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RESUMO 

Com este trabalho, pretende-se fazer um levantA 

mento sOcio-econOmico da pesca de curral de Bitupita, muni  

cipio de Barroquinha estado do Ceara, com o acompanhamento  

"in  loco" desta atividade. 

Foram abordados aspectos tecnicos, como: tecnolo 

gia de construçao dos currais; aspectos economicos como  pro  

duçao e principais especies capturadas, avaliag-ao dos cus 

tos operacionais da pesca de curral, a renda e sua partilha 

entre proprietarios e vaqueiros (pescadores) e o processo 

de comercializagao, com a identificaçao da cadeia de  inter  

mediarios, tecnologia do pescado; e aspectos sociais, carac 

terizando socialmente as classes de pescadores, intermedia 

rios e proprietarios de currais, condigOes de educagio sailde 

e moradia, assim como o nível organizacional dos pescadores. 

Por esta avaliaçio, verificou-se que a comunidade 

de Bitupita, apesar de apresentar uma boa produç-ao de pesca 

do, n-ao difere muito de outras comunidades, nas quais se 

'observa 'a ma distribuiç-io de renda e a transferancia desta 

para outros centros urbanos, alem da carencia de infraestru 

tura educacional, de saiide e de apoio a produçao. 

Espera-se, com esta pesquisa, o surgimento de 

outras  discusses  e com isto, despertar o interesse de  or  

gao governamentais para as quest-Oes basicas das pequenas  co  

munidades pesqueiras. 



ANALISE SÓCIO-ECONOMICA DE PESCA DE CURRAL, EM BITUPITA, 

MUNICfPIO DE BARROQUINHA ESTADO DO CEARA - 1989. 

Elda Fontinele Tahim 

1. INTRODUÇÃO  

0 sistema de pesca artesanal 6 praticado em larga 

escala em todo o litoral do estado do Ceara. Caracteriza-se 

pelo uso de embarcagao de pequeno porte com raio de aço 

muito reduzido, metodos e aparelhos-de-pesca rudimentares. 

A pesca artesanal maritima, geralmente, apresenta 

uma produgao no seletiva, composta de uma grande variabili 

dade de especies, nao se concentrando a atividade em nenhum 

produto especifico. Isto se deve aos tipos de pescarias em 

pregados a as  areas  de pesca onde os pescadores artesanais 

operam dificultando desta forma, a utilizagao de t4cnicas 

de capturas adquadas a sua exploragao. 

0 baixo nível tecnol6gico empregado na pesca arte 

senal, o abandono e o isolamento em que vivem as comunida  

des  pesqueiras, ficando a margem do desenvolvimento pela fal 

ta de infraestrutura basica e de apoio a produgao, tgm como 

consequgncia a marginalizagao social e econCimica dos pesca 

dores artesanais e• seus dependentes, em comparagao a outras 

comunidades cujo setor de produgao 4 beneficiado por progra 

mas governamentais. 

Fonteles-Filho (1982) afirma que o atraso em que 

se encontra a pesca artesanal maritima e em"decorrencia dos 

baixos rendimentos e da fragilidade do processo produtivo, 

que nao permite a obtengao de financiament,c, em entidades 
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crediticias, o que leva a manutengao e agravamento dos  pro  

blemas econSmicos e sociais. 

0 sistema de pesca artesanal, se comparado ao sis 

tema de pesca industrial bastante desenvolvido em virtude 

de incentivos fiscais, vive num verdadeiro marasmo carecen 

do de programas governamentais de apoio a produção. A esse 

respeito, Loureiro
1 

e bastante claro, quando diz que o  go  

verno age de forma elitista em favor da pesca industrial em 

detrimento da pesca artesanal. 

Apesar do primitivismo e da estagnação em que se 

encontra, a pesca artesanal maritima representa importante 

fonte de renda para o Estado, tendo contribuido, em 1988, 

com cerca de 73% da produqao de pescado do estado do Ceara, 

correspondendo a 26,64-.de peixes, dando uma renda de 11,03 

milhes de cruzeiros novos. 

Destacam-se como  areas  mais produtivas do setor 

artesanal do estado do Ceara, os municipios de Camocim e 

Acaraii, localizados na regiao Norte, pela predominância da 

pesca de curral que nestas  areas  e praticada. A exist'ancia 

de curral-de-pesca na regiao se deve as condigOes ideais 

para a sua implantagao, ja que a costa- apresenta maior lar 

gura e pequena inclinação da plantaforma continental. 

0 emprego de curral-de-pesca no sistema de pesca 

1 Violeta R. Loureiro. Os parceiros do mar: natureza e  con  

flitos sociais na pesca da AmazOnia,  Belem.  CNPq - Museu 

Paraense Emilio  Goeldi. 1989. P. 149. 

2 Estatistica da pesca. IBGE - v. 9, n. 1 e 2 (1988) Rio 

de Janeiro, 1989. 
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artesanal do Nordeste, especialmente no Ceara, vem desde o 
3  

period()  Colonial—  e exerce papel de relevancia na produgao 

pesqueira deste Estado, principalmente nos municípios acima 

referidos. 

Os currais-de-pesca  so  armadilhas fixas, no se 

letivas quanto ao tamanho dos individuos capturados, cons  

truidas rusticamente e dispostos em filas indianas com niime 

ro variavel de unidades.  Sao  divididas em compartimentos que 

facilitam a entrada de peixes. A sua atuagao esta relacio 

nada com o fluxo e o refluxo da  mare.  

Um dos problemas que afligem o setor de pesca ar 

tesenal a falta de informagi3es, especialmente da produqao, 

que escapa grandemente aos registros oficiais por no haver 

concentração nos desembarques, no permitindo estatísticas 

mais aproximadas da realidade. Para os currais-de-pesca, por 

exemplo, as poucas informaçOes que se tem  so  da regiao de 

Acarail e se referem a dados de produção. No que diz respeito 

a regiao de Camocim, mais precisamente no distrito de Bitu 

pita, onde ha um maior numero de currais, quase nada se sabe 

sobre os aspectos econiimicos e sociais desta atividade. 

•A importancia do distrito de Bitupita, como produ  

tor  de pescado e a carencia de informaç-oes sobre a pesca de 

curral  la  praticada, oportunam o desenvolvimento deste tra 

balho, no sentido de se obter uma melhor avaliaçaodeste tipo 

de pesca, contribuindo assim, com subsídios que possam servir para um 

3 Luiz G. Silva. Os pescadores no contexto escravista-colo 

nial. In: os pescadores na historia do Brasil. 

Boa Vista - Pe. 1988. p. 38. 
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melhor conhecimento do setor de pesca artesanal, e abrir ca 

minhos para outras pesquisas. 

2. OBJETIVOS  

Com este trabalho pretende-se analisar a estrutu 

ra s6cio-economica da pesca de curral no distrito de Bitupi 

ta - Barroquinha, Ceara, com o acompanhamento  "in  loco" da 

atividade, levando-se em conta os seguintes aspectos: 

2.1- Produgao - espacies capturadas, tecnologia 

utilizada. 

2.2- Renda - retorno dos proprietarios, forma de 

pagamento. 

2.3- Mercado e sistema de comercializagao. 

2.4- Aspectos Sociais - condiqao de moradia, saale 

e educação, vida comunitaria  etc.  

3. MATERIAL E MgTODO  

3.1- Descrigao da  area  de estudo 

A'  area  escolhida para es ta pesquisa e o distrito de B i t  up  i 

ta, no municipio de Barroquinha, estado do Ceara, localiza 

do na regiao norte do Estado, situado entre 419 15' 30" de 

longitude oeste e 29 53' 32" de latitude sul. Limita-se ao 

norte com o oceano Atlantico; ao sul, com o municipio de 

Chaval; ao oeste, com o estado do  Piaui  e ao leste,com o 

distrito de Araras, Barroquinha  (Fig.  1) 

Entre os centros urbanos mais pr6ximos do distri 

to de Bitupita estio Chaval, a 20 quilometros e Camocim, a 
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70 quilometros. Dista, aproximadamente, 441 quilometros de 

Fortaleza, capital do Estado. 

Com uma população de 5.617 habitantes, segundo es 

timativas do IBGE para 1980, o distrito de Bitupita 6 servi 

do de energia eletrica (COELCE); sistema de abastecimento 

de agua com captação atrav6s de poços profundos e tratamen 

to a base de cloro; um posto de saiide do FSESP em preca 

rio funcionamento; um posto telefOnico (monocanal) e um gru 

po escolar. DispiSe ainda, de um pequeno mercado publico, de 

duas igrejas cat6licas e um templo protestante. 

As ruas do distrito de Bitupita tem um traçado ir 

regular, a excegao da rua central que tem parte de sua ex  

tensão calçada.  Hi  na localidade 32 estabelecimentos comer 

ciais registrados (Microempresas) e varios •outros sem regis 

tro quase sempre dirigidos por seus proprietarios. 

Não possui correio, dispOe de duas linhas de oni 

bus que fazem o horario uma vez por dia, um para Camocim e 

outra, para  Parnaiba-Piaui.  A recepgão de radio e televisão 

e normal, sendo mais ouvida as  radios  de Camocim e  Parnaiba.  

Com relação a infraestrutura de conservaçao e ar 

mazenamento, o distrito de Bitupita conta com uma pequena 

fabrica de gelo (Caribe Pescado) e um entre-postodaCEPESCA2  

com duas câmaras de estocagem. 

Em Bitupita, existe apenas Capatazia da ColOnia de pes 

ca Z-1 com sede em Camocim. 

A selegão desta  area  para este trabalho deve-se ao fato 

de a comunidade viver quase que exclusivamente da pesca, 

1 4 Fundagão a Serviços de Sa6de PUblica — 

5 Ceara Pesca. Orgao estadual responsavel pelo armanenamen 

to e comercialização do pescado. 
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sendo esta, responsavel pela quase totalidade do alimento 

do distrito e componente  basic°  da renda familiar. Destaca-

se a pesca de curral como a mais praticada e de maior renta 

bilidade para a localidade. 

3.2- Origem dos dados  

Os dados para execução deste estudo foram obtidos 

de fontes primaria atrav6s de pesquisa de campo com aplica 
- . 

çao de questionarlos de acordo com cada classe: proprieta 

rios de currais, intermediarios e pescadores. Os questiona 

rios para cada classe, constavam de aspectos sociais, econo 

micos e tecnicos. 

Para o acompanhamento da Trodugão de alguns CUT 

rais-de-pesca, foram elaboradas fichas de dados, os quais 

contemplavam o nome das especies capturadas, produção, va 

br por quilograma de cada especie e o tipo de curral. 

Os questionarios foram  pre-testados no distrito 

de Bitupita e adptados para esta pesquisa. Em seguida, fo  

ram  aplicadas no período de agosto a novembro de 1989. 

As fichas continham perguntas fechadas, abertas e de multi 

pia escolha, dependendo do tipo de informagão que se deseja 

va obter. A aplicação foi feita pela autora em visitas  men  

sais aquela comunidade. 

g valido tambem ressaltar que foi elaborado e 

aplicado que'stionario para o presidente da ColGnia, levan 

do-se em conta aspectos gerais da Col j Onia e sua atuação un 

to aos pescadores. 

0 numero de currais-de-pesca levantados no distri 

to de Bitupita em 1989 correspondeu a 32, distribufdos da 

seguinte maneira: 9 currais-de-terra, 13 currais-de-meia-car  

reira e 10 currais-de-fora—Fez-se um sorteio de 2 currais 
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de cada tipo correspondendo, respectivamente, a 22,2%, 15,4% 

e 20% do total de cada tipo. A amostra total, portanto, foi 

de 6 currais constituindo 18,8% do total de currais construi 

dos. 

A amostra foi considerada significativa, ja que 

no houve evidencia de variabilidade nos custos de constru 

gao, dentro de uma mesma modalidade de curral. Verificou- 

se, apenas, uma pequena variabilidade na produgao para CUT 

rais de mesma categoria. 

Atraves da ficha de dados foi feito o acompanha 

mento da produção dos 6 currais diariamente, sempre no pe 

rodo de dispesca. Foi anotado tudo que era capturado em 

cada curral. As especies graiidas eram pesadas normalmente. 

Para esp6cies miiidas, era feito uma estimativa, consideran 

do os cestos que  so  utilizados para carregar o pescado da 

canoa  at  o local de tratamento. Sabendo-se que o cesto com 

porta 30 quilogramas de pescado, a partir dal tinha-se o 

peso dos peixes mitidos. No caso da aruana, o peso anotado 
_  

n i ao ncluia a cabeça, casco e visceras. 

Em cada curral sorteado, foram entrevistados os 

proprietarios e os pescadores, tambem chamados de vaquei 

TOS. Dos 23 proprietarios, 6 representavam 26,1% da popula 

gao, e de um universo de 129 vaqueiros, 24 foram entrevistados, 

representando 18,8% do total. 

Estes niimeros foram considerados representativos, 

por se tratar de uma atividade de caracteristicas homogeneas, 

Isto foi constatado na aplicaçao dos questionarios quando 

se percebeu que no havia diferença significativa de uma resposta 

para outra. 

6 Classificagao feita de acordo com a distancia da costa, do tama 

nho do curral e do material utilizado na sua construção. 
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Com relaqao aos intermediarios, os individuos com 

ponentes foram determinados ao acaso. Eles foram procurados 

nos pontos de referencia onde se poderia encontra-los. 

De 30 intermediários existentes na localidade, 

foram entrevistados 7, o que representava uma amostra Cor 

respondente a 23,3% do total. Este percentual foi considera 

do significativo, levando-se em conta a pouca variabilidade 

observada entre respostas. 

Tanto os vaqueiros como os intermediarios e pro  

prietarios de currais foram entrevistados separadamente, procu 

rando-se evitar assim, que a presença de uns pudesse influen 

ciar a respostas dos outros. 

A analise das informaçCies foi feita de forma  des  

critiva e tabular da distribuigao de frequencia relativa e 

absoluta do total de elementos amostrados. 

Os dados sobre a produgao dos currais-de-pesca fo  

ram  relacionados, considerando-se as principais especies  cap  

turadas em cada tipo de curral, levando-se em conta a ordem 

alfabetica dos seus nomes vulgares. Especies com baixissimo 

valor econOmico e aquelas que raramente eram capturadas, fo  

ram  englobados em "outros". 

Para efeitos de calculos preferiu-se trabalhar 

com a media de cada um dos tipos de curral,-visto que, os 

custos de construqao no  so  diferenciados dentro de umaimes 

ma modalidade. Apenas, a produqao apresentou uma pequena 

variação. 

Foi obtido o custo medio de construção, a remune 

raqao ou seja, a partilha da produgao entre proprietarios 

e vaqueiros. Com  base nestes dados determinou-se a renda 11 

quida media para cada tipo de curral. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1- Aspectos Tecnicos  

4.1.1- Origem dos currais-de-pesca no distrito de Bitupita 

Apesar da grande extensão do litoral cearense, 

existem apenas algumas  areas  que são favoraveis a implanta 

çao de currais-de-pesca. Isto porque, ha determinadas carac 

teristicas que são imprescindíveis para este fim, tais como; 

largura, inclinação e tipo de substrato da plataforma conti 

nen tal. 

Em algumas regi6es da zona Norte do Estado, como 

os municipios de Acarail e Camocim, mais precisamente no dis 

trito de Bitupita, a plantaforma continental apresenta-se 

bastante larga com pequena declividade e substrato ideal 

para a construçao destas armadilhas. 

No distrito de Bitupita, a pesca de curral 6  pro  

veniente de Acaraii, trazida por filhos de imigrantes portu 

-gueses por volta de 1869, que  la  se estabeleceram. Desta 

epoca para .ca, essa atividade evuluiu bastante, atingindo 

um certo aperfeiçoamento em suas t6cnicas de construção. 

Antigamente, eram armadilhas feitas primitivamente de varas 

e cip6s, fixadas na costa a pequenas profundidades, sendo 

uma especie de cercado arredondado com uma entrada afunili 

dada para o peixe. Com  o tempo, os curraleiros adqUiriam 

experiencias pela pratica, e foram melhorando suas Ce-cnicas. 

Hoje os currais-de-pesca no distrito de Bitupita 

sio bastante aperfeiçoados. Dependendo do tipo de curral, 
- 7  

so  construidos totalmente com mouroes—  , vaxas e esteiras 
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de arame. Muitos  so  implantados a uma distancia de  at 7 

milhas da costa. Compoem-se de 4 partes: a espia, estrutura 

que segue em linha reta  at  um compartimento em forma de 

coragao, a sala grande, que e acoplada a outro compartimen 

to de menor tamanho, mas de mesmo formato, a salinha. 

Por Ultimo tem o chiqueiro, de forma arredondada, complemen 

tando assim o aparelho.  (Fig.  2). 

4.1.2- Tecnologia de construo dos currais-de-pesca 

0 processo de construgao de um curral-de-pesca 

tem inicio pela marcagao da  area  para a instalagao do  cur  

ral. 0 marcadorl  se baseia  or  um ponto da terra para ti 

rar o rumo do curral. Antes, ele faz a identificagao da  di  

rego das correntes e dos ventos. Estes reconhecimento e 

feito por experiencia prOpria do marcador, atraves de mergu 

lho e outros me"todos rudimentares. 

Para a marcagao, utiliza-se de inicio, 17 mouroes 

distribuídos de maneira que possam formar os compartimentos 

do curral. 0 primeiro mourao, chamado de mourao mestre, e.  

-fixado no chiqueiro e constitui a base da direção do curral. 
- 

A partir deste mourao  so  feitas as medigoes, sempre em li 

nha reta, de cada compartimento e se vai fixando o restante dos mou  

roes  , de modo que fiquem determinados o tamanho e formato do curral. 

7 Mouro - pau que tem em me-dia 8,5 metros e -e" fincado no mar, 

dando o formato do curral, serve para dar sustentagao as esteiras de 

, arame ou varas. 

8 Marcador - homem com grande experiancia na determinagao do local 

de construgao dos currais e no  so  todos os vaqueiros que  fern esta 

,capacidade. No distrito de Bitupitd  hã  apenas trZs. 
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Um curral geralmente apresenta as seguintes dimen 

soes: chiqueiro 5 braçasa  de diametro com entrada ou boca 

de 3 palmos
111 

de largura; salinha - partindo da entrada do 

chiqueiro tem 10 bragas de comprimento e 9 bragas de largu 

ra, sendo 1 braça para a entrada e 4 bragas para cada lado 

para o boleio, formando assim o coragio; sala grande - 23 

bragas de comprimento, com 20 braças de largura, sendo 8 

braços para a entrada, e 6 braças para cada lado para o bo 

leio, formando tambgm um coragao. Partindo da sala grande 

tem-se a espia que mede cerca de 200 braças de comprimento.  

Apes  a marcagio inicia-se a segunda fase que de 

murar o curral, em que sio fixados mout3es com distancia de 

meia braga de um para outro, formando uma especie de cerca. 

A altura dos mourCies varia com o tipo de curral e em geral 

sio fincados no solo  at  5 palmos de funduras. Para isto, 

eles sio feitos de forma pontiaguda para facilitar a pene 

tragao. Para fazer este fincamento e utilizado um banco de 

madeira com aproximadamente 5 metros de altura, no qual os 

batedores ficam sentados ou em pe e batem os mouri3es com um 

tipo de martelo feito de tronco de arvores, muito pesado, 

chamado "porrete". g um trabalho muito difícil e perigoso, 

tendo em vista que e feito dentro do mar e a uma profundida 

de media de 5 metros na baixa mar. Quando fazem este servi 

ço, ha sempre um revezamento entre eles; enquanto um segura o mourao, 

o outro vai batendo. As vezes, e necessario mergulhar para melhor fi 

. 9 Uma braça e aproximadamente igual a 1,5 metros _ 

10 Quatro palmos e meio corresponde aproximadamente a 1 

metro. 
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0 trabalho de marcar e murrar o curral, geralmen _ 
- 

te e feito por 8 homens no  period°  de 3 meses. Segundo os 

vaqueiros, "trabalham apenas 3 aguas no mas". Isto corres 

ponde a 15 dias em que as mares  so  as mais baixas do mas. 

Ao terminar a fixaçao dos mourcies vem a terceira 

fase, quando entao começa o levantamento do curral propria 

mente dito. Varas  so  amarradas com  nylon  transversalmente a 

cerca de mouroes,  proximo  a linha d'agua, formando uma cmn 

ta. Em seguida  so  colocadas as esteiras de arame, que ja 

vem presas as varas que lhes do sustentagao, em redor de 

todo o curral, com excegao da espia. As esteiras mais pesa 

das, de arame n9 12,  so  postas no fundo, enquanto que as 

mais laves, de arame n9 14,  so  colocadas nas pontas, ou 

seja, da cinta para cima. 

As esteiras de arame  so  feitas por dois homens 

que levam em torno de um  ms  para tecer um curral. Esta te 

cedura e feita em um banco de madeira com meio metro de lar 

gura e 4 metros de comprimento contendo pregos, distribui 

dos de tal modo que permitam formar as malhas do tamanho 

desejado. As esteiras  so  tecidas aos pedaços. Geralmente 

tem 80 a 100 palmors de largura e de 15 a 40 palmos de altu 

ra, para facilitar a amarragao nas varas e o trabalho de 

levantamento do curral. Estas dimensaoes variam com o tipo 

de curral. 

Ha uma diferença de tamanho de malha para cada  corn  

partimento, que vai diminuindo da sala grande para o chi 

queiro permitindo que os peixes fiquem presos somente no 

chiqueiro e na salinha. No chiqueiro usa-se malha de 5 cm 

de diametro, na salinha a malha tem diemetro de 7 cm e na 

sala grande ela tem 14 cm de diemetro. 

Para colocar as montagens de esteiras de arame com 

varas em todo o curral  so  necessarios vinte homens que levam tres 

dias para realizar este trabalho. Terminando isto, o curral pron 

to para a despesca. 
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No distrito de Bitupita existem 123 currais regis 

trados, distruidos em 4 series, ordinariamente numerados e 

com distancia de um para outro de 5 braças.  Sao  classifica 

dos de acordo com a profundidade, material utilizado na 

construçao e tamanho. Os niimeros maiores correspondem aos 

que ficam de 5 a 7 milhas da costa,  so  OS chamados CUT 

rais-de-fora Estes,  so  de maior tamanho, feitos totalmen 

te de mouriies, varas e esteiras de arame. Sua espia feita 

de mouri3es. Por esta razao, apresentam custos mais elevados. 

Para a construgao de um curral-de-fora  so  neces 
- . 

sarlos em media, 1.100 mourOes de 45 a 50 palmos de altura 

e cerca de 39 cm de diametro, 400 varas de mesma altura e 

4.000 quilogramas de arame.  (Tab.  7). Este curral na baixa 

mar fica com uma profundidade media de 5 metros sendo pre  

ciso 5 vaqueiros para realizar o trabalho de despesca e ma 

nutengao. 

Os currais-de-meia-carreira ficam na numeraçao interme 

diria e vao ate umas 4 milhas da costa. Tambem sao feitos de 

mouroes, varas e esteiras de arame. A espia de esteira de 

vairas. Esse curral g de tamanho menor do que o curral-de-fora,pega em 

media 600 mourZes de 25 a 35 palmos, 325 varas e 2.000 kg de arame  

(Tab.  8). Trabalham neste tipo de curral 4 vaqueiros. A 

profundidade no  period°  de baixa mar em media 3 metros. 

Os currais-de-terra corresponde as menores nume  

rages.  Esse tipo de curral ocorre  at  2,5 milhas da costa, 

na baiXa mar fica com 2,4 metros de profundidade. Apenas o 

chiqueiro e a salinha  so  de esteiras de arame, o restante 

e todb de esteira de varas, esteiras estas, feitas de vara 

finas e cipOs. os cipOs  so  trançados no sentido transver 

sal das varas formando 4 cord-Oes com distancia de 70 cm um 

do outro. A quantidade de mouroes para estes currais e em 

'media de 400, com 20 a 30 palmos, 300 varas grossas 9 milhei 

ros de cipiis e 5500 varas finas e 700 quilogramas de arame 
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(Tab.  9). Para fazer a despesca e manutençao utilizam-se 

3 vaqueiros. 

A madeira para os currais (mouroes e varas gros 

sas) e proveniente do  Maranhao  e Para, e extraida da catan 

duba e/ou cipaaba. Ja as varas finas  so  extraidas do mame 
- . 

leiro e os cip6s extraidos do moror6,  sac).  obtidos no pronrlo 

município. 0 arame 6 comprado em Fortaleza.. 

A despesca do curral ocorre sempre na baixa mar, 

ela 6 realizada com a utilizagao de canoas que, dependendo 

do tipo de curral, variam de 6 a 11 metros de comprimento, 

podendo ser a vela ou a remo. A despesca 6 feita com rede 

de  nylon  medindo cerca de 6 metros de comprimento e 3,5 me 

tros de altura com diametro de malha de 2cm. Possui 12 

bOias e 6 quilogramas de chumbada. Apresenta 2 cales de ma 

deiras de 32 palmos de comprimento, um para cada lado. 0 ta 

manho desta rede varia com o tamanho do curral; ha currais, 

como os de fora, que possuem duas redes, uma de malha de 

2cm para peixes miiidos e outra de malha maior com 4cm de dia 

metro e de  nylon  grosso, para peixes maiores. 

A despesca e feita apenas em 2 compartimentos do 

curral, a salinha e o chiqueiro. Um vaqueiro fica na entra 

da de um dos compartimentos, segurando um cal-ao, os outros 

mergulham abrindo a rede e vao passando a outra extremidade 

de um para outro  at  cercar todo o compartimento e, e por, 

fim, a rede fechada e puxada para a canoa. 

Para a instalaçao de um curral-de-pesca no mar, 

6 preciso ter a permissao da di-Jrinha que determina  at  onde 

ele pode ser instalado, sem prejudicar a navegaçao. Em se 

guida faz-se o registro na marinha e no IBMA (Instituto  Bra  

sileiro do Meio Ambiente), quando então o proprietario paga 

i
impostos anuais. 0 curral se torna uma esp6cie de patrimO 

nio que e passado de pai para filho. Muitos proprietarios 

arredan o curral para pescadores ou vendem por' valor bastante sig 

nifi cativo. 
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4.2- Aspectos EconOmicos 

4.2.1- Produção 

A produção dos currais-de-pesca apresenta grande 

variação com as estagOes do ano. Os meses de março a julho, 

geralmente, correspondem ao período de maior produgão e, 

consequentemente, estio relacionados com a existe- ncia de me 

lhores condiqi3es climaticas, em que se verifica uma maior, 

intensidade de chuvas e ventos brandos. 

A duração dos currais-de-pesca 6 relativamente 

pequeno porque, em geral, são destruidos por mares e ventos 

fortes que ocorrem nos meses de agosto em diante. No distri 

to de Bitupita a  maxima  duração media alcançada correspon 

dem a 225 dias e período de maior produção ficou em torno 

dos meses de abril a julho. Segundo Paiva &  Nomura  (1965), 

a duragão media destas armadilhas 6 de 150 dias. 

Como a pesca de curral não 6 seletiva, a captura 

e bastante diversificada, mas ja se verifica a predominan 

cia de algumas esp6cies características da  area  onde atuam 

'os currais-de-pesca. 

Destacam-se as seguintes principais especies  cap  

turadas nos currais-de-pesca, no distrito de Bitupita, em 

ordem crescente de sua produgão em peso; sardinha- bandeira, 

camurupim, pilombeta, espada, xareu e serra. 

De um tipo de curral para outro observa-se uma 

grande variação na produgão e uma pequena diferenciação nas 
- . 

especles capturadas. 

A produçao media anual dos currais-de-terra cor 

respondeu a 25.829,7 quilogramas de pescado .com um valor de 

0.103,85 cruzados novos. Os meses mais representativos fo 
-   

ram  de maio a julho. Dentre as especies que se destacaram 
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estio "outros" com 17,32% do total, nos quais estio inclui 

dos peixes de baixo valor econOmico como o arenque que fre 

quentemente  so  capturados nestes currais-de-terra. Desta  

cam-se, ainda, a espada com 18,26%, a sardinha-bandeira com 

11,63% e a pescada, com 11,48%. Todos considerados peixes 

de 29 e 39 categoria e portanto, de baixo valor comercial  

(Tabs..  1 e 4). 

Quanto ao curral-de-meia-carreira, apresentou uma 

produçao media de 28.598 quilograma de pescado, dando um va 

br de 16.277,05 cruzados novos. Os meses de maior captura 

correspondem de maio a agosto e as esp6cies de maior abun 

dancia foram a sardinha-bandeira, com 21,79% do total, a 

pilombeta, com 19,12% e a espada, com 14,25%. Aparecem  tam  

bem a serra, com 8,93% e o xareu, com 6,27%. Estas  so  espe 

cies que apresentam melhor valor comercial.  (Tabs.  2 e 5). 

Dentre os 3 tipos de curral, o curral-de-fora foi 

o que apresentou melhor produçao tanto em termos de quanti 

dade como de qualidade. Com  uma produgao media anual de 

70.941 quilogramas de pescado com um valor de 91.423,90 cru 

zados novos. Destaca-se em primeiro lugar, o camurupim com 

24,25% do total anual, a sardinha-bandeira, com 18,36%, o 

xareu, com 14,86% e a pilombeta com 13,43%. Os meses de 

maior produção foram de ma io a agosto destacando-se o me s 

de julho que apresentou uma produgão de 17.900 quilogramas 

de pescado com maior captura de camurupim, com 31,5% do to 

tal e sardinha-bandeira com 25,45%  (Tabs:  3 e 6). Apesar 

da quantidade de gordura e do cheiro ativo que possui a  car  

ne do camurupim, 6 considerado uma espécie nobre na comuni 

dade de Bitupita. 

De um modo geral, nota-se que quanto mais distan 

te da costa for o curral, maior e a sua produçao, como  tam  

bem a captura de especies de grande valor comercial como ca 

vala, serra, •camurupim, o xareu e bonito, ocorre em maior 

frequenci a. 
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4.2.2- Renda 

4.2.2.1- Retorno dos proprietarios. 

A relaçao de produçao existente no distrito de 

Bitupita para os currais-de-pesca o sistema de quarto, em 

que 3/4 (75%) do valor da produção total destina-se ao  pro  

prietario, enquanto o restante, ou seja, 1/4 (25%), e divi  

di  do em partes iguais:: como remuneragao do.  trAbalho, dos'Jvaqueiros. 

0 capital empregado na construçao dos currais e 

proveniente dos proprietarios, que oneram totalmente o seu 

custo. Dos 75% da produção total que cabe a eles  so  descon 

tados os custos de construção dos currais. 

Os custos de construção dos currais variam gran  

demente'dentre os diversos tipos, sendo o curral-de-fora o 

que apresenta os custos mais elevados. Em compensação a sua 

produção e bem melhor tanto em quantidade como em qualidade 

das esp6cies capturadas, dando ao proprietario uma rendabas 

tante significativa se comparando aos demais tipos de CUT 

rais. 

0 curral-de-fora, apresentou um custo de produgão 

de 6.665,00 cruzados novos, portanto, o mais alto de todos, 

obteve uma receita de 91.423,00 cruzados novos. Ap6s os  des  

contos das parcelas dos vaqueiros e dos custos de produção, 

o proprietario logrou uma renda de 61.902,25 cruzados novos.  

(Tab.  7). 

0 curral-de-meia-carreira, com custo de 2893,00 

cruzados novos, obteve uma receita de 16.277,05 cruzados no 

vos que, apos• a retirada da parcela dos vaqueiros e dos cus 

to de produção, o proprietario teve uma margem de retorno 

de 9314,79 cruzados novos.  (Tab.  .8). 
• 
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Para o curral-de-terra, o custo ficou em torno de 

1381,50 cruzados novos, obtendo-se uma receita de 9.103,85 

cruzados novos, da qual retirou-se a parcela dos vaqueiros 

e aos descontar os custos de produgao o proprietario aufe 

tiu uma renda liquida de 5.446,39 cruzados novos.  (Tab.  9). 

0 arame e a mão-de-obra para levantar o curral 

so  os itens que pesam mais nos custos de construçao dos 

currais. 

A canoa e a rede no foram incluidos nos custos 

de produgao. Uma canoa tem vida titil de 10 anos e a rede 

tem vida iitil de 5 anos. Uma canoa media foi avaliada em 

3500,00 cruzados novos e uma rede para despesca de um CUT 

ral-de-meia-carieira foi avaliada em torno de 800,00 cruza 

dos novos. Estes valores se alteram de acordo com o tamanho 

da conoa e da rede que vai de um tipo de curral para outro. 

Deste modo, -a depreciaçao desses equipamentos bem como os 

juros impudos ao capital médio empatado neles ao longo de 

uma vida  ail,  deveriam ser adicionados aos custos operacio 

nais para se determinar o custo total da atividade e, assim, 

o puro lucro econSmico. Mas, neste trabalho, o interesse 

era sobre o lucro operacional anual dos currais, o que im 

plicava subtrair do valor da produgao apenas os custos de 

operação, ou seja, os custos de montagem e das operaçoes de 

pesca. 

Os proprietarios de currais-de-fora logram maiores 

rendimentos apresentando um padrao de vida bem melhor do 

que os proprietarios dos currais-de-terra e meia- carreira. 

A maioria possui comercio e/ou agem como intermediarios. 

Os rendimentos dos proprietarios de curral-de-ter 

ra e de meia-carreira da apenas para manter a subsisCencia 

, de sua familia. Em sua maioria, esses proprietarios, como 

forma de aumentar seus rendimentos, sao encarregados do  cur  

ral e participam da despesca, incluindo a remuneragao do 
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seu trabalho, alem dos 75% do que eles tem direito. 

Dos 6 proprietarios entrevistado, 66,7% levantam 

currais com seus prOprios recursos, 33,3% tiram empr6stimos 

em . bancos, sendo registrados como micro empresarios e os ju 

ros pagos  so  identicos ao da agricultura, no havendo, por 

tanto, nenhum programa de  credit°  dirigido a este tipo de 

pesca  (Tab.  10). 

- 
Determinados proprietarios no dispoem de bens 

para avaliar qualquer tipo de emprestimo em  entidades fl 

nanceira. Existem ainda aqueles que no recorrem a financia 

mentos bancarios por acharem os juros muito alto e temem no 

conseguir pagar devido a variaçao na produção dos currais 

durante o ano. 

.1-11 proprietarios que recorrem a - intetmediarios - ti 

rando dinheiro e/ou material para pagar com a produçao. 

4.2.2.2- Forma de EaLamento dos vaqueiros 

Os vaqueiros tem direito a 1/4 (25%) do valor da 

produgao total, que e devidido em partes iguais entre eles, 

e mais a "bOia" que corresponde a uma certa quantidade de 

pescado destinado ao consumo dos vaqueiros e seus familiares. 

Esta quantidade no pode ultrapassar a 5 quilogramas de pes 

cado e varia com a produçao do curral. 

0 pagamento e efetuado em dinheiro e s6 prestam 

conta duas vezes por ano, uma no  ms  de maio, período que 

corresponde 1 tradicional festa da localidade, e outra, 

quando o curral cai. Muitos se utilizam dos sistema de vales 

ou retiram mercadoria para consumo familiar em estabeleci 

mentos comerciais do proprietarios para o qual eles trab_a_ 

piam. Ao prestar conta, alguns vaqueiros ficam sempre em de 

bito, porque normalmente o prego dos generos alimenticios 
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superior ao de outros estabelecimentos comerciais da locali 

dade. Desta maneira, ficam na dependencia do proprietário. 

Os vaqueiros que trabalham nos currais-de-fora, 

tem rendimento superior aos demais mas, o trabalho realiza 

do por' eles, g muito mais dificil, por se tratar de curral 

instalado no alto mar e por ser de maior tamanho para mon ._ 
- -  

tar  e fazer a manutengao. 0 ganho deles esta relacionado com 
- _ 

a produgao deste tipo de curral, que e bem melhor, e nao 

pelo duro trabalho que realizam. 

A remuneragao dos vaqueiros de curral-de-fora foi 

de 22.885,76 cruzados novos, que devididos entre 5 vaquei 

ros, logram para cada 4.571,15 cruzados novos, enquanto que 

de um curral-de-meia-carreira o ganho dos vaqueiros foi de 

4.069,26 cruzados novos tocando para cada 1.017,32 cruza 

dos novos. Para o curral-de-terra, a remuneragao dos vaquei 

ros foi de 2275,96 cruzados novos divididos para 3 vaquei 

ros dando para cada 758,60 cruzados novos.  (Tabs  7, 8 e 9). 

Como consequencia da baixa produtividade dos  cur  

rais-de-terra e meia-carreira, os vaqueiros que neles traba 

lham tem um nivel de vida baixissimo, pois a sua remunera 

gao mal da para prover sua subsistencia e de sua familia. 

Geralmente, os familiares destes vaqueiros trabalham tambgm 

no setor de pesca fazendo rede, tratando peixes,  etc.  Assim 

aumentam a renda familiar e melhoram suas condigOes de vida. 

Os vaqueiros dos currais-de-fora apresentam melhores condi  

goes  de vida e maior padrao de consumo. 

Do total de vaqueiros entrevistados, 54,2% recla 

mam da forma de pagamento e acham muito baixo mesmo porque, 

segundo eles "trabalham de graça para levantar o curral"  

(Tab.  11) 

Alem.do proprietário acumular a custa de uma par 

ticipagao desigual na produgao, no processo de construgao do 
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curral os vaqueiros no  so  remunerados por este trabalho, 

refazem gratuitamente os meios de produgao dos proprietarios. 

Grande parte dos proprieterios depositam renda de 

seus currais em caderneta de poupança tendo, assim dinhei 

ro corrigido pela perdas da inflagao. Os vaqueiros, por pres 

tarem conta somente 2 vazes no ano, recebem sua remuneragao 

totalmente defasado. Alguns dizem que os proprietarios pa 

gam-lhes apenas com os juros obtidos. Da mesma forma, o  pro  

prietario que tem o seu pequeno comercio ganha com a venda 

de generos alimentícios para os vaqueiros, na base do forno 

cimento adiantado. 

Alguns encarregados dos currais-de-fora (geralmen 

te  so  vaqueiros que no reivindicam nenhuma parcela de po 

der ou de autoridade sobre os outros vaqueiros) passam a 

exigir alem da sua remuneragao 5% a mais do valor total da 

produgao. Nem todos os proprietarios destes currais aceitam 

isto, apenas uma minoria decidiu pagar este valor. 

4.2.3- Mercado e comercializa2ao 

4.2.3.1- Processo de comercializa2ao 

A produgao dos currais-de-pesca do distrito de 

Bitupita destina-se na sua quase totalidade aos mercados da 

capital do Estado, Fortaleza, aos municipios da serra da 

Ibiapab-a e aos municipios vizinhos de Camocim e Chaval. 

Fornece ainda pescado aos mercados de outros Estados como 

Pi180.4 , e  Paraiba.  

Especies consideradas de  la  e 2a categorias sao 

comercializadas frescas e/ou resfriadas. Aproximadamente 60% 

deste pescado e consumido em Fortaleza, e o restante vai 

para outros Estados e municipios circunvizinhos. 
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0 pescado inferior (peixes miados e esp6cies de 

3a categoria) passa pelo processo de salga antes de ser  co  

mercializado. Cerca de 80% do pescado salgado 6 destinado 

aos municípios da serra da Ibiapaba e restante 6 consumido 

nos municípios circunvizinhos. 

0 processo de escoamento da produção no distrito 

de Bitupita 6 feito por uma .cadeia de intermediarios  has tan  

te complexa. 

Logo ap6s a despesca dos currais o pescado 6 sepa 

rado pelo vaqueiro encarregado, em peixes de  la  e 2a cate_ 

goria e peixes mitidos de 3a categoria. Toda a produção e 

vendida logo no momento de chegada das embarcagO'es. 0 pes 

cado de superior qualidade e" vendido no peso a atacadistas 

- 11 e  guars locais que realizam o processo de resfriamento. 

0 atacadista local revende o pescado a proprieta 

rios de frigoríficos, em Fortaleza e de outros Estados. 

Estes repassam a varejista  at  chegar ao consumidor final. 

Os  guars  vendem o produto a retalhistas de municípios vi 

zinhos (pequenos comerciantes •dos mercados priblicos e feiras 

livres) ou diretamente ao consumidor final. (Ver fluxograma 

de comercializagão -  Fig.  3). 

0 pescado inferior 6 comprado na praia por oca 

sio das chegadas das embarcaçOes. Ocorre uma especie de 

leilão e o preço pago 6 sempre inferior ao desejado pelos en  carre 

gados. 

,11  Guars  - pequenos compradores de praia que  vac,  alcançar 

as embarcagiies no  mein  do mar para comprar sua produção. 
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Esta classificagao beneficia os intermediarios porque o va 

queiro e obrigado a aceitar a imposição de preços ditada por 

aqueles. 

Os guargs locais compram o pescado inferior e rea 

lizam o processo de salga, em seguida vendem aos intermedia 

rios locais e de municípios vizinhos. Os intermediarios  lo  

cais revendem o produto nos municípios da serra da Ibiapaba 

a pequenos comerciantes do mercado pliblico e feiras livres, 

ou diretamente ao consumidor final. Da mesma forma procede 

os intermediarios dos municípios vizinhos (Fig.3).  

Hi  determinados guara que compram pescado tanto 

de supeior como de inferior qualidade para intermediarios  lo  

cais atuando assim, como uma especie de agente. Outros com 
-  pram  para si proprio,  so  pequenos compradores e no tem 

poder para empor preços e condig3es de venda aos proprieta 

rios. 

A venda da •produçao dos currais-de-pesca e feita 

por um dos vaqueiros que 6 uma esp6cie líder informal, isto 

quando o proprietario não faz parte da despeca do curral. 

Do contrario, ou seja, quando ele faz parte da tripulagao e 

.sempre e encarregado, portanto realiza a venda do pescado. 

Existem proprietarios que compram toda a produçao 

do seus currais a prego ínfimo (prego inferior ao pago por 

intermediarios) e realizam a pratica de salga e/ou resfria 

mento e revendem depois a atacadista de outras localidades. 

Alguns intermediarios fornecem emprestimos admos 

de currais, criando uma relaçao de dependencia desses para 

com aqueles. Dos 6 intermediarios entrevistado, 57,1% for 

necem dinheiro e/ou material a proprietarios e pescadores de 

linha e o pagamento & feito geralmente em pescado. (Tab.12). 
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No destrito de Bitupita o prego do pescado varia 

de acordo cOm a especie, o  period()  de safra e a aço dos  in  

termediarios. No período de safra, que foi de maio a julho, 

no houve variagao de  prey).  Quando o pescado começou a Li  

car  escasso (periodo de entre safra), verifican-se uma va 

riaçao mensal de prego. 

Devido a complexidade da cadeia de intermediaçao 

existente ao distrito de Bitupiti, distanciando o produtor 

do consumidor final, faz com que haja uma alta considerZvel 

no prego do pescado por.ocasiao da ultima transação de  van  

da e consequentemente o primeiro de uma participaqao con  

digna no valor final do produto do seu trabalho. 

4.2.3.2- Infraestrutura de apoio a comercializa&ao 

Embora ja exista no distrito de Bitupita uma cer 

ta infraestrutura de apoio a comercializagao, pouco g utili 

zada pelos proprietarios e intermediarios. Os atacadistas e 

pequenos compradores locais preferem acondicionar o pescado 
- . 

em caixas termicas nas suas proprias pesqueiras
12 

e poucos 

.utilizam o entreposto da CEPESCA para estocar o pescado. 

No  hi  confiança por parte dos proprietarios de currais e 

intermediarios em colocar o pescado no entreposto. Eles ale  

gam,  que ocorre o desaparecimento de parte do pescado e, a 

noite, se costuma desligar as cimaras de estocagem para  di  

minuir as despesas'. Como o pescado 6 um bem altamente pereci 

vel, o risco de perda g grande. 

12 Pesqueiras - Barragao feito de estacas de madeira e  co  

berto com palha utilizado para guardar instrumento de pesca, caixas 

t6rmi cas e onde se realiza o processo de salga do pescado. 
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Comenta-se na localidade que o entreposto da da 

CEPESCA vem tendo prejuizos pela eneficiencia da administra 

gao e  so  se mantem aberto por questaies pollticas. Talvez, 

por esta razao, a prOpria diretoria da CEPESCA no realize 

compra de pescado em Bitupita, mesmo sabendo que no período 

de safra ha excedente de produgao, quando quantidades de 

sardinhas .so jogadas fora pela inapetencia da possibilida 

de de beneficiamento e armazenamento. 

Outra dificuldade enfrentada .pelos intermedi.arios 
- 

e a aquisigao de gelo. Dos intermediarios entrevistados,42, 

9% reclamaram do prego alto pago pelo gelo, outros 42,9%  

se queixam da falta do produto.  (Fig.  4). 

No distrito de Bitupita ha uma pequena fabrica de 

gelo de propriedade particular (Empresa Caribe Pescado) com 

uma capacidade de 600 barras/dia correspondendo a 13.000kg/ 

dia. Atende apenas os seus barcos de pesca. Quando ha exce 

dente, vende a comunidade. Ha, portanto, uma grande demanda 

por gelo na localidade. Os intermediarios, geralmente com  

pram  gelo nos municipios de Camocim e Luis Correia-Piaui.  

Todos os intermediarios entrevistados acham que 
• 
seria necessario outra fabrica de gelo para atender 'a comunidade 

A tecnologia do pescado no distrito de Bitupita 

deixa muito a desejar pelas precarias condig-Oes de manuseio, 

higiene e conservagao dados ao produto desde a captura  at  

a comercializagao. 

0 pescado ao chegar, a colocado diretamente no 

chio dos pesqueiros, e geralmente no passa pelo processo 

,de lavagem e evisceragao, sendo colocado depois de pesado 

nas caixas Cermicas (que medem cerca de 3,4m3) com gelo tri 

turado. Alguns ainda evis:oefrain o pescado mas no fazem o  pro  

c„esso de lavagem. 0 transporte para fortaleza e outros Esta 

dos & feito em caminhes utilizando-se caixas Cermicas. 
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No caso do pescado destinado a salga, 6 tamhem 

jogado nas pesqueiras e eviscerados por mulheres que traba 

lham no processo de salga. Quando a quantidade de pescado e 

muito grandvdlas levam mais de 16 horas para trata-lo. 
-  

Neste caso, o pescado fica exposto e ha a ocorrencia de um 

certo grau de decomposigap. O pescado e salgado em tanques 

de cimento, depois passa pela lavagem em agua do mar e 

posto no sol para secar. 

No distrito de Bitupita o escoamento da produg-ão 

& dificultado pelas pessimas condig;es da estrada, especial 

mente no período de inverno. Neste ano (1989), houve um cer 

to melhoramento na estada facilitando o escoamento da produ 
-V 

gao. 

4.3- Aspectos sociais 

4.3.1- Caracterizag-ão social das classes: vaqueiros, Eroprie 

trio e intermediario 

No distrito de Bitupita, a comunidade apresenta 

. caracteristicas heteroge-neas, tendo em vista a diferença no 

nível de vida existente entre proprietarios intermediarios 

e vaqueiros. 

. - 
Depende do tipo de curral, ha uma diferença so  

cio—econ3mica entre proprietarios. Os que possuem curral.-de- 

terra fem um padrão de vida mais baixo, extensivo tambem, 

aos pescadores que nele trabalham. 

Os vaqueiros, se comparados aos proprietarios de 

currais, apresentam padrão de vida inferior, trabalham para 

estes,em condigo de submissao econOmica e social. Nestas  

circunstãncias, acham-se obrigados a aceitar.  a imposição dos 
# 
donos de currais pela necessidade  aeon-arnica de conservar o 

emprego. 
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Embora os currais-de-pesca sejam um meio de sobre 

vivencia, no distrito de Bitupita, os que os possuem e os 

que neles trabalham desfrutam de um certo  "status" social 

perante a comunidade. 

Como o distrito de Bitupita tem a pesca como sua 

principal atividade, a população esta ligada a ela direta 

ou indiretamente durante todo o ano. Deste modo, 75% dos 

pescadores entrevistados no possuem outra atividade alem 

-da pesca. Apenas, 25% deles  tam  outra atividade, tais como: 

comerciante (8,3%) e salineiro (16,7%). Os proprietarios de 

currais, na sua maioria, desenvolvem outras atividades, ou 

seja, 83,3%, distribuidos da seguinte maneira: 50% 6 comer 

ciante, 16,6% é estivador e 16,6% 6 protético. Por esta ra 
- 

zao, apresentam melhores condigoes s6cio-econZmicas. Dos  in  

termediarios entrevistados, 75% vive exclusivamente da co  

mercialização do pescado e 28,6% tem outras atividades.  (Tab.  

13). 

0 curral-de-pesca 6 de  carter  hereditario, passan 

do de pai para filho como uma espécie de patrimOnio, pelo 

qual o proprietario paga impostos, tendo, portanto, direito 

'adquirido sobre ele. 

Ser vaqueiro e também uma profissao que esta rela 

cionada com a herança familiar, pois 75% dos entrevistados 

assim se tornam, por serem filhos de pescadores.  (Tab.  14). 

Segundo depoimento de alguns vaqueiros, seguiram esta pro  

fissão 'por não haver, na comunidade, outra atividade além 

da pesca. Acham que pescador tem uma vida muito difrcil, pois 

sua remuneragao no corresponde aos esforços que despendem 

na atividade. 

Embora 79,2% dos vaqueiros entrevistados se  sin 

tam  realizados profissionalmente  (Tab.  15.), percebe-se, em 

convivencia com a comunidade, que ba um certo descontenta 

mento no com a profissão em si, mas com a'situagao sacio- 
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economica vigente na qual se sentem penalizados e totalmen 

te desprotegidos. Ha na comunidade um certo descredito com 

relação a programas de apOio "i. produção. Alguns planos, nes 

se sentido, foram elaborados, porem nada que pudesse rever 

ter essa situação se realizou de fato. 

Com relação ao tamanho da familia dos entrevista 

dos, verifica-se pela tabela 16, que dos 24 vaqueiros entre 

vistados 70,7% tem familia entre 2 a6 membros. Enquanto que 

os intermediarios, 57,1% tem familia com 4 membros e dos 

proprietarios entrevistados, 50% tem familia entre 5 a 6 mem 

bros. No geral, a media de pessoas por família tanto dos 

vaqueiros com dos proprietarios foi de 6 membros por fami 

lia. Os intermediarios apresentam familia menor com uma me" 

dia de 5 pessoas por familia. A media de pessoas por família 

para os vaqueiros "6 considerada alta tendo em vista as suas 

condiqOes de vida. 

4.3.2- Infraestrutura social -  eduEao, sailide e moradia 

0 distrito de Bitupita e acentuadamente desprovi 

.do de assistencia nas  areas  de edqção e .saiide. 

Ha. no distrito um pequeno grUpo escolar mantido 

pela prefeitura . e como na maioria de outras comunidades, 

pesqueiras do Estado, os professores são quase sempre da pr6 

pria localidade. Geralmente no tem o primario completo e 

irecebem salarios insignificantes, por esta razão o ensino 

tem um nivel baixissimo abragendo apenas, o primeiro grau 

menor. 

Alguns vaqueiros não vem nenhum interesse na es 

cola, preferem que seus filhos apredam a trabalhar para aju 

dar na junção da renda da familia. Outros vaqueiros, espe 

'cialmente aqueles que apresentam melhores condig3es devida, 
-  
t minteresse que seus filhos apredam e tenham outra profis 
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so  que no e de pescador. Alguns vaqueiros e a maioria dos 

proprietarios de currais e intermediarios, geralmente, co  

locam os filhos para estudar em outros municípios ou na ca 

pital do Estado. (Ver  tab.  17). Por esta razão, 87,3% dos 

vaqueiros e 100% dos proprietarios e intermediarios entre 

vistados, acham que a comunidade de Bitupita precisa de es  

cola  (Fig.  5). 

0 nível de analfabetismo entre os pescadores e 

relativamente alto; 50% deles nunca foram a escola contra 

33,3% dos proprietarios e 28,6% dos intermediarios. Dos  en  

trevistados, assinam o nome, 29,2% dos vaqueiros, 16,7% 

dos proprietarios e 14,5% dos intermediarios. Possuem o pri 

mario incompleto, 20,8% dos pescadores, 50% dos propriet.a 

rios e 57,1% dos intermediarios  (Tab.  18). 0 alto nível de 

analfabetismo entre os vaqueiros esta relacionado com suas 

condigi3es sociais. Isto.nao atrapalha a sua atuagao no se  

tor  de pesca e nem sua integragao no processo de desenvolvi 

mento s6cio-econ6mico da comunidade. Neste caso, a aplica 

gao de um programa de extensão pesqueira bem sucedido vai 

depender da maneira de como serio transmitido os conhecimen 

tos tecnicos-cientificos que deve levar em consideragaZ o 

nível educacional dos pescadores, na base de tecnicas efi 

cientes de comunicagao com esse grupo social. 

Aliado ao problema da educagão, ha o da falta de 

assistencia a saiide. Existe na comunidade um posto da FSESP 
- 

em pre,cario funcionamento, 0 posto da pouca assistencia a 

comunidade pela falta de material e pessoal especializados 

e raramente recebe a visita de medico. A maioria dos entre 

• vistados, ou seja, 79,2% dos vaqueiros, 85,7% dos interme 

diarios e 83,3% dos proprietarios de currais procuram assis 

tencia medica em municípios vizinhos, pelas, condig-Oesacima 

.expostas.  (Tab.  19). Todos os vaqueiros reclamam da falta 

de assistencia medica, sendo um dos principais problemas 

enfrentados por eles  (Fig.  4). 
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Com relaçao a moradia os proprietarios e interme 

diarios estio em melhores condig3es. Disp-dem de melhores  con  

diçes higignico-sanitarias. Foi observado que 83,3% dos 

proprietarios e 100% dos intermediarios possuem banheiro com 

fossa septica. Todos disp-Oem de luz elatrica, agua encana 

da, filtram a agua de beber e utilizam o  gas  butano para  can  

zinha. Possuem aparelhos eletro-domesticos como televiso, 

liquidificador, geladeira  etc. (Tab.  20, Fig.6): 

Quanto aos pescadores, apesar do seu baixo nível 

de renda, 62,2% possuem casas de tijolos, mas se levar em 

conta as condiç'Oes higignico-sanitarias, apenas 50% possuem 

banheiro com fossa septica e 66,7% filtram a agua de beber. 

Comparando-se-estes valores com outros referentes a apare 

lhos eletro-domesticos que possuem, nota-se uma certa con  

tradição, quando 75,2% dos vaqueiros, tgm televiso, 45,8% 

tgm geladeira, 37,5% tgm liquidificador. Mas, alguns destes 

no tem coisas basicas e essenciais como banheiro com fossa 

septica, filtro,  etc (Tab.  20,  Fig.  6). Isto se deve ao bai 

xo nivel educacional dos vaqueiros e a falta de assistgncia 

a comunidade com relagao aos serviços basicos de higigne e 

sanitarismo. 

A falta de educaçao sanitria na comunidade de Bi 

tupita a bem evidgnciada pelo destino dado ao lixo, sendo 

este juntamente com visceras de peixes jogados na praia, no 

havendo por parte da prefeitura local, nenhun programa de 

esclarecimento de como deve ser tratado esta questao. 

g valido ressaltar que os vaqueiros que possuem 

melhores condiçOes de moradia,.so os de currais-de-fora e 

aqueles que contam com participagao dos diversos componen 

tes da renda familiar. 

De acordo com Brasil. (1973), comunidades 'semelhan 

es a Bitupita, atraves de meios de comunicaçao tgm acesso 

ao mundo exterior a elas, e por isto , seus membros sentem 
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maior numero de aspiraçiies comuns aos moradores da cidade, 

especialmente em relagao ao consumo de certos itens, anti  

gamente desconhecidos, como, radio, televiso, radiola, li 

quidificador  etc,  que a nivel de valores locais transferem 

prestigio ao possuidor. 

4.3.3- Nível organizacional dos pescadores  

Qs  pescadores de Bitupita, embora agrupados em 

coliinia,.nao.s.ao organizados e apresentam vida comunitaria 

incipiente. 

Bitupita conta com uma capatazia da  Con-Ilia de 

Pesca 2-1 sediada em Camocim, estando longe de representar 

a organização da classe dos pescadores por ser uma entidade 

quase inativa, contando com poucos associados, cujo presi 

•dente e nomeado pela sede de Camocim. Administrativamente, 

deixa muito a desejar, pois no ha reuniao com associados, 

a no ser quando vem algum membro da Colnia de Camocim, e 

os pescadores no demonstram interesse em participar porque 

ja perderam a credibilidade na atuagao da colOnia. Foi obser 

.vado que 70,8% dos vaqueiros entrevistrados  so  associados 

a Col;nia, embora, dentre estes, haja vaqueiros que perte 
- 

cem a associação dos salineiros, os outros, 29,2%, não per 

tencem a nenhuma associagao. Ha proprietarios e intermedia 

rios que  so  associados a ColOnia.  (Tab.  21). 

Dos 2.4 pescadores entrevistados, 79,2% nao estao'SA 

tisfeitos com os serviços-prestados pela- ColiSnia (Tab.22). 

razao para esta'insatisfagao esta ligada a falta de assis 

Cencia aos associados. ‘(ver tabela 23). A colOnia nio disp3e 

sequer de servigbs essenciais como escola, assistencia medica: 

Quando algum membro adoece e" levado a sede'de Camocim. Os Gnicos ser 

viços que a coliinia ofer-ece sio a distribuigao de -reme-dios, quando 

estes se acham disponíveis; o fornecimento de auxilio ao 

pescador, quando estes adoecem; e o pagamento de aposentado 

ria aos associados. 
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Os pescadores no vem a ColOnia como. um orgao 

representativo da classe, muitos pagam por acharem que 6 

uma obrigagao e que futuramente, poder a lhes da direito a 

aposentadoria, obtida aos 65 anos atraves do FUNRURAL. 

- 
Pela convivencia com a comunidade de Bitupita per 

cebe-se que tanto os pescadores como os proprietarios de 

currais no tem 'consciencia de organizagao, embora reconhe  

gam  os seus problemas e saibam as causas. No entanto no se 

reunem em torno deles. No ha na localidade nenhum lideran 

ga, o que predomina especialmente com relagao aos proprieta 

rios de currais o individualismo em que cada um defende os 

seus pr6pk-ios interesses. Esta mentalidade s6 poder a ser mu 

dade com um programa serio de assiste-ncia social de conscien 

tizagao da comunidade. 

Atualmente, um dos problemas que a colOnia de pes 

cadores de Bitupita enfrenta e o desmembramento da cO13nia 

de Camocim, ja que o distrito no pertence mais a este muni 

cipio. Para isto, -4 necessário que haja 300 associados. 

Para que se associem a colSnia, os pescadores precisam de 

carteira de identidade e certificado de alistamento militar, 

fornecido pela Capitania dos Portos. Mas, a maioria dos pes 

cadores no dispiiem destes documentos e no demonstram inte 

resse nesta questão. Alem do presidente no tem respaldo pe 

rante os pescadores, n oincentiva a participagao deles em 

reuni-Oes, procurando esclarecer ou conscientizZ-los da im 

portancia da colOnia como representante da classe. 

Embora os entrevistados (vaqueiros, proprietarios 

e intermediarios) tenham nivel organizacional insignifican 

te, todos por unanimidade acham que a comunidade de Bitupi 

ta precisa de uma cooperativa, por acreditarem que esta tra 
• _ 
ra beneficios para eles, mesmo desconhecendo de que modo 

consegui-la e de como se da o seu funcionamento. 



5. CONCLUSÕES E SUGESTõES  

A analise s6cio-econ3mica da pesca de curral no 

distrito de Bitupita permitiu tirar algumas conclus;es e 

fazer sugest3es quanto a medidas ,que possam servir de algu 

ma forma para promover o desenvolvimento social e  economic°  

da comunidade. 

A produção dos currais-de-pesca de Bitupita varia 

de um tipo de curral para outro, apresentando maior produ 

gao os currais-de-fora, por ficarem mais afastados da costa. 

As principais especies capturadas nos currais, em ordem de 

crescente da produgao em peso foram: sardinha-bandeira, ca 

murupim, pilombeta, espada, xargu e serra. 

Quanto ao rendimento do curral,  so  os proprieta 

rios que auferem as maiores rendas especialmente os de  cur  

ral-de-fora. Os vaqueiros tgm direito apenas a uma pequena 

parcela dos rendimentos que muitas vezes g  minima  para sua 

sobrevivgncia e de sua familia. Se compararmos as remunera  

goes  dos vaqueiros de curral-de-terra e meia-carreira,  so  

os que atuam nos currais de foras  os que obtem melhor resul 

tado. 

A comercializagao do pescado no distrito de Bitu  

pits  passa por uma complexa cadeia de intermediagao, fazen 

do com que a maior parte da renda seja transferida para 

outros centros urbanos. 

Nesta cadeia de intermediagao  so  os intermedia 

dios em primeiro e os proprietarios em segundo lugar que  lo 

gram  os maiores rendimentos. Os vaqueiros ficam com uma pe 

quena fatia de renda para eles. 

O 
- - 

distrito de Bitupita e acentuadamente desprovido de  

ass  istancia basica, econ-omica e social, o que contribui para o subde 

senvolvimento da comunidade. 

33. 
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A caresncia de assist'encia m6dica e educacional e 

bastante visível, obrigando o deslocamento das pessoas para 

os municipios vizinhos, a fim de obter este serviços. 

0 nivel organizacional dos pescadores bastante 

insignificante. Embora os pescadores. estejam agrupados na 

col'Onia, esta não proveme praticamente nenhum beneficio  so  

cial e econOmico. Por esta razão, os associados perderam to 

talmente a credibilidade na atuagão dald. 

Para que haja um aumento no numero de currais  le  

vantados elevando assim a produç.ão e consequente melhoria 

nas condigOes de vida da comunidade de Bitupita, e necessa 

rio tomar certas medidas como: 

- Programas de financiamento dirigidos a pesca de 

curral. E necessario uma reestruturação na forma de finan 

ciamento desta atividade, permitindo que mais proprietarios 

tenham acesso a cr6dito e no apenas uma minoria. 

- Desmembramento da colOnia de pesca de Camocim e 

promover a integragão entre pescador e colOnia fazendo com 

que eles se conscientizem da importancia da colOnia como  re  

presentante da classe e como precusora de uma cooperativa. 

Programa de melhoramento da tecnologia do pesca 

do.  Vet  a possibilidade de transformar em farinha do pesca 

do a quantidade de visceras e peixes'miiidos que no período 

de safra quase sempre jogado fora por no dispor de condi 

çoes de. benediciamento. 

- Melhorar a infraestrutura de conservação e arma 

zenamento do pescado para que os produtos alcancem melhores preços 

e propiCiando, assim que uma parcela mais significativa da renda seja 

mantida na comunidade, e no transferida para outros locais. 

- Promover o desenvolvimento social da comunidade. Reali • 
zar programas de esclarecimento sobre as condigoes de sanea 

mento basico. 



TABELA 1 - Media da produqao pesqueira (kg) 
(Barroquinha-Ceari), por meses e 

e do valor da produçio (Ncz$) de 2 currais-de-pesca (currais-de-terra) 
por especies, no período de fevereiro a agosto de 1989, 

de BitUpita 

Principais especies 
capturadas 

Fevereiro 

Peso . Valor 

(kg) (Ncz$) 

Março 

Peso Valor 

(kg) (Ncz$) 

Abril Maio 

Peso Valor Peso Valor 

(kg) (Ncz$) (kg) (Ncz$) 

Junho 

Peso Valor 

(kg) (Ncz$) 

Julho 

Peso Valor 

(kg) (Ncz$) 

Agosto 

Peso. Valor 

(kg) (Ncz$) 

Total 

Peso 

(kg) 

anual 

Valor 

(Ncz$) 

Aruana' 48,0 24,00 39,5 19,75 17,5 8,75 120,0 60,00 75,0 3750 113,5 56,75 57,5 46,00 471,0 252,75 

Arraia 37,5 7,50 99,5 19,90 119,5 23,90 65,0 13,00 125,0 25,00 159,0 31,80 122,5 49,00 728,0 170,10 

Bagre 187,0 37,40 246,5 49,30 521,0 104,20 456,0 91,20 387,5 77,50 322,5 64,50 67,0 26,80 2107,5 450,90 

Cara 10,0 10,00 31,0 31,00 65,5 65,50 71,0 71,00 43,0 43,00 42,0 42,00 55,0 82;50 317,5 345,00 

Camarim 22,0 22,00 38,5 38,50 44,5 44,50 68,0 
.
68,00 75,5 75,50 81,0 81,00 52,0 78,00 381,5 407,50 

Camurupim 56,5 141,25 126,5 316,25 258,5 646,25 22,5 78,75 464,0 1182,50 

Cagrao 91,0 27,30 137,5 41,25 277,0 83,10 128,5 38,55 193,0 57,10 96,5 28,95 40,5 20,50 964,0 297,55 

Espada 208,0 41,60 342,0 68,40 443,0 88,60 602,5 120,50 763,5 76,35 1687,5 168,75 671,10 67,10 4717,5 631,30 

Galo 165,0 49,50 270,0 81,00 332,0 99,60 173,0 51,90 226,5 67,95 328,0 98,40 79,5 31,80 1574,0 480,15 

Pescada 54,0 54,00 84,5 84,50 203,2 142,50 360,0 232,50 778,0 619,25 1051,0 567,25 433,5 257,75 2964,2 1957,75 

Palombita 167,5 33,50 282,0 56,40 395,0 79,00.  465,0 93,00 195,0 19,50 420,0 42,00 120,0 12,00 2044,5 335,40 

Serras 56,0 28,00 175,0 87,50 271,0 135,50 290,0 192,70 95,0 65,50 83,5 46,25 59,0 59,00 1029,5 614,45 

Sardinha-bandeira 204,0 40,80 288,5 57,70 405,0 81,00 478,5 95,70 490,0 49,00 837,5 83,75 300,0 30,00 3003,5 437,95 

Xarau 24,0 28,80 109,5 131,40 155,5 186,60 97,0 116,40 68,0 81,60 55,5 111,00 509,5 655,80 

Outros 515,5 104,80 561,0 112,20 605,5 158,55 581,0 169,00 822,5 110,50 853,5 151,05 534,5 78,65 4473,5 884,75 

Total 1765,5 480,40 2619,5 776,20 3809,2 1246,10 4070,5 1624,90 4493,0 1757,10 6402,0 2190,30 2670,0 1028,85 25829,7 9103,85  

Fonte: Dados da pesquisa 



TABELA 2 - .Mdia da produçao pesqueira (kg) e do valor da produçao (Ncz$).de 2 currais-de-pesca (currais-de-meia carreira) de Bitu 

pita (Barroquinha-Ceara), por meses e por espgcies no periodo de março a setembro de 1989. 

Principais espgcie
.s 

C apturadas  

Margo Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Total 

Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso 

(kg) (Ncz$) • (kg) (Ncz$),. (kg) (Ncz$) (kg) (Ncz$) (kg) (Ncz$) (kg) (Ncz$) (kg) (Ncz$) (kg) 

anuaI 

Valor 

(Ncz$) 

Aruana 

Arraia 

Bonito 

Bagre 

Cara 

Camurim 

Camurupim 

Cavala 

Caçao 

Espada 

Galo 

Pescada 

Palombeta 

Serras 

Sardinha-bandeira 

Xargu 

Outros 

51,5 

32,5 

13,0 

109,0 

26,5 

37,5' 

5,0 

41,5 

416,0 

114,0 

134,0 

48,0 

320,0 

128,0 

320,5 

25,75 

6,50 

10,40 

21,80 

26,50 

37,50 

12,50 

12,45 

83,20 

114,0 

26,80 

31,50 

64,00 

153,60 

64,10 

55,5 11,10 

6,0 4,80 

173,0 34,60 

113,5 113,50 

121,0 121,00 

3,5 8,75 

145,0 43,50 

134,5 26,90 

30,0 9,00 

70,0 70,00 

708,5 141,70 

571,5 480,00 

919,5 183,80 

281,5 337,80 

12,5 2,75 

107,5 

89,0 

459,5 

79,0 

106,5 

87,5 

3,0 

323,0 

619,0 

222,5 

154,0 

526,5 

578,5 

587,5 

432,5 

60,0 

53,75 

17,80 

91,90 

79,00 

106,50 

218,75 

7,50 

102,90 

123,80 

66,75 

134,90 

105,30 

521,75 

117,50 

519,00 

13,00 

136,0 

62,5 

86,5 

156,5 

70,0 

71,5 

427,0 

6,0 

191,0 

825,0 

41,0 

68,0 

661,0 

549,5 

914,0 

306,0 

245,0 

68,00 

13,30 

69,20 

31,30 

70,00 

71,50 

1067,25 

15,00 

57,30 

82,50 

12,30 

68,00 

66,10 

469,75 

91,40 

367,20 

49,00 

145,0 

32,0 

59,5 

143,0 

75,5 

107,0 

1086,5 

18,5 

74,5 

791,0 

102,5 

160,0 

1737,5 

518,5 

1550,0 

280,5 

46,5 

72,50 

6,15 

47,60 

28,60 

75,50 

107,00 

2716,25 

46,25 

22,35 

100,60 

30,75 

160,00 

173,75 

529,25 

155,00 

336,60 

52,50 

133,5 

35,5 

127,0 

52,0 

93,5 

100,0 

109,5 

17,0 

60,0 

743,0 

101,0 

117,0 

1423,5 

137,0 

1492,5 

209,5 

63,0 

106,80 

14,20 

127,00 

20,80 

140,25 

150,00 

383,25 

59,50 

30,00 

74,30 

40,40 

175,50 

142,35 

342,50 

149,25 

419,00 

115,00 

35,5 

81,0 

42,5 

86,5 

56,0 

56,5 

43,5 

4,0 

148,0 

547,5 

19,0 

54,0 

275,5 

152,0 

447,5 

156,5 

55,5 

35,50 

40,50 

63,75 

43,25 

112,00 

113,00 

195,75 

18,00 

118,40 

109,50 

9,50 

108,00 

55,10 

295,00 

89,50 

391,25 

99,00 

609,0 

388,0 

334,5 

1179,5 

514,0 

600,0 

1754,0 

57,0 

983,0 

4076,0 

516,0 

737,0 

5466,5 

2555,0 

6231,0 

1794,5 

803,0 

362,30 

109,55 

322,75 

272,25 

616,75 

706,59 

4581,25 

167,50 

386,90 

601,10 

168,70 

830,40 

711,10 

2669,75 

850,45 

2524,45 

395,35 

Total 1797,0 690,60 3345,5 1589,20 4435,5 2280,10 4816,5,2669,10 6928,0 4660,65 5014,5 2490,10 2261,0 1897,00 28598,0 16277,05  

Fonte: Dados da pesquisa 



TABELA 3 - Media da produlo pesqueira (kg) e do valor da produqlo (Ncz$) de 2 currais-de-pesca (currais-de-fora) de "Bitipiti- 
(Barroquinha-Cearl, por meses e por espgcies, no  period()  de abril a novembro de 1989. 

Abril 

cies caOieftradas Peso' Valor 

(nomes vulgãres) (kg) (Ncz$) 

Maio 

Teso Valor 

(kg) (Ncz$)  

Junho 

Peso Valor, 

(kg) (Ncz$) 

Julho Agosto 

Peso- Valor Peso Aralor • 

(kg) (Ncz$) . (hg) (Ncz$) 

Setembro 

Peso: Valor 

(kg) (Ncz$) 

Outubro 

Teso' Valor 

(kg) (Ncz$) 

Novembro 

Teso NaTon 

(kg) (Ncz$) 

Total 

Peso 

(kg) 

anual 

Valor 

(Ncz$) 

Aruana 60,0 30,00 212,5 106,25 233,0 116,50 102,5 51,25 124,5 99,60 95,5 95,50 75,0 125,50 55,0 110,00 958,0 721,60 

Araia 126,0 25,20 206,0 41,20 176,0 35,20 15,0 3,00 - - - - - - - 523,0 104,40  

Bonito 680,5 544,40 170,0 136,00 161,0 128,80 302,0 241,60 418,0 418,00 437,5 656,25 100,0 200,00 74,0 185,00 2343,0 2510,05 

Bagre 27,0 8,10 451,0 90,20 246,5 49,30 17,5 3,50 - - - - - .- .. 
- -  742,0 151,10 

Carl  191,0 191,00 165,5 105,50 66,5 66,50 65,5 65,50 60,5 90,75 35,5 71,00 77,0 154,00 59,5 148,75 721,0 953,00 

Camurim 50,0 50,00 11,5 11,50 - 55,5 55,50 110,5 165,75 85,5 171,00 96,5 193,00 68,5 171,25 478,0 818,00 

Cavala 49,0 122,50 243,5 608,75 250,0 625,00 158,5 396,25 73,0 255,50 113,0 508,50 80,5 402,50 52,0 312,00 1019,5 3230,50 

Caço 204,0 61,20 248,0 74,40 61,5 18,45 20,0 6,00 - 7,5 6,00 51,5 51,50 29,0 43,50 621,5 261,05 

Camurupim 199,0 497,50 1364,5 3411,25 3322,5 8306,25 5726,5 14316,25 362,6 12691,00 1614,0 7263,00 840,0 4200,00 513,5 3081,00 17206,0 53766,25 

Espada 27,0 5,40 55,0 11,0 3327,5 332,75 995,0 99,50 959,5 95,95 419,5 83,90 584,5 175,35 147,0 58,80 6515,0 862,65 

Garajuba 935,0 935,00 125,0 125,0 - - - - 67,5 133,00 - - - - - - 1127,5 1195,00  

Pescada 60,0 60,00 80,5 80,50 7,5 7,50 75,0 75,00 66,0 99,00 112,0 244,00 138,0 345,00 39,0 117,00 578,0 1008,00 

Pelombeta 444,0 88,80 943,0.  188,60 857,5 85,75 3865,0 386,50 1975,0 197,50 775,0 155,00 427,5 128,25 243,5 97,40 9530,5 1327,80 

Serras 931,0 1056,50 886,0 1101,20 810,0 1051,50 739,0 1100,75 528,0 1320,00 269,5 746,50 174,0 591,50 82,5 313,75 4420,0 7281,70 

Sard.bandiiTi 457,5 91,50 664,0 132,80 1571,5 157,15 4555,0 455,50 3769,0 376,90 2086,0 217,20 595,5 178,65 323,5 129,40 13022,0 1739,10 

Xareu 1911,0 2293,20 4603,0 5523,60 1281,5 1537,80 1140,5 1368,60 439,0 876,00 59;0 1477,50 382,5 1147,50 193,5 677,25 10542,0 14903,45 

Outros 122,5 113,00 72,5 21,75 77,5 58,00 67,5 43,75 95,0 88,50 49,1) 78,80 66,0 92,75 44,0 93,00 . 594,0 589,55 

Totais 6474,5 6173,30 10501,5 11829,50 12450 12576,45 17900 18668,45 12311,5 16911,45 5690,5 11754,15 3688,5 7972,50 1924,5 5538,10 70941,0 91423,.40 

Fonte: Dados da pesquisa 



TABELA 4 - Distribuiçao percentual mensal da produq5o pesqueira (kg) e do valor da produq:ao (Ncz$) media de 2 currais-de-pesca  (cur  
rais-de-terra) de Bitupit5 (Barroquinha-Ceara), no perlodo de fevereiro a agosto de 1989. 

Principais especies 

capturadas 

Fevereiro Margo Abril Maio Junho- Julho Agosto Total anual 

Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor 

(7) (7) (7) (%) (7.) (7) .(%) (%) (%) (%) (%) (%) (7) (%) (%) (%) 

Aruan-5 2,72 4,99 1,51 2,54 0,46 0,70 2,95 3,70 1,67 2,13 1,77 2,60 2,15 4,47 1,82 2,78 

Arraia 2,12 1,56 3,79 2,56 3,14 1,92 1,60 0,80 2,78 1,42 2,48 1,45 4,59 4,76 2,82 1,87 

Bagre 10,59 7,79 9,41 6,35 13,68 8,36 11,20 5,61 8,62 4,41 5,04 2,94 2,51 2,60 8,47 4,95 

Cara 0,57 2,08 1,18 3,99 1,72 5,26 1,74 4,37 0,96 2,45 0,66 1,92 2,06 8,02 1,23 3,80 

Camorim 1,25 4,58 1,47 4,96 1,17 3,57 1,67 4,18 1,68 4,30 1,27 3,70 1,95 7,58 1,48 4,48 

Camurupim - - - - - - 1,40 8,70 2,82 17,99 4,04 29,51 0,84 7,65 1,79 12,99 

Caqio 5,15 5,68 5,25 5,31 7,27 6,67 3,16 2,37 4,29 3,30 1,51 1,32 1,52 1,99 3,73 3,27 

Espada 11,78 8,666 13,06 8,81 11,63 7,11 14,80 7,42 16,99 4,35 26,36 7,70 25,13 6,52 18,26 6,93 

Galo 9,35 10,30 10,31 10,44 8,72 .7,99 4,25 3,19 5,04 3,87 5,12 4,50 2,98 3,10 6,09 5,27 

Pescada 3,06 11,24 3;23 10,90 5,34 11,44 8,84 14,31 17,32 35,24 16,42 25,89 16,24 25,05 11,48 21,50 

Palombeta 9,49 6,97 10,77 7,27 10,37 6,34 11,42 5,72 4,34 1,11 6,56 1,92 4,49 1,17 7,92 3,68 

Serras 3,17 5,83 6,68 11,27 7,11 10,87 7,12 11,86 2,11 3,73 1,30 2,11 2,21 5,73 3,99 6,75 

Sardinha-bandeira 11,55 8,50 11,01 7,43 10,63 6,51 11,76 5,89 10,91 2,79 13,08 3,82 11,24 2,92 11,63 4,81 

Xareu - - 0,92 3,71 2,87 10,54 3,82 11,48 2,16 6,62 1,06 3,73 2,08 10,79 1,97 7,20 

Outros 29,20 21,82 21,41 14,46 15,89 12,72 14,27 10,40 18,31 6,29 13,33 6,89 20,01 7,65 17,32 9,72 

T o t a 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

Fonte: Dadosde pesquisa 



TABELA 5 - Distribuig.ao percentual mensal da produção pesqueira (kg) e do valor da 
de-meia-carreira) de Bitupita (Barroquinha-Ceara), no periodo- de março 

produgao (Ncz$) de 
a setembro de 1989. 

2 currais-de-pesca ( currais- 

Principais especies 

capturadas  

Margo  

Peso . Valor 

(%) (70 

Abril 

Peso Valor 

(7) (70) 

Maio 

Peso Valor 

(7) (7.) 

Junho 

Peso Valor 

(7.) (7.) 

Julho 

Peso . Valor 

(%) (7.) 

Agosto 

Peso Valor 

(7.) (%) 

Setembro 

Peso Valor 

(7.) (7.) 

Total 

Peso 

(7.) 

anual 

Valor 

(7.) 

Aruan'a 2,87 3,73 2,42 2,37 2,82 2,55 2,10 1,56 2,66 4,29 1,57 1,87 2,13 2,23  

Arraia 1,81 0,94 1,66 0,69 2,01 0,78 1,30 0,50 0,46 0,13 0,71 0,57 3,58 2,13 1,36 0,67 

Bonito 0,72 1,51 0,18 0,30 - - 1,80 2,59 0,86 1,02 2,53 5,10 1,88 3,36 1,17 1,98 

Bagre 6,07 3,16 5,17 2,18 10,36 4,03 3,25 1,17 2,06 0,61 1,04 0,84 3,83 2,28 4,12 1,67 

Cara 1,47 3,84 3,39 7,14 1,78 3,46 1,45 2,62 1,10 1,62 1,86 5,63 2,48 5,90 1,80 3,79 

Camurim 2,09 , 5,43 3,62 7,61 2,40 4,67 1,48 2,68 1,54 2,29 1,99 6,02 2,50 5,96 2,10 4,34 

Camurupim - - - - 1,97 9,59 8,87 39,99 15,68 58,28 2,18 15,39 1,92 10,32 6,13 28,15 

Cavala 0,28 1,81 0,11 0,55 0,07 0,33 0,12 0,57 0,27 0,99 0,34 2,39 0,18 0,95 0,20 1,03 

Caço 2,31 1,80 4,33 2,74 7,28 4,51 3,96 2,15 1,08 0,48 1,20 1,21 6,55 6,25 3,44 2,38 

Espada 23,15 12,05 4,02 1,69 13,96 5,43 17,13 3,09 11,41 2,16 14,82 2,98 24,21 5,77 14,25 3,69 

Galo - - 0,90 0,57 5,02 2,93 0,85 0,47 1,48 0,66 2,01 1,62 0,84 0,51 1,80 1,04 

Pescada 6,34 16,51 2,10 4,40 3,47 5,92 1,41 2,55 2,31 3,43 2,33 7,05 2,39 5,69 2,58 5,10 

Palombeta 7,46 3,88 21:18 8,92 11,87 4,62 13,72 2,45 25,08 3,73 28,40 5,72 12,18 2,90 19,12 4,37 

Serras 2,67 4,56 17,08 30,21 13,04 22,88 11,41 17,60 7,48 11,36 2,73 13,75 6,72 15,55 8,93 16,40 

Sardinha-bandeira 17,81 9.,26 27,48 11,57 13,25 5,15 18,98 3,42 22,37 3,33 29,76 5,99 19,80 4,72 21,79 5,22 

Xarau - 7,12 22,24 8,41 21,26 9,75 22,76 6,35 13,76 4,05 7,22 4,18 16,83 6,92 20,62 6,27 15,51 

Outros 17,83 9,28 0,37 0,17 1,35 0,57 5,09 1,84 0,67 1,13 1,26 4,62 2,45 5,22 2,81 2,43 

T o t a 1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

Fonte: Dados da pesquisa 



TABELA 6 - Distribuigao 
de-fora) de 

percentual mensal da produg-ao pesqueira 
Bitupita (Barroquinha-Ceara), no período 

(kg) e do valor 
de abril a 

da 
novembro 

produgio (Ncz$) de 
de 1989. 

2 currais-de-pesca ( currais- 

Principais esp.& Abril 

cies capturadas Peso' Valor 

(nomes vulgares) (F) .(%) 

Maio 

Peso Valor 

(%) (%) 

Junho 

Peso 

(%) 

Valor 

(%) 

Julho 

Peso 'Valor 

(%) .(%) 

Agosto. 

Peso . Valor 

(%) (%) 

Setembro 

Peso ' Valor 

(%) (%) 

Outubro 

Peso Valor 

(%) (F).. 

Novembro 

Peso . Valor 

(%) (%) • 

Total 

Peso : Valor 

(%) (%). 

Aruani 0,92 0,49 2,02 0,90 1,87 0,93 0,57 0,27 1,01 0,59 1,63 0,81 2,03 1,41 2,86 1,99 1,35 0,79 

Arraia 1,95 0,41 1,96 0,35 1,41 0,28 0,08 0,02 - - 7 - - - - - 0„74.  0,11 

Bonito 10,51 8,82 1,62 1,15 1,30 1,02 1,69 1,30 3,39 2,47 7,69 5,58 2,71 2,51 3,85 3,34 3,30 2,75 

Bagre 0,42 0,13 4,29 0,76 1,98 0,39 0,09 0,02 - - 7 - - - - - 1,05 0,17  

Can  2,95 3,09 1,58 1,40 0,53 0,53 0,37 0,35 0,50 0,54 0,62 0,60 2,09 1,93 3,09 2,69 1,02 1,04 

Camurim 0,77 0,81 0,11 0,10 - - 0,31 0,30 0,90 0,98 1,50 1,45 2,62 2,42 3,56 3,09 0,67 0,89 

Cavala 0,76 1,98 2,32 5,15 2,01 4,97 0,89 2,12 0,59 1,51 1,99 4,33 2,18 5,05 2,70 5,63 1,44 3,53 

Cagio 3,15 0,99 2,36 0,63 0,49 0,15 0,11 0,03 - - 0,13 0,05 1,40 0,65 1,51 0,78 0,88 0,29 

Camurupim 3,07 8,06 12,99 28,84 26,69 66,05 31,99 76,69 29,45 75,04 28,36 61,79 22,77 52,68 26,68 55,63 24,25 58,81 

Espada 0,42 0,09 0,52 0,09 26,73 2,65 5,56 0,53 7,79 0,57 7,37 0,71 15,85 2,20 7,64 1,06 9,18 0,94 

Garajuba 14,44 15,15 1,20 1,06 - - - 0,55 0,79 - - - - - - 1,59 1,31 

Pescada 0,92 0,97 0,77 0,68 0,06 0,06 0,42 0,40 0,54 0,59 1,97 1,92 3,74 4,33 2,03 2,11 0,81 1,10 

Palombeta 6,86 1,44 8,98 1,59 6-,89 0,68 21,59 2,07 16,04 1,17 13,62 1,32 11,59 1,61 12,65 1,76 13,43 1,45 

Serras 14,38 17,11 8,44 9,31 6,51 8,36 4,13 5,90 4,29 7,81 4,74 6,35 4,72 7,42 4,29 5,67 6,23 7,96 

Sard.bandeira 7,07 1,48 6,32 1,12 12,62 1,25 25,45 2,44 30,61 2,23 19,08 1,85 16,14 2,24 16,81 2,34 18,36 1,91 

Xarau 29,52 37,15 43,83 46,69 10,29 12,22 6,37 7,33 3,57 5,19 10,39 12,57 10,37 14,39 10,05 12,23 14,86 16,31 

Outros 1,89 1,83 0,69 0,18 0,62 0,46 0,38 0,23 0,77 0,52 0,86 0,67 1,79 1,16 2,28 1,68 0,84 0,64 

Totais 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa 



42.  

TABELA 7 - Custos de montagem dos currais-de-pesca; quanti 
dade e valor global da produço; partilha da  pro  
duç-j.o entre proprietarios e vaqueiros; renda 17: _ 
quida do curral. M6dia de 2 currais-de-fora. 
Bitupita - Barroquinha-Ceara, 1989. 

.Especificação Quantidade .ValOr. (NCZ$) 

A. CUSTO TOTAL MEDIO 

A.1. Material 
. MourCies (40 a 50 palmos) 
. Varas (38 a 50 palmos) 
. Arame n9 12 
. Arame n9 14 
.  Nylon  

A.2. Mao-de-Obra 

1100 unids 
400 unids 

3500 kg 
500 kg 
400 kg 

6665,00 

880,00 
240,00 

2450,00 
350,00 
280,00 

* Fixação de mour3es (42 dias) 8 homens 1260,00 
* Levantamento do curral (3 dias) 20 homens 675,00 
. Tecedura das esteiras (1 mas) 2 homens 280,00 
. Frete, impostos e outras despesas 250,00 

B. PRODUÇÃO TOTAL MEDIA COMERCIALIZADA 70.941 kg/pesc. 91423,00 

C. PARTILHA DA PRODUÇÃO 

. 25% da produção dividida em partes 
iguais entre os 5 vaqueiros 22855,75 

. 75% da produçao ao proprietario 68567,25 

D. RENDA LIQUIDA MEDIA DO CURRAL 

(Renda do proprietário menos o cus 
to total mjdio) 61902,25 

* N.-610 estio incluldas despesas com vaqueiros. 

Fonte: Dados da pesquisa. 



600 unids 
325 unids 

3000 unids 
4000 unids 
1500 kg 
500 kg 
200 kg 

6 homens 
10 homens 
2 homens 

A. CUSTO TOTAL MgDIO 

Material 
Mour-6es (30 a 40 palmos) 
Varas (25 a 35 palmos) 
Varas finas (para esteiras) 
Cip6 (para esteiras) 
Arame n9 12 
Arame n9 14  
Nylon  

A.2.  Mao-de-Obra 
* Fixaçao de mouriies (30 dias) 
* Levantamento do curral (2 dias) 
. Tecedura das esteiras (15 dias) 
. Frete, impostos e outras despesas 

2893,00 

300,00 
130,00 
75,00 
48,00 

1050,00 
350,00 
140,00 

480,00 
120,00 
100,00 
100,00 

43  

TABELA 8 - Custos de montagem dos currais-de-pesca; quanti 
dade e valor global da produgao; partilha da  pro  
duçao entre proprietarios e vaqueiros; renda  it  
quida  co  curral. Media de 2 currais-de-meia-  car  
reira. Bitupita - Barroquinha-Ceara, 1989. 

Especificaçao Quantidade. Valor (NCZ$ ) 

B. PRODUÇÃO TOTAL MEDIA COMERCIALIZADA 28598 kg/pesc. 16277,05 

C. PARTILHA DA PRODUÇÃO 
. 25% da produçao dividida em partes 

iguais entre 4 vaqueiros 4069,26 
. 75% da produçao ao proprietario 12207,79 

D. RENDA LIQUIDA MEDIA DO CURRAL 

(Renda do proprietario menos o cus 
to total medio 9314,79 

* No estio incluidas despesas com vaqueiros. 

Fonte : Dados da pesquisa. 
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TABELA 9 - Custos de montagem dos currais-de-pesca; quanti 
dade e valor global da produg.ão; partilha da pr-o-
dugão entre proprietarios e vaqueiros; renda iT 
quida do curral. M-edia de 2 currais-de-terra. — 
Bitupita - Barroquinha-Ceara, 1989. 

Especificação S Quantidade Valor (NCZ$) 

A. CUSTO TOTAL MfDIO 1381,50 

A.1. Material 
. Moures(20 a 30 palmos) 400 unids 200,00 
. Varas (18 a 25 palmos) 300 unids 90,00 
. Varas finas(para esteiras) 5500 unids 137,50 
. Cip6 (para esteiras) 9000 unids 108,00 
. Arame n9 12 500 kg 350,00 
. Arame n9 14 200 kg 140,00 
. Nylon 100 kg 70,00 

A.2. Mão-de-Obra 
* Fixação de imoutOes(30 dias) 4 homens 150,00 
* Levantamento do curral (2 dias) 6 homens 36,00 

. Tecedura das esteiras (9 dias) 2 homens 40,00 

. Frete, imposto e outras despesas 60,00 

3. PRODUÇÃO TOTAL MEDIA COMERCIALIZADA 25829,7 kg/pescado 9103,85 

C. PARTILHA DA PRODUÇÃO 
. 25% da produção dividida em Partes 

iguais entre 3 vaqueiros 2275,96 

. 75% da produgão ao proprietario. 6827,89 

D. RENDA LIQUIDA MEDIA DO CURRAL 

(Renda do proprietario menos o custo 
total medio) 5446,39 

* No estão incluidas despesas com os vaqueiros. 

Fontef::Dados da pesquisa. 

• 
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TABELA 10 - Recursos para obtengao dos meios de produgao uti 

lizados pelos proprietarios de currais e  inter  

mediarios entrevistados. Bitupita- Barroquinha-

Ceara, 1980. 

GLASSES 

RECURSOS intermediarios Froprietario de curral 

Abs.. .% Abs. 

Recursos pr6prios 5 71,4 4 66,7 

Banco do Brasil 1 14,3 2 33,3 

BEC 1 14,3 

Total 7 100,0 100,0  

Fonte: Dados de pesquisa 

TABELA 11 - Nivel de satisfação com a forma de pagamento dos 

vaqueiros entrevistados. Bitupita- Barroquinha-

Ceara, 1989. 

NfVEL DE SATISFAÇÃO 
FREQUfNCIA 

COM A FORMA PE 

FAGAMENTO Absoluta Relativa (%) 

Sim 11 45,8 

No 13 54,2 

Total .2.4 100.,0  

Fonte: Dados da pesquisa 



, 
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TABELA 12 - Tipo de emprástimo fornecido pelos intermediá 

rios entrevistados aos pescadores de linha e 

proprietários de 'currais. Bitupitá Barroqui 

nha - Ceara, 1989. 

INTERMEDEARIG 
EMPRESTIMQ 

Absoluta Relativa (%) 

Dinheiro 

Dinheiro e material 

No emprestam 

1 

3 

3 

14,2 

42,9 

42,9 

Total 7  

Fonte: Dados da pesquisa 

TABELA 13 - Outras atividades desenvolvidas pelos entrevis 

tados (intermediários, proprietários de currais 

e vaqueiros) . Bitupitá-Barroquinha-Ceará, 1989. 

ATIVIDA1.E5 

CLASSES  

Vaqueiro Intermediário  Prop.  de curral 

Abs. % Abs. Abs. 

Salineiro 

Estivador 

Comerciante 

Protático 

Nenhuma 

4 16,7 

- - 

2 8,3 

- 

18 75,0 

1 

1 

- 

14,3 

14,3 

- 

- 

71,4 

- 

1 

3 

1 

1 

- 

16,6 

50,0 

16,7 

16,7 

?rotal. .24 10.0,0, 7 100,.0 6 10.0,0  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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TABELA 14 - Origem dos vaqueiros entrevistados. Bitupita7 

Barroquinha-Ceara, 1989. 

F.RE.QU.2.NCI.A . 
ESPECIFICAÇÃO 

Absoluta Relativa (%) 

Kao filho de vaqueiro 

Filho de vaqueiro 

6 25,0 

18 75,0 

Total. 24 10.0,0  

Fonte: Dados da pesquisa 

TABELA 15 - Realizaçao profissional dos vaqueiros entrevis 

. tados. Bitupita-Barroquinha-Ceara, 1989. 

REALIZAÇÃO 
PROFISSIONAL 

.FRE.QUENCIA. 

AbaoiUta Relativa (7.) 

Sim 19 79,2 

-No 5 20,8 

Total . 24 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa 
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TABELA 16 - Niimero de pessoas que comp-Oem cada familia dos 

entrevistados. (vaqueiro, proprietarios de cur 

rais e intermediario). Bitupita-Barroquinha-Ceara, 

1989.  

NUMERO DE FAMILIA PO.R ENTREVISTADO 

NUMERO DE PESSOAS 

POR FAMÍLIA 
Vaqueiro Intermediário Pr4.de Curral 

 

Abs.. % Abs. % Abs. 

11 

10 

2 

1 

8,3 

4,2 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

9 1 4,2 - - 1 16,7 

8 2 8,3 - - 1 16,7 

7 1 4,3 2 28,6 - - 

6 7 29,1 - - 2 33,3 

5 2 8,3 - - 1 16,7 

4 3 12,5 4 57,1 

3 2 8,3 - - 1 16,6 

2 3 12,5 1 14,3 

Total .2.4 100,0 7 100,0 6 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa 

• 



GLASSES 

GRAU  Di  INsTRug-Ao  Vdqueiro Intermediario  Prop.  dê  curral  

Abs. Abs. % Abs. 

Nunca foi a escola 12 50,0 
Assina o nome 7 29,2 
R.riMario incompleto 5 zo.,a. 

Total 24 1.00,„0 

2 28,6 2 33,3 
1 14,3 1 16,7 
4 57,1 3. .50,0 

.1.0.0.,.0 6. 100,0  
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TABELA 17 - Grau de instruçao das pessoas que compOem a  fa  

milia dos entrevistados (vaqueiro, proprietarios 

de currais e intermediarios). Bitupita-Barroqui 

nha-Ceara, 1989. 

NUMERO . DE:PESSOAS. ROR ENTREVISTADOS 

GRAU DE INSTRUÇÃO Vaqueiro Intertnedi-ario Prop.  de curral 

Abs. Abs. % Abs. 

Nunca foi a escola 23 25,8 7 38,8 5 21,8 

Primario incompleto 62 69,7 8 44,4 14 60,9 

Primario completo 4 4,5 - - - - 

Segundo grau incomp. - - 1 5,6 1 4,3 

Segundo grau compl: - - 1 5,6 - 

Nivel sup. incompl. - - 1 5,6 3 13,0 

Total .89 100,0 18 .10.0,0 23 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa 

TABELA 18 - Grau de instruCao dos entrevistados (vaqueiro, pro  

prietarios de currais e intermediarios). 

quinha-Ceara, 1989.  

Bitupita.- Barro 

Fonte: Dados da pesquisa 
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TABELA 19 - Local onde os entrevistados (vaqueiro, proprie 

trios de currais e intermediarios) recebem as 

sistencia medica. Bitupita-Barroquinha-Ceara, 1989. 

LOCALIDADE 

.CLASS.E.S. 

Vaqueiro IntermediariQ Prop.de curral 

Abs. % Abs. $ Abs. 

Municípios vizinhos 

(Chaval, Camocim e  

Parnaiba)  

Na localidade quan 

19 79,2 6 85,7 5 83,3 

do vem medico 4 16,6 

Em Fortaleza 1 4,2 1 14,3 1 16,7 

Total 24 100,0 7 100,0 6 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa 
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TABELA 20 - Condiç'Oes fisico-higianiico-sanitarias das mora 

dias dos entrevistados (vaqueiros, intermedia 

rios e proprietarios de currais). Bitupita- Bar 

roquinha-Ceara, 1989. 

ESPECIFICAOTO Pescador  Intermediario. Prop. de.curral 

Abs. % .Abs. .% Abs. 

a) Parede: 

Tijolos 15 62,5 6 85,7 5 83,3 

Tijolos e Taipa 2 8,3 1 14,3 1 16,7 

Taipa 7 29,2 - - 

Total 24 100,0 7 100,0 100,0 

b) Piso:  

Chao  batido 2 8,3 - - - - 

Cimento 21 87,5 3 42,9 2 33,3 

Ceramica 1 4,2 4 57,1 4 66,7 

.Total, 24 100,0 7 100,0 6 100,0 

c) Teto: 

Telha 23 95,8 7 100,0 6 100,0 

Ralha 1 .4,2 

Total 24 100,0 10.0,0 6 100,0 

d) Banheiro: 

Com fossa 

septica 12 50,0 7 100,0 5 83,3 

. Sem fossa 

septica 9 37,5 - - 1 16,7 

No tem banheiro 3 12,5 _ 

Total . 24 10.0,0 100,0 6 100,0 



52 . 

Continuaçao - TABELA 20 

ESPECIFICAÇÃO 

.CLASSES.  

.Pescador Intermediario. Prop..de.curral 

Abs. :% Abs.. % Abs. 

e)  Luz: 

Luz ele-trica 22 91,7 7 100,0 6 100,0 

Outros 2 8,3 

Total 24 100,0 7 100,0 6 100,0 

f)  Tratamento dado 
a agua de beber: 

Filtra 16 66,7 7 100,0 6 100,0 

Coa e po-e em va 
s lhame de barro-  8 33,3 

Total 24 100,0 7 100,0 6 100,0 

g)  Combustível uti 
lizado para  con  
zinhar:  

Gas  butano 18 75,0 7 100,0 6 100,0 

Carv-ao 5 20,8 

Linha . 1 4,2 - - - - 

Total 24 100,0 7 100,0 6 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa 
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TABELA 21 - Tipo de asso.ciagao a que pertence os entrevista 

dos (vaqueiro, proprietarios de currais e  inter  

mediarios). Bitupita-Barroquinha-Ceara, 1989. 

.GL.A8S.ES 

ASSOCIAÇÃO . Vaqueiro . Frop, de .curral 

Abs... .% Abs. Abs. 

ColSnia 11 45,8 5 71,4 1 16,7 

Salineiro - - 1 14,3 2 33,3 

Estivador - - - - 1 16,7 

ColOnia e salineiro 6 25,0 - - 

Nenhuma 7 29,2 1 14,3 2 33,3 

Total .. 100„D 7 100,0 6 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa 

TABELA 22 - Nível de satisfaço dos vaqueiros entrevistados 

com os serviços prestados pela ColOnia. Bitupi 

ta-Barroquinha-Ceara, 1989. 

FRE.QURNCIA 
NIVEL DE SATISFAÇÃO 

Absoluta Relativa (%) 

Esta satisfeito 

Nao esta satisfeito 

5 20,8 

19 79,2 

Total 24 100,0  

Fonte: Dados de pesquisa 
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TABELA 23 -  Razes  dos vaqueiros entrevistados, da no sa 

tisfaçao com os serviços prestados pela Col6 

nia. Bitupita-Barroquinha-Ceara, 1989. 

RAZES 

Aa-oLuta .Relativa. .(%) 

No presta serviços basi  

COS  

Desconhece os serviços a 

no ser aposentadoria 

No sabe 

12 

4 

3 

63,2 

21,1 

15,7 

Total 19 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa 
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FIGURA 4 — PRINCIPAIS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELOS ENTREVISTADOS( PESCADORES, PROPRIETÁRIOS DE CURRAIS E INTERMEDIÁRIOS).NA COMUNIDADE • 

DE BITUPIT4 - BARROOUINHA CEARA , 1989. 
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