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AVALIACAO DO  STATUS  BIOLÓGICO DOS ESTOQUES  DC  PARGO, Lutjanus purpureus 

POEY, SOB 0 EFEITO DA P.E0A, NO NORTE E NORDESTE DO BRASIL. 

Alc'nr-v7"  Nascimento  Junior 

1- INTRODU0K0  

Uiu T.cp--1&,:o natural encontra-se eu equilbric biolOgico cuado 

sua taxa de crescimento ( recrutamento mais crescimento individual ) equi 

-Tale Taxa de mortalidade natural. Nesse estado, a biomassa da populaggo, 

ntre dois períodos consecutivos de recrutamento, e constante. Ao ser mi- 

lade  a atividade pesoueira, com a introdu9ao de um fator amogeno de morta 

.I dade ( o esforço de pesca ), o equilíbrio biolOgico inicial 4 rompido, 

e:tabelecendo-se ao longo d6 tempo um novo  equilibria  com volume de bio-

massa inferior ao da populaggo virgem. 

Quando a pesca exercida comercialmente e o retorno economico,e 

satisfatOria observa-se um constante aumento do esforço de pesca, o qual 

poderS, levar a popula9go a níveis elevados de depleçao, trazendo como  con- 

.  
sequencia imediata o decre'scimo drS.stico da produ9ao e da produtividade e 

um constante desequilíbrio biolOgica 

A dingmica populacional de organismos marinhos caracteriza-se  co  

mo um importante campo de estudo, com imediata aplicaçao a um sistema de 

exploraggo racional dos recursos pesqueiros, atraves da defini.cao de para 

metros biolegicos do estoque pelos quais o processo p-redat6.rio da pesca po 

de ser avaliado e corrigido, se necessL-io. Por exemplo, se o estoque est, 

sendo stibmetido a elevados n17veis de esforço de pesca, pode-se facilmente 

prever que uma diminuiggo dos mesmos resulta  num crescimento da produggo 

de biomassa pelo estoque. 0 controle desejado  pals  se manter a populaça° 

em niveis 44imos de produçao e estrutura devera resultar na determinaçao 

de parametros da danammca populacional e do prZprio esforço de pescal  ense 

jando que o equilíbrio populacional se  mat  enha entre os estados de  sub  ex- 



ploraçgo, e sobrexploragao, dnendendo das açaes administrativas da pesca 

e do interesse comercial pela captura do recurso. 

0 pargo, Lutjanus purpureus, por ser um dos principais recursos 

Desiueros dos regiZes Norte e Nordeste, se enquadra na definigao de  re  

curso sobraLplorado, de modo  qua  no estudo da evolugao de suas pescarias' 

pode-se facilmente identificar os estggios caracterizados como "fase de 

desenvolvimento","fase de aceleraçgc% "fase de estabilizaggo"0 Alem 

• teildo eu vista o período relativamente longo (27 anos) de exploragao, 

a grea total de pesca sofreu grande expansgo e a concentracgo das pesca 

rias taMbem variou consideravelmente, desde os bancos oceanicos ao largo 

do Nordeste  at  a plataforma continental do TerritOrio do Amapg. Isto 

significa  qua,  alm das naturais modificagaes por que passa uma populaçao 

aLplorada l  deve-se contar com a possibilidade de existencia de diferentes 

estoques nessa extensa rea, cuja rea9go ao processo predatOrio da pesca 

poderia adquirir diferentes conotagges. 

Ekn decorreneia da estratégia de exploragao, a captura do pargo 

concentrou-se inicialmente em bancos oceanicos localizados ao largo da  re  

gigo Nordeste, expandindo-se em seguida a plataforma continental dos Esta 

dos do Cear. e  Maranhao el  posteriormente, para a costa do Estado do ParS, 

e TerritOrio do Amapg (Coelho, 1974; Brasil. SUDEPEVPDP, 1978; Ivo &  Han-

son,  1982). A expansgo da grea de pesca deveu-se, principalmente, a redu 

çao da captura por unidade de esforço (CPUE) nas  areas  exploradas, COMO 

consequencia da elevaao do esforço de pesca. Ainda  cam  o intuito de  au-

mental,  a Droducgo, o pescador reduziu o tamanho do anzol, diminuindo, as 

sim, a característica seletia do aparelho, passando a capturar indiví-

duos cada  ye-2: me=res. Desta forma, ano is de diferentes tamanhos  sac)  uai 

lizados na captura do pargo;  sem que se conheça o efeito da seletividade 

dos mesmos na captura da esp4cie. 

0 presente trabalho tem por objetivo fazer um levantamento das 

informagi3es existentes sobre a biologia pesqueira e a dinamica populacio 

nal do pargo, que tenham relevgncia para explicar o atual  status  biolA7zL 
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co  da popu_Lagao com seus respuctivos estoques, se for o caso) do pargo., 

na sua tentativa, como entidade biolOgica, de se manter biologicamente es 

t'Lvel sob o efeito de um poderoso predador, representado pelo sistema co-

mercial de captura. 

2- MATERIAL E MtTODOS  

0 material agal analizacio consta de amostragens biolOgicas,rea-

lizadas em indústrias pesqueiras localizadas em Fortaleza-Cear, para  con  

trole do comprimento e peso totais. Em cada amostra um niimero  minim°  de 

300 individuos foi consideraJo. Tambem fazem parte do material analisado 

os dadob de controle estatístico dos desembarques fornecidos pela Superin 

tendencia do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE), hoje fazendo parte do  Ins  

tituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos  Naturals  Renov.Sveis (  IBA-

MA ), com registro, por barco, da captura e do esforço de pesca. Tanto as 

amostragens biolOgicas como o controle estatístico da pesca abrangem o pe 

riodo de 1967 a 1987. 

Na determinaggc da estrutura etária, as frequencias de compri-

mento foram alocarRos a intervalos, correspondentes aos diversos grupos-de-

idade, de  III  a  AA  anos, cujos limites foram calculados através das equa-

g3es de crescimento obtidas por Menezes  el:,  Gesteira (1974), para o período 

1967/78. 

( 1 - e'
090t

) 

e  DOT  Ximenes & Fonteles-Filho (1988), para c período 1979/89: 

1- = 92,9 ( 
-e - 0,103t, 

Para se avaliar a influencia do esforço sobre a estrutura etária 

os grupos-de-idade anuais foram agrupados em tres estratos: idade jovem ; 

constituída de indivíduos ainda incapazes de se reproduzir, com idade  at  

tenham 7,0 anos; idade madirra,individuos capazes de se reproduzir e que 



atingido cerca  dc  65% do seu comprimento teOrico maximo (  Loo  ); e idade 
MNI.I..••••••• 

avannaoa,inPijduos  corn  comprimento acima de c.;q7  up Loo.  A participapo 

desses estratos no estoque captura- vel do pargo foi determinada para o pe- 

rlodo de 1957 a 1987, subdivididos em tres etapas ( 1967/73 , 1974/78 e 

(1979/87 ), em que o esforço de pesca apresentou valores medios de 0,5 . 
6 , 6 6 

10 anzois-dia, 2,0 . 10 anzois-dia e 3,0 . 10 anzOis-dia, respectiva- 

mente. 

A partjr da distribuicap de comprdmento anual, foram obtidas estl 
1,1  

matives do comprimento medio individual e da participagao do estoque jovem 

na captura, considerando-se como tal individuos com comprimento total infe  

nor  a 43,0 cm, as quais foram correlacionados com os valores anuais do es 

forco de pesca para se avaliar a provvel influencia deste sobre esses pa-

rametros da Dinamica Populacional. 

Para se determinar a verdadeira distribuigao de comprimento do es 

toque disponlvel, N (1) e estimar taxas de exploragao dos estoques jovem e 

adulto, livres de vícios decorrentes da seletividade, foram obtidas as dis 

tribuigoes de comprimento do estoque disponível, a partir das curvas de se 

lego de 6 diferentes tamanhos de anzol: da marca Mustad, com ng 618, 617, 

616, 614 e 613, em ordem crescente de tamanho, segundo Ivo G Rocha (1988): 

(1 - 36,4)
2 

618 : 10(1) = e 359,0 

1 - 41,1)2  

617 : P(1) = e 180,4 

(1 - 45,9)2  

616 : P(1) =e  317,5 

(1 - 53,4)2  

615 : p(1) = e  . 714,4 

(1 - 61,0)
2 

614 : P(1) = e 312,5 



) •s 

LJb 

(1 — 69,7)2  
23 P 

 

P( ) ' onde, Pjj e a probabilidade de capture de irdividuos com comprimento 1.  

lc  e o comprimento médio de seleção, e e a base dos logaritmos neperianos 

2 . 
es eavariancia da distribuigao de comprimento total,econsiderando - 

se que N(1)= C(1)/P(1). 

r07. LT1S? d8 Sthaefr C 

pare uma relageo curvilinea entre CPUE e esforço ( Gulland, 1961; Fox,  

1970 ), foram feitas estimativas da produgao mxima sustenta.vel ( 

esforço de beca timo r f ) E CPUE mF;xima sustenta--Ival C CPUE
s 

a par s  

tir de ume equacao de forma: 

Y = Af e  
—bf 

(i) 

A r f ^ 
cujos parametros A ( indice de abundancia no " estado virgem ") e b rta-

xa de decrescimo de  produce°  em função do esforço, f ) foram obtidcs por  

fat 

regressao da equagao:  

in = ln A - bf (2) 

onde  in A = a. 

Derivando-se a equagao 1, obtem—se: 

dY —bf 
= (Ae )t1 — bf ) 

df 

e, para • dY/df = 0, no  ponto  de maxima produgao: 

(3) 

de modo que 

1 
f
s (4) 

( 1 - bf ) = 



c  

Substituindo-se (4) em (1), fica: 

A 
a-1 

e 

  

be (=) 

e, dividindo-se (5) por (4), obtem-se: 

A a-1 
CPUE  

B  

sendo e = 2,718. (a)  

No intuito de se 
1.0 

produgao, esforço de pesca 

,  
respectivos valores otimos 

avaliar o comportamento dh plores anuais da 
•••• 

e CPUE, estes sao ca1culad7-  como proporcao dos 

,  
( produgao  maxima  sustentav&_, esforço de pesca 

Otimo e CPUE mexima sustentevel ), considerando-se tambei as mLdias destas 

proporgOes nos perlodos 1967/73, 1974/78 e 1979/87. 

Deve-se ainda, ressaltar que o periodo de analise dos dados vai 

de 1987 a 1989, o qual e reduzido em dois anos, para 197/87, quando se 

utilizam dados sobre o esforço de pesca total, je que em 1988 e 1989 no 

foi possivel, ainda, estimar-se este parametro. 

3- RESULTADOS 

No período de 1967 a 1969, a pesca comercial atingiu indivIduos 

do estoque capturevel do pargo pertencentes aos grupos-de-idade de III  

anos ( 28,1cm de comprimento total ) a XX anos ( 61,6cm de comprimento to-

tal ), cuja estratificagZo ( idade jovem, idade madura e idade avançada ) 

indica ao longo desse periodo uma modificacao estrutural certamente deter-

minada pelo aumento da intensidade de exploregao. 

A serie histOrica dos valores de captura por unidade de esforço' 

corrigidos pelo poder de pesca ) e esforço de pesca ( tabela I ), a qual 

foi ajustada uma regresso segundo a equagao 1, permitiu a estimativa dos 

valores de a = 2,052 e b = - 0,484, com elevada correlagao medida por 



E  1,75cm 

/ 

r = - 0,951, resultando na expresso da curva de produgao: 

Y = 7,783 e - 0,484 X 

Com base hos parametros de regresso CPUE/esforço de pesca, que 

f  
so  substituidos nas eqyagoes 4, 5.e 6, estima-se que o esforço de pesca 

Otimo para a populacao do pargo no Norte e Nordeste do Brasil deve ser 

de 2,067 x 10
6 

anzois-dia, que resultara na captura  maxima sustentevel  

(Y
s
)  de 5914 toneladas, determinando uma CPUE  maxima  sustentavel equiva-

lente a 2,9 kg/anzol-dia ( figura 1 ). 

0 esforço de pesca aplicado e  populace.°  do pargo apresentou  ten  

dencia crescente ate 1985, quando atingiu o valor de 4.772 x 10
3 
anzol - 

dia, superando em 131% o valor 6timo, para em seguida decrescer atingindo 

2.648 x 10
3 
 anzol-dia em 1987 ( 28,1% acima do Otimo ). Com relagao a caa 

tura anual, apesar de leve redugao observada em 1970, pode-se afirmar / 

que a mesma acompanhou o incremento do esforço de pesca ate 1977, pare em 

seguida decrescer consideravelmente, atingindo 3./12 toneladas em 1987 

cerca de 42% inferior ao valor meximo sustentevel. A capture mexima sus-

tentevel foi superada apenas nos anos de 1975, 1977 e 1978. A CPUE anual, 

apesar de se apresentar inferior ;). CPUEs (2,9 kg/anzol-dia) desde 1979, 

mostra certa estabilidade a partir de 1983, com media anual de 1,3 kg/an-

zol-dia ( tabela I; figura 1 ). 

A participagao de individuos jovens na captura tem sido deterini 

nada em grande parte, pela utilizagao 

paimente dos nUmeros 616 e 618, cujas  

de anzóis de pequeno porte, princi-

aberturas correspondem a 

1,39cm, respectivamente. Deste modo, de acordo com a teoria da sele tivida 

de do anzol, anzOis pequenos capturam peixes grandes em menor proporgao, 

e anzois grandes capturam peixes pequenos em menor proporgao. Isto pode 

ser observado claramente na figure 2, que representa a variageo da proba-

bilidade de capture do pargo em fungo do numero do anzol ( excluindo-se' 

o de ng 617, devido a dificuldades de estimagao correta de variancia da 



distribuo de comprimento por ela gerada ), verificando-se que o anzol 

• r-1,? 615 ( atJertura de 1, em determine uma distribuig.L normal sirn 

trica, com comprimento de selegao igual a 53,4 cm, enquanto todos os ou-

tros determinam distribuig;es normais assimetricas. 

Verifica-se a existencia de correlagao positive, com signifi - 

cancia estatística ( r = 0,799 ), entre as varieveis proporgao de jovens 

na capture (Y) e esforoo de pesca (X), cuja interpendencia preditiva com  

carter  He cause e efeito. Dode ser exoressa etrave.-' de 920,¡!7intE -rP1.7fl 

curvilínea e respectiva equagao de regresso tabelas II e  III;  figura 

2 ): 

0,840 = Y I 

in Y = 2,715 + 0,840 In X 

(r = 0,799 ; P < 0,05) 

A analise desta curve ( figura 2 ) enseja as seguintes observagoes: (1) 

o esforço de pesca determine um aumento da proporg"ea de jovens na cantu- 

re, com tendencia assintotica; (2) o aumento da proporgao de jovens e 

mais repidos em níveis mais baixos de esforgo, atingindo um valor de 

43,2% em torno de 3,5 milhes de anzois-dia e, passando em seguida a so-

frer apenas pequenos acrescimos  at  sua estabilizagao; (3) a partir  des  

se nivel de esforço, a populacao do pargo provavelmente torna-se mais 

precoce, determinando uma redu ao relativa do estoque jovem e consequen-

te aumento do estoque reprodutor. 

Verifica-se a existencia de correlacao  inverse,  com elevada / 

significancia estatistica (r= - 0,958 ), entre as varieveis comprimento 

media individual (Y) e esforço de pesca (X), cuja interdependencia pre-

ditiva com  carter  de causa e efeito, pode ser expressa atraves da 

guinte relageo curvilinea e respectiva equageo da regresso ( tabela II 

e III;  figure 3 ): 
Y = 52,2 e - 0,047 X 

se 



in Y = 3,955 - 0,047 X 

r = - 0,955; P < 0,01) 

A anialise desta curva ( fidura 3 ) enseie as seguintes observenoes: (1) e 

esforço de pesca determina um decréscimo do comprimento médio individual; 

(2) a redug"éo do comprimento medio 6 mais répida em baixos niveis de es-

forço, atingindo um valor de 44,3 cm em torno de 3, milhoes de anzois 

tender-1d-,  em seguida para uma estabilizagao; (:I a partir de•-,e taa 

nho, a popular,;ao do pergo provavelmente estar é com abund;ncia bastante  re  

duzida, de modo que os individuos passarao a crescer mais rápido, podendo 

atingir um determinado tamanho num menor espa7o de  temp:-J. 

A crq,bat4-H6qde de captura, P C1) pode tamtm  Ear. 7nsiderada 

como ume  estimative  da taxe de exploragao ( que mede a razao tre os coe 

ficientes de mortalidade por pesca e total, E = F/Z ), jé que 17- (1) = C 

(1)/N(1). Deste modo, a partir dos dados constantes da tabela IV, pode-se 

verificar que a maior taxa de exploragao do estoque capturével determi-

nada pelo anzol de ng 615, com tendencia de decrescimo desta tanto para 

anzLs grandes ( 614 e 613 ) como pequenos ( 618 e 616 ) • Tomando-se os 

estoques jovem e adulto, verifica-se que ha uma tendencia de decrescimo / 

da taxe de exploragao de indivIduos imaturos ; medida que aumente o  tame- 
-  

nho do anzol, e que a taxa de exploragao de indivTduos adultos aumenta 

ate o anzol de N2 615, decrescendo ligeiramente pare os anzOis de n2  614 

e 613. 
1,1  

Tendo em vista a  yardage°  observada na protabflfdade de captura 

em fungao do tamanho do anzol, o numEro de individuos no estcque disponl-

vel, N(1), uqiinulando pelo fL-mula N(1) = C(1)/P(1), apresenta distribui- 
-  
goes  varia.veis, de acordo com o seguinte esquema: (1) os valores modais 

do comprimento ocorrem nas classes de 37 - 40 cm ( anz6is 613 e 614 ), 46 

- 49 cm ( anzOis 615, 616 e 618 ) -.figura 4. Esses dados mostram que a 

diminuigao do tamanho do anzol determine um aumento da proporgao de indi 

viduos antes da ocorrencia do comprimento modal, si4nificando que ainda 



A 

ocorre um vicio consideravel no calculo do numero de indlviduos no esto 

que disoonivel, o qual deveria refletir o verdadeiro n6meiu de indivl 

duos disponíveis para captura, cuja frequencia no estoque cepturavel 

subestimada devido ao efeito da seletividade rin PT17,-,1 . Assim, a 17_'cpor 

cionalidade entre os estoques jovem e adulto disponlveis para capture  vs  

ria de acordo com o tamanho do anzol, apresentando os seguintes valores 

percentuais: 618 = 66,2 % e 33,8 % ; 616 = 56,5 e 43,5 % ; 615 = 34,0 % 

, n .5l = 77! 
'/L': e , 

 

. / 
e 27,9 5.:  cabeia 

       

As curves de sobrevivencia do estoque disponivel do pargo, ob-

tidas para os diversos tamanhos de anzol ( figuro 4), indicam que a rfl.  

xime vulnerabilidade dos indivIduos a este apai no ocorre em valores do 

comprimento individual com tendencia inversa d mento em funceo  dc  ta 

manho do anzol, como se segue: na classe 37 -40 m, para os anzOis 613 

e 614 , e na classe 46 - 49 cm de comprimento totl, pare os anzOis 615 

616 e 618. Estas curves evidenciam que continua a existir um vicio na es 

timagao da abundancia  relative  do estoque devido a seletividade do an-

zol, provavelmente devido a influencia do próprio tamanho do anzol sobre 

o valor do comprimento medio de selegao
c
j, em fungo do qual varia a 

probabilidade de capture, P(1). Estas informagoes, no entanto, podem ser 

utilizadas sob um outro enfoque, para estimagao de coeficientes de morta 

lidade para diferentes faixas de comprimento e idade. ( figura 5 ). 

- 
A evolugao historica das pescarias do pargo pode ser determina 

- 
da em termos da variação temporal dos tres parametros que mantem uma  re- 

laço com o recurso e com a atividade pesqueira ( produ-ao, esforço de 

pesca e OPUS ), a saber, as fases de desenvolvimento, aceleracao e esta 

dentro das quais podem ser identificados, tambem, alguns as- 

pectos que caracterizam as modificagoes dinamicas da  populace°  sob o 

efeito da pesca. Deve-se ressaltar que o perlodo de evolugao a que nos 

referimos se inicia em 1967, portanto 5 anos apOs o real começo da ativi 

dade pesqueira cuja  area  de concentragao se localizava apenas nos  ban- 
A 

cos  oceanicos ao largo da regiao Nordeste e tendo como base de apoio o 



porto de Recife. No periodo analisado neste trabalho ( 1967/89 ), as pes- 

caries do pargo foram realizadas na plataforma continental das reginp. 

Norte e Nordeste do Brasil, desde o Estado do  Caere at  o Estado do Ama-

Da. 

(1) Fase de desenvolvimento  

Esta fase corresponde aos anos de 1967 a 1973 e se caracteriza 

A 
como um  period°  de transferencia das pescarias nos bancos oceanicos para 

a plataforma continental, passando a operar como Case de operaçoes o  poi-- 

to de Fortaleza. 

Como a populagao ainda se encontra com tamanho e estrutura proxi 

mos daqueles caractersticos do  eat_  o virgem, esta tende a diminuir sua 

biomassa devido ; perda de energia Jmulada nos individuos grandes e  ye  

lhos, acelerando-se ciclo de renovac 3 atraves do aumento do nUmero de  in  

divIduos. Os seguintes aspectos passe-  , entao, a caracterizar a fase de 

desenvolvimento: 

(a) Os valores medios da produg'eo, es-orco de pesca e CPUE, no period°  

1967/73, correspondem, respectivamente, a 53,7%, 24,3% e 224,1% de  Y
s
,  f

s 
A A 

e CPUE
s 
( tabele VI ), observando-se a ocorrencia de tendencia suave de 

crescimento da produgao e esforço, enquanto e CPUE tende a decrescer rapi 

demente, apesar de manter ainda valores bem acima da CPUE ( figura 1 ) . 
R 

(b) A participagao  relative  dos estratos de idade javem, madura e  evangel-

da apresenta, respectivamente, os seguintes valores medios: 21,7%,75,6%, 

e 2,7% com pequena variagao anual no periodo 1967/73 ( tabela VII) . 

(2) Fase de aceleracao  

Esta fase corresponde aos anos de 1974 a 1978 e se caracteriza / 

como um periodo de consolidagao das pescarias na plataforma continental / 

dos Estados do Ceara,  Piaui  e  Maranhao,  como aumento do tamanho dos bar'- 

cos  e mudanças no sistema de captura, com a implementacao do metodo de 

A 
pesca com " bicicleta ", um sistema de roldanas que permite maior eficien 

cia no lançamento e recolhimento da linha pargueira, portanto, concedendo 



a este aparelho um maior poder de pesca, que se evidencia atraves de um eu 

mento na captura por uniu  ado  Lie esforço.  
If! 

A populacao agora passe a apresentar uma estrutura etaria em que 

predominam os indivíduos de porte medio, pois a energia liberada pelos in-

dividuos grandes, que 'foram capturados em grande oroporgeo na fase de  des  

envolvimento, agora se instala num grande contingente de indivíduos das 

idades de V a X anos, resultado direto do aumento no recrutamento  dare  

estoque captur-Lel. Os seguintes aspectos passam, entao, e caracteriza,- e 

fase de aceleragao: 

(a) Os valores  medics  da pl-odugao, esforço de pesca e CPUE, no period°  

1974/78, correspondem, rE— ectivamente, a 106,5%, 93,0% e 122,1% de V 
a 

, . 
e CPUE

s 
( tabela VI ), c!=-- rvando-se que, em termos medlos, verifica-se 

uma estabilizagao desses  pc  -ametros em torno dos valores Otimos. No entan-

to, quando se analisa os vE.ores anuais, verifica-se que ocorreu uma acele 

,  
ragao na taxa de acrescimo a produgao e do esforço de pesca, bem como na 

taxa de decrescimo da CPUE - figura 1 ). 

(b) A participagao  relative  dos estratos de idade jovem, madura e avançada 

apresenta, respectivamente, os seguintes valores medios: 40,6%, 58,8% e 

0,6%, observando-se uma tendencia geral de estabilizagao nos valores anu-

ais para os tres estratos eterios ( tabela VII ). 

(3) Fase de estabilizacao  

Esta fase corresponde aos anos de 1979 a 1989 e se caracteriza  co  

mo um perlodo em que ocorreu uma expansao da  area  de pesca, com a incluso 

da plataforma continental dos Estados do Pare e Amape, de tal modo que 

atualmente o porto-base da frota pesqueira se localize em  Braganca  ( Esta-

do do Pare ) e as pescarias se concentram numa regiao que se inicia na me 

tade ocidental do  Maranhao  e se estende  at  o Estado do Amapá. A metodolo-

gia de pesca com caiques, que havia sido bastante empregada no inicio dos 

anos 60, nos bancos oceanicos, voltou a ser implementada, com o argumento' 

de que a  area  efetiva de pesca  ere  bastante ampliada em fungo da maior / 



disperso dos pescadores e dos aparelhos-de-pesca. 

A estrutura etaria db estoo e ca-Aur-A- vei aoresenta, agora, carac-

teristicas de ume popuiagao spbrexplorada, em que o aumento de taxa de mor 

talidade determinado pelo elevado ri-r.vel de esforco de pesca, reduz e expec 

tative de vida e tambem a quantidade relativa de jovens que efetivamente 

se tornarao reprodutores e, em ultima angilise, repositores da biomassa  re  

tirada pele atividade pesdueira. Os seguintes aspectos passa, entao, e ca-

racterizar e FEEE ds Estebili çZo: 

(a) Os valores medios da produgao, esforço de pesca e CPUE,no perlodp1979 

/ 87, correspondem, respectivamente, a 82,4%, 161,8% e 59,a% de Y , f e 
s s 

rplj  
s 

observando-se tende-cia de decrescimc tanto para a 

produo:L COME a a CFUE ( mais acentuada nesta ), enquanto o esforço  con  

tinue em sua terncia crescente, iniciada na fase de desenvolvimento, em- 

bore  se verifiqua uma mudança de tendencia, para decrescente, em 1986 e 

1987. 

(b) A participao6o relativa dos estratos de idade jovem, madura e avançada 

apresenta, respectivamente, os seguintes valores Medios: 69,6%, 29,9% e 

0,6%, com tendencia geral de estabilizacao nos tres estratos, embora com 

valores anuais bastante elevados ( tabela VII ). Deve-se ressaltar o aumen - 

to substancial verificando no estrato de idade jovem, e a consequente redu 

gao dos estratos de idade madura e avançada, que colaboram efetivamente a 

instalagao de um estado de sobrepesca da  populace°  do pargo. 

4 - DISCUSS'AO 

A analise conjunta dos parametros biologico-pesqueiros que funda-

mentam um diagnOstico do  status  biolf;gico do estoque capturgvel do pargo, 

devidamente apresentados e discutidos nos Resultados, revela a situagao de 

desequilibrio estrutural, biomassa reduzida e produtividade decrescente a 

a  

que foi levado este importante recurso, em decorrencia da elevagao exagera 

da do esforço de pesca. 



Considerando-se que o principal fator de dsestabilizagau estrutu 

ral Ce umalpopulagao bolCqicP e o esforco de pesca, estado sob o qual esta 

passe a viver menos e produzir unos, torna-se evidente  cue  esta forma de 

predacao exopena, no dirntamente controlavel pelos fatores do ecospm= 

deve ser efetivamente controlada tanto em termos de sua intensidade como / 

. - 
de distribulgao especial e temporal, no sentido de proteger partes do esto 

que que se tornem eventualmente mais vulneraveis e que sejam, na ocasiao , 

do  status  bio'l ioo. D estoque do pardo 

tem perdido ao longo desses anos, principalmente na fase de estabilizagao, 

a capacidade  competitive  com outras especies do.mesmo nivel trafico, 50 

mBa: -empo em que deve ter passado a sofrer pradagao por um maior nmero 

de EF cies predadoras devido a reduto de sua biomassa com transferen- 

cia da energia para especies competidoras ) e a redugao de seu tamanho me 

dio em 19,3%, entre 1967 e 1989. 

Ximenes & Fonteles-Filho (1988) mostram que a partir de 1979 o 

pargo rr,idificou bastante sua estrutura etária, passando a crescer mais ra-

pidamente, como evidenciado pelo aumento de 14,4% no coeficiente de cresci 

mento (K), e atingindo um menor comprimento miiximo tearico (  Loo  ), com um 

decrescimo de 6,1%, em relagao aos valores estimados por Menezes & Gestei-

ra (1974), para o período 1967/69. Estes mecanismos de auto-regulacao te 

riam sido postos em acao para que a  populace.°  pudesse suportar níveis mui-

to elevados de predacao, como mostra o aumento de 1% do esforço em rela 

cao • ' a f
s 
= 2,067 milhes de anzois-dia, sem ser levada a extingo biologi- 

ca. Obviamente, com esse nivel de esforço, que determinou uma CPUE de 1,1 

kg/anzol-dia, teria passado a existir um real perigo de extingo economica 

com a prova'vel retracZo da atividade pesqueira industrial e consequente  re  

dugao do esforço e da mortalidade por pesca. 

Na implantagao de um programa de conservagao, em que tanto o re-

curso como a indUstria fossem contemplados, o esforço de pesca deveria es 

tabilizar-se nos níveis obtidos durante a fase de aceleragao, o que rara- 
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e A 

mente ocorre. Na verdade, o que se observa e uma sequenpia de eventos que 

se inicia na fase de desenvolvimento, quando o recurso ainda se encontra 

f 

subexplorado, o mercado esta em expansao e as margens de lucros  sac  eleva 

das. No caso do pargo, pmr exemplo, a elevada  produce°  no  period°  1 0.-7/1 / 

78 ( 6,5% acima de  Y
s 
 ) teria sido responvel pelo elevado nivel de 

forço no no período 1980/85 ( 53,6% acima de f
s
) e, por via de consequencia, 

pela nrastica  reduce()  na CPUE, 53,8% abaixo da nPIE tabela I ). 

Den tro desss contexto, pode-se entao lançar o conceito de "  pro- 

r 
dugao  minima  sustentavel ", que ocorreria durante  el  fase de estabilizagao 

e que na realidade e muito mais plausivel do que a " produgao  maxima  sus- 
. 

tent;vel ", pois este no tem a menor condigo de se " sustentar " nesse 

ponto ma:ximo. Desse modo, talvez seja este o motivo por que se denomina / 

de fase de estabilizagao o estagio para o qual fatalmente tendem todos os 

recursos explorados industrialmente, embora sua permanencia nesta situa-

gap  possa ser em parte revertida atraves de medidas regulatOrias adequa - 

das. Assim, como ja verificado para as relagoes " proporgao de jovens/ es  

forgo  de pesca " e " comprimento médio/esforço de pesca ", uma quantidade 

de ordem de 45 milhes de anzois-dia pode ser considerado um valor limi-

te alem do qual a populagao tem chances limitadas de recuperação. Portan-

to, de acordo com a equagao de produgao, esse  navel  de esforço geraria / 

r 
uma produgao  minima  sustentavel de 5.000 toneladas, com uma respectiva 

CPUE  minima  sustentevel de 1,43 kg/anzol-dia. Mantendo-se o estoque sob 

esses niveis de exploragao, poder-sa-ia esperar, consequentemente, uma es 

tabilizagpo da proporcao de jovens na captura e do comprimento medio indi 

vidual em valores compativeis com as necessidades de equilibrio populacio 

nal e manutencao do status biologic° do  pargo nas  regiOes Norte e  Nordes- 

te do Brasil. 

- CONCLUS6ES 

1 - As regresses entre tres variaveis ( proporgeo de jovens na capture, 



comprimento medio individuul e capture por uni jade de esforço ) e o esfor-

go de pesce, relativos ao estoque capt ravei do pargo, estão representa — 

das pelas scguintes equagOes, respectivamente:  

in  Y = 2,715 — 0,840  in  X r = 0,799; P(0,05 )  

in  Y = 3,955 - 0,047 X ( r = - 0,958; P<0,01 )  

in  Y = 2,052 - 0,484 X ( r = - 0,951; P<0,01 ) 

2 — As variLeis propor-es de jovens na capture, comprimento  medic)  indivi 

dual E.  septurs por unido s ,.-prEssntam tendnpia esintotzca 

de variagao em relagao ao esforço de pesca, estabilizando—se a um  ra-

vel  de 3,5 milhes de anzLs—dia, com valores de 43,3%, 11,3cm e 1,43 

kg/anzol—dia. 

3 — A maior taxa de exploracao do estoque e dete/lAnada com anzol de n° 

 

615, com tendencia de decrescimo desta tanto para anzóis pequenos (618 

e 616 ) como grandes ( 613 e 614 ). 

4.- Verifica-se uma tendência de decrescimo da taxa de explorageo de indi-

viduos jovens em fungo do aumento no tamanho do anzol, enquanto para 

indiv{duos adultos esta taxa aumenta  at  o anzol de ngl 615, decrescen-

do para cs anzLs 613 e 614. 

5 - A  maxima  vulnerabilidade do estoque disponÍvel ao anzol ocorre numa  

tendencia  inverse  do comprimento individual com o tamanho do anzol, me 

dido por sua abertura. 

6 - A exploragao pesqueira do pargo apresenta uma evolugao histOrica, em 

tevmos da variagao da  produce°,  esforço de pesca e CPUE, de acordo com 

as fases de desenvolvimento, aceleração e estabilizagao, dentro das 

quais se verifica uma correspondencia com as modificacoes dinamicas  so  

frldas pelo estoque  comp  fo lua de adaptacao a predacao pela pesca. 

7 - A exploragao do pargo se encontra atualmente na fase de estabilizacao, 

caracterizada por produgao e CPUE decrescentes e esforço de pesca ores 

cente, com tendencla a estebilizagao devido a uma retração da ativida- 

de industrial, apresentando a populagactsinais de equilibrio instevel, 

que pode ser mantido e  at  revertido para equilibrio estevel, se a a 
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meaca de extincao ecuoomica de atividade atuar como fator de reduran do es  

forgo  de pesca, ao lado da implementagjc de medidas regulatórias. 
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TABELi I- Dados sobre a p-adugao total, esforço de pesca e captura por 

unfLdadeCfesTorz_ ao par;;;,, ,Lutjanus,  purp reus,  no  Nor- 

fp e Nordeste do Brasil. 

Ano 
Produção 

(106  Kg) 

Esforço de pesca 

, 6 
(10 anzol-dia) 

CPUE 
-- 

(kg/anzol-dia) 

19F7 4,863 0,695 7,0 

1969 3,40 0,390 8,8 

1969 3,042 0,454 6,7 

1970 2,058 0,317 6,4 

1971 2,170 0,38'7 5,6 

1972 2,414 0,439 5,5 

1973 4,261 0,775 5,5 

1974 5,252 1,050 5,0 

1975 6,037 1,404 4,3 

1976 5,899 1,843 3,1 

1977 7,547 2,903 2,5 

1978 6,746 2,409 2,8 

1979 4,617 2,007 2,3 

1980 5,912 2,687 2,2 

1981 5,705 3,003 1,9 

1982 4,957 2,005 2,4 

1983 4,681 3,120 1,5 

1984 4,751 3,394 1,4 

1985 5,249 4,772 1,1 

1986 4,526 3,233 1,4 

1987 3,442 2,648 1,3 



TABELA II-  Des  sobre a proporgeo do estoque jovem na captura, comprimen-

to rieoo idividual e es-Forgo,cie pesca, reIativos ao pargo, Lutjanus purpu 

reus, no Norte e Nordeste do Brasil. 

Ano 

- 
Pr000rçao do _ _ 

estoque jovem (%) 

Comprimento _ - - ---------- 

media individual(cm)00 

Esforço de pesca 

r 6 
anzol-dia) 

1967 7,7 52,3 0,695 

1958 15,8 50,5 0,398 

1969  9,0  52,1 0,454 

1970 10,5 51,4 0,317 

1971 10,0 53,1 0,387 

1972 2,9 52,5 0,439 

1973 2,5 51,5 0,775 

Media 8,5 51,9 0,494 

1974 18,0 48,9 1,050 

1975 16,8 48,0 1,404 

1976 16,6 49,2 1,843 

1977 31,2 46,6 2,903 

1978 24,1 48,9 2,409 

Media 21,3 48,3 1,922 

1979 40,7 44,9 2,001 

1980 48,0 43,5 2,687 

1981 35,8 46,7 3,003 

1982 45,5 44,4 3,005 

1983 43,4 44,6 3,120 

1984 45,2 44,9 3,394 

1985 43,9 44,7 4,772 

1986 51,8 44,0 3,233 

1987 53,2 42,9 2,648 

Media 45,3 44,5 2,985 

M5Ue 27,3 47,9 1,902 



TABELA  III-Valores observados e calculados do esforço de pesca e da  pro  

p:7,r7FD do --

estas varie.veis. 

0C-, Mdrf'MdfltE  utilizados  nn 1cuo2---;=-Qresj.fl  

Esforço de pesca % de jens Esforço c!,  pesca /  comp.  me:dio 

X 9' X Y' `' 

--0,.3'64 2,041 2,409 0,695 3,95? 3,923 

-0,942 2,821 1,924 0,390 3,922 3,937 

-0,790 2,197 2,051 0,454 3,953 3,934 

-1,149 2,351 1,750 0,317 3,939 3,9z-0 

-0,949 2,302 1,918 0,387 3,972 3,97-7 

-0,823 1,065 2,024 0,439 3,961 3,E71 

-0,255 0,916 2,501 0,775 3,941 3,9] 

0,049 2,890 2,756 1,050 3,890 3,S_ 

0,339 2,821 3,000 1,404 3,871 3,8&; 

0,611 2,809 3,228 1,843 3,896 3,86 

1,066 3,440 3,610 2,903 3,842 3,879 

0,879 3,182 3,453 2,409 3,890 3,842 

0,697 3,706 3,300 2,007 3,804 3,861 

0,988 3,871 3,545 2,687 3,772 3,829 

1,100 3,578 3,639 3,003 3,843 3,814 

0,696 3,817 3,300 2,005 3,793 3,861 

1,135 3,770 3,637 3,120 3,797 3,808 

1,222 3,811 3,741 3,394 3,804 3,795 

1,563 3,787 4,028 4,772 3,800 3,731 

1,173 3,947 3,700 3,233 3,784 3,803 

0,974 3,974 3,533 2,648 3,759 3,830 

E X = 7,223 = 206,412 = 39,935 .Y
2
= 206,412 

= 63,096 ZXY = 34,506 Y = 63,096 2. XY = 138,347 
2 

T. X2= 17,719 n = 21 = 108,354 n = 21 

Convengoes: X = esforço de pesca; X' = lnX; Y = % de jovens e comprimento 

medio; Y' = in Y; = valor  calculado  de Y'. 



TABELA IV- Variagao da probabilidade de capture, P(1) do estoque captura-- 

vgl Ciu parg7J, Lutjanus purpureos,  em funT.,:ad do comprimento individual e 

do tamanho do anzol. 

Comprimento 

total (cm) 

C(1) Probabilidade de captura, P(1) 

618 616 615. 614 613 

31 --1 34 167 0,9569 0,5682 0,5427 0,0750 0,0203 

34 -I 37 372 0,9958 0,7103 0,6385 0 , 12'57 0 , 0377 

37 -i 40 775 0,9800 0,8404 0,7226 0,1988 0,0643 

40 --4 43 1.142 0,9286 0,9391 0,8197 0,2971 0,1063 

43 --i 46 1.374 0,8320 0,9918 0,6944 0,4191 0,1669 

46 -4 49 1.510 0,7091 0,9899 0,9576 0,5581 0,2431 

49 --1 52 1.130 0,5749 0,9338 0,9874 0,7023 0,3535 

52 -4 55 760 001434 0,8326 0,9990 0,8341 0,4767 

55 '-k 58 532 0,3253 0,7015 0,9857 j 0,9355 0,6111 

58 --i 61 354 0,2273 0,5587 0,9484 0,9907 0,7440 

61 -4 sa 192 0,1507 0,4204 3,8899 0,9886 0,8625 

67 101 0,0952 0,2991 0,8142 0,9355 0,9495 

67 .-i 70 60 0,0572 0,2010 0,7265 0,8341 0,9938 

70 -I 73 28 0,0327 0,1276 0,6321 0,7023 0,9891 

73 -4 76 16 0,0177 0,0767 0,5364 0,5583 0,9354 

76 -1 79 12 0,0092 0,0435 0,4438 0,4191 0,8409 

79 -I 82 8 0,0045 0,0233 0,3581 0,2971 0,7187 

MÉDIAS 

31 -t 43 (jovens) 0,9653 0,7646 0,6609 0,1742 0,0570 

43 -4 82 (adu1tos) 0,2676 0,4769 0,7825 0,7053 0,6640 

31 -4 82 (estoque) 0,4318 0,5446 0,7587 0,5807 0,5365 



TABELA V- Veriagao do numero de individuos no estoque disponível N(1) do 

pErgd, Letjenus purpJ-eus, em f 7,aD do co-:rima-it: indivir-i,,L 

nho do anzol. 

Comprimento 

total (cm) 

C(1) Ndmero de individuos, N(1) 

618 616 615 614 613 

31 -4 34 162 8.026 2.167 300 286 170 

34 -4 37 372 10.055 2.9E0 583 523 374 

37 -1 40 775 12.054 3.898 1.072 922 786 

40 -4 43 1.142 10.735 3.841 1.392 1.215 1.229 

43 --r 46 1.374 8.231 3.278 1.536 1.385 1.651 

46 --4 49 1.510 6.062 2.705 L.587 1.525 2.130 

49 -4 52 1.130 3,197 1.609 .145 1.210 1.966 

52 -4 55 760 1.595 912 761 913 1.715 

55 -4 58 532 871 569 540 759 1.637 

58 --i 61 354 476 357 373 634 1.560 

El -1 64 192 223 194 216 457 1.274 

64 -4 67 101 106 106 124 338 1.062 

67 -4 70 60 60 71 82 296 1.041 

70 -4 73 28 29 40 45 223 869 

73 -4 76 16 17 29 30 210 911 

76 -4 79 12 14 28 26 266 1.259 

79 -1 82 8 9 22 19 288 1.491 

TOTAIS 

31 -1 43 (jovens) 40.870 12.8E6 3.347 2.946 2.559 

43 -1 48 (adultos) 20.890 9.922 6.484 8.504 18.565 

31 -t 82 (total) 61.760 22.788 9.831 11.450 21.125 



„ 
TABELA VI - Variagao dos valores anuais da produgao (P), esforço de pesca 

(f) e CPUE em relagao a seus valores Limos " produgao  maxima  sustent'a- 

vel "  (Y
s
),  'esforço Otimo " (f) e " CPUE mxima sustentLel ( CPUE ) 

do pargo, Lutjanus purpureus. 

ANO P. f 
--- x 100 
f 
s 

CPUE 
-- 100 ,7 x 
's 

- 
x 100  

CPUE 
s 

1967 32,2 31,5 241,4 

1968 58,2 18,9 303,4 

1969 51,4 22,0 231,0 

1970 34,8 15,3 220,7 

1971 36,7 18,7 193,1 

1972 40,8 21,2 2R9,6 

1973 72,0 37,5 189,6 

Media 53,7 24,3 224,1 

1974 88,8 50,8 172,4 

1975 102,1 67,9 _ 148,3 

1976 99,7 89,2 106,9 

1977 127,6 140,4 86,2 

1978 114,1 116,5 96,6 

Media 106,5 93,0 122,1 

1979 78,1 97,1 79,3 

1980 100,0 130,0 75,9 

1981 96,5 145,3 65,5 

1982 83,8 99,9 82,7 

1983 79,2 150,9 51,7 

1984 80,3 164,2 48,3 

1985 88,7 230,9 37,9 

1986 76,5 156,4 48,3 

1987 58,2 128,1 44,8 

Media 82,4 144,8 59,4 



TABELA VII-Participagao relativa dos estratos de idade ,ovem  (III-VI a 

nos), madura cj117-xli anos) e avançada (XIII-XX anos) do pargo, Lutjanus  

purpureus, no Norte e Nordeste do Brasil. 

Ano  
Participap;o relativa ND 

III  - VI anos VII - XII anos XIII - XX anos 

1967 18,4 80,4 1,2 

1968 32,5 65,1 2,4 

1969 25,2 75,4 3,4 

1970 27,3 70,3 2,4 

1971 2,2 71,3 6,5 

1972 - 2,8 85,2 2,0 

1973 3J3  85,8 0,9 

Media )7 75,6 2,7 

1974 3.1,4 62,8 0,8 

1975 29 9 59,4 0,7 

1976 34,8 64,2 1,0 

1977 50,0 48,6 0,5 

1978 40,4 58,9 0,7 

Media 40,6 58,8 0,6 

1979 69,7 30,3 0,0 

1980 71,1 28,7 0,2 

1981 57,7 40,3 2,0 

1982 70,0 30,0 0,0 

1983 69,0 31,0 0,0 

1984 66,1 33,7 0,2 

1985 69,5 30,0 0,4 

1986 71,8 25,7 2,5 

1987 73,7 26,1 0,2 

1988 77,4 22,5 0,4 

1989 68,9 30,8 0,3 

Media 69,5 29,9 0,6 

$W 48,7 50,1 1,2 
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Figura 1 — Curvas de produgao e produtividade do pargo (CPUE), Lutjenus gurpurnus, 

no period° de 1957 a 1987. 
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Figura 3 - 9ePresentnqao gra-  flea  da  regress  ao entre comorime,nto  merlin  individual. e esfnreo de  pence, 

relative  ao estaque capturc;vel do pargo, LuIlanus purnureus. 
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Figura E - Curvas de selegao do comprimento pare diferentes tamanhos de anzol utili-

zados na captura do pargo, Lutjanus purpureus, no Norte e Nordeste do Rrasil. 
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