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ANALISE DO hb'EITO DA PESCA SOBRE A PRODUQA0 -/AS 

LAGOSTAS PAPULIRUS ARGUS  (LATREILLE) E PANUL1RUS LAEVICAUDA  

(LATREILLE), NO ESTADO DO CEARA, 

Gerusa Maria de Sousa Mendes 

1. INTRODUg1-0  

A exploraggo lagosteira no Nordeste brasileiro, 

principalmente ao longo da costa do Estado do Ceara', tem sido 

o principal fator de desenvolvimento do setor pesqueiro. 

As espécies de lagostas de importgncia para a 

pesca industrial 113 referida região  so  g Panulirus  argue (La  

treille) e Panulirus laevicauda (Latreille), com distribuiggo, 

segundo a bibliografia existente, desde o litoral do sudeste 

da FlOrida 

de Janeiro  

(Estados Unidos) 

(Brasil). 

A exploragEo  

at  o litoral sul do Estado do Rio 

desses recursos se iniciou am  

1955, com uma crescente importgncia comercial devido ao alto 

prego da cauda congelada alcançado no mercado internacionale 

A partir de 1972, os estoques de lagosta vêm sendo submetidos 

a elevada taxa de exploragao, como consequência direta dos ele 

vados níveis de esforço, que cresceu mais de treze vezes de 

1965 a 1980. 

0 aumento exagerado do esforço de pesca proda 

ziu uma diminuiggo da abundgncia de indivíduos adultos e  repro  

dutores, que se evidenciou através da participaggo crescente 

de indivíduos jovens na captura, determinando uma diminuição 

do índice de abundgncia (CPUE) e flutuag5es anuais da produggo 

TOTAL, algumas vezes bem abaixo do seu valor máximo sustentá 



vai. 

Em 1976, foram impostas medidas regu1at6rias, 

proibindo a pesca de fêmeas ovadas, estabelecendo um tamanho 

mínimo de captura e a paralizaggo total da atividade por dois 

meses do ano, medidas estas ate certo ponto eficientes no sen 

tido de coibir a captura de indivíduos jovens, embora este  fa  

to persista com certa intensidade.  

Cam  o presente trabalho pretendemos avaliar 

influencia do tamanho media de captura sobre a produggo do es 

toque e determinar a participaggo estrutural dos subestoques ° 

jovem e adulto na populaggo. Estes parâmetros fornecem as ba  

sea  para análise da situaggo bio16gica dos estoclues, permitin 

do avaliar  at  que ponto a captura de indivíduos jovens 4  pre  

judicial g manutenggo do equilíbrio biolOgico da populaggo e 

da estabilidade econômica da industria pesqueira. 
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2. TIETODOLOGIA  

2.1. Descrigão  do material  

0 material utilizado para esta analise consti 

tuiu—se de dados de distribuição de comprimento, referentes ao 

período 1972/19809  obtidos por amostragem da captura em dois 

oontos de desembarque: na praia de Mucuripe e nas elipresas de 

pesca. 

A escolha desse período se baseia no fato do 

sistema de amostragem nas empresas ter—se iniciado em 1972, 

permitindo a obtengao de amostras mais representativas da popu 

laço devido maior proporção de desembarques dos barcos de 

médio e grande portes, que cobrem, praticamente, toda a area  

de pesca fas lagostas. 

Foram utilizados, também, os dados referentes a 

produgão, esforço de pesca, alam da distribuigão de peso e ta 

manho médios de cauda por trimestre, referentes aos tipos de 

exportagão. 

2.2. DescrigEo da uietodologia  

Os barcos de pequeno porte concentram suas ati 

vidades na faixa de  at  20 metros, capturando principalmente 

Panulirus laevicauda e desembarcam a maior parte de sua captu 

ra na praia de EUcuripe. Os barcos de médio e grande portes 

concentram—se mais na faixa a partir dos 20 metros, onde ocor  

re  principalmente Panulirus argus, com sua captura sendo desti 

nada a empresas de pesca. 
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Tendo  am  vista que estas espécies apresentam  di  

ferengas de tamanho na primeira maturaggo sexual, sendo para a 

Panulirus argus em torno dos 18,5  am  e para a Panulirus laevi— 

cauda em torno dos 169 0 cm de comprimento total, adotamos o 

seguinte procedimento para agrupar as frequencias de camprimen 

to obtidas pela amostragem na praia de MUcuripe e nas ampre 

sas com relação praia de MUcuripe, multiplicamos as frequen 

cias de comprimento correspondentes a tamanhos inferiores ou 

iguais ao de primeira maturaggo sexual por um fator de corre 

ggo de 0,39  e as frequencias correspondentes a tamanhos supe 

riores, por 0,7; para a amostragem nas empresas, houve uma  in  

versgo nos valores do fator para comprimentos inferiores e su 

periores ao tamanho da primeira maturação sexual. 

A aplicaggo desses fatores de correggo foi fei 

ta pariJ, corrigir a concentraggo espacial do esforço de pesca 

e a estratificaggo das populag6es por tamanho, pelos fatos jé 

expostos anteriormente. 

A distribuiggo de frequennia do estoque foi cal 

culada a partir do total de individuoS capturados por trines  

-bra,  de acordo  cam  sua participaggo relativa nas distribuigaes 

amostrais. A seguir, a distribuiggo numerica do estoque captu 

rado foi transformada em distribuiggo de frequencia em peso, 

pela multiplicaçgo do peso médio individual pelas frequencias 

de comprimento, para cada especie. 

Os subestoques jovem e adulto foram determina 

dos pela adição das frequésncias de oeso, considerando jovens, 

indivíduos de  at  18,5 cm para Panulirus argus e 16,0  am de 

comprimento total para Panulirus laevicauda. 

 função da particioaggo relativa dos subesto 
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ques jovem e adulto, foi obtida a produgao total, em peso, 

ra cada um. 

Fal  seguida, determinamoS 0 peso de caudas de 

acordo com a classificagão usada para a exportaçgo, variando  

antra  os tipos 3 e 16. Foram considerados como pertencentes ao 

sobestoque juvem somente as lagostas com cauda do tipo 3, com 

base no peso medio de cauda para as duas espécies, da seguinte 

maneira: indivíduos jovens de Panulirus argus e Panulirus lae—

vicauda apresentam um peso médio de 95,1 e 58,2 gramas, respec 

tivamente. Considerando que de 100 indivíduos, em média, 68  

so  de Panulirus argus e 32  so  de Panulirus laevicauda, te 

mos: 

58,2 x 0,32 + 95,1 x 0968 = 83,3 gramas 

Portanto,otipo 3 foi considerado, também para 

c41cu10 da participaçgo de jovens na captura, como uma maneira 

de confirmar os resultados obtidos pela amostragem dos desem  

barques.  

A influencia da captura de jovens sobre a produ 

gao foi avaliada considerando—se diferentes taxas de mortalida 

de natural e por pesca, e submetendo—se a capture dos grupos- 

-de—idade jovens a taxas de exploração de 0, 10 e 15%. A in  

fluencia da diminuiggo do subestoque jovem sobre a captura foi 

avaliada, supondo—se que um aumento na taxa de exploragao cau 

sa um acréscimo proporcional na taxa de crescimento  am  peso. 
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3. RESUtTADOS E DISCUS S0  

A anélise da participaggo de laostas jovens e 

adultas na captura (Tabela t - Figura 1) no período de 1972 

e 1980 revela trs importantes aspectos 

a) A participaggo de jovens de Panulirus argus  

foi, com excessgo do segundo semestre dos anos de 1979 e 19809  

sempre superior 'a de Panulirus laevicauda. 

h) Em consequésncia do fato acima mensionado, e 

considerando sua participaggo relativa dentro da populaggo, o 

estoque adulto de Panulirus argus 4 menor do que o de Panuli-

rus laevicauda. 

c) A participaggo de jovens da espécie Panuli-

rus argus,com excessgo dos anos de 1972 e 19739  foi sempre mai  

or  durante o primeiro semestre, enquanto, para a Panulirus  

laevicauda, ao contrério, a participaggo de jovens foi sempre 

maior no segundo semestre. 

A maior proporggo de jovens de Panulirus argus  

deve-se provavelmente, concentraggo do esforço de pesca na  

area  alem de 20 metros de profundidade, onde predomina esta es 

pecie, e ainda por ser esta menos costeira do que a Panulirus 

laevicauda, o que deve contribuir para a maior vulnerabilidade 

da primeira aos barcos de m6dio e grande portes, confirmando 

os resultados obtidos por Fonteles Filho (1979) segundo os 

quais a espécie Panulirus laevicauda seria naturalilente mais 

protegida contra a aço da pesca. 

A maior participaggo de jovens na captura esta 

ria relacionada com a maior disponibilidade desses individuos° 
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'6 pesca, determinada principalmente pelo recrutamento, que nes 

se caso teria epOcaBprincipais de OcorrênCia em semestres dife 

rentes. Na verdade, era de se esperar uma coincidência aproxi 

mada desse período para as duas espécies, jé que as epocasprin 

cipais de desova são praticamente as mesmas: para P. argus de 

março a junho (Mesquita, 1973)La Para a P. laevicauda de feve 

reiro a maio (Mesquita & Gesteira,1975). 

EXplicaOes para este fato nãO pode M ser fome 

cidas a partir dos dados disponíveis, 2as algumas hipoteses  pp  

dem ser levantadas, como por exemplo: 

1. Adaptagão das espécies no sentido de dimi 

nuir a competigão interespecifica, ja que o aumento da abund,in 

cia, para autorenovagão das populagges, ocorrer 4  am  épocas  di  

ferentes; 

2. ConcentragEo do esforço nas éreas habitadas 

pelos jovens, com ênfase em determinado semestre, de modo que 

a maior vulnerabilidade de uma ou outra espécie poderia desta  

car,  erroneamente, a abund6ncia do seu subestoque jovem. 

A variagão anual da participação de jovens na 

captura, demonstrada tanto pela amostragem da captura como  pa 

la  proporgão do tipo 3 nas exportagEes (Tabela 11), revela uma 

tendência crescente de 1972 a 1975, com diminuigão brusca nos 

anos de 1979 e 1980. 

A ausência de tendencia crescente ou decrescen 

te nesse período pode ser uma indicagEo de que a pesca não tem 

um efeito duradouro sobre a população no sentido de  torn—la  

mais jovem,  au  por outro lado, isto reflete a incidência do 

esforço de pesca em  areas  mais costeiras, em certos anos. A  re  
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gulamentaggo de um tamanho mínimo de captura e a interdiggo a 

pesca por dois meses a partir de 1976 pode também ter contri 

buldo para essa redUgge mas no se pode encontrar justifica 

tive, dentro desse raciocínio, para o aumento da participaçgo, 

de jovens nos ultimes dois anos. 

A relação J/A, calculada entre valores de CPUE, 

indica a variaggo  relative  dos subestoques jovem e adulto na 

populaggo; os valores obtidos no período 1972/80 se encontram 

na faixa 0,064-0,283 para Panulirus argus e 0,010-0,224 para' 

a Panulirus laevicauda (Tabela II). Em outras palavras, o  sub  

estoque jovem chegou a perfazer 28,3% do estoque adulto da pri 

meira espécie e 22,4% da segunda espécie. A tendencia anterior 

mente observada para a participaggo de jovens se evidencia gra 

ficamente na figura 29  através da variação anual da relagao 

J/A, para ambas as espécies. 

A abund6ncia populacional depende, pare seu equi 

librio, de um certo tamanho relativo do subestoque jovem, ja 

que o aumento deste, tendo em vista a limitaggo imposta ao va 

br m4ximo de biomassa da populaggo, implica numa diminuição 

do subestoque adulto, trazendo como consequésncia um decréscimo 

na abundaIncia total da populaggo. 

Este fato está evidenciado através da reduggo 

gradual da 0PUE (um Indice de abundgncia), '6 medida que aumen 

tou a relaçgo J/A, tendo este relacionamento se verificado 

quando se comparou dados da relaggo J/A de um ano com a CPUE 

do ano seguinte (Tabela IV). Isto demonstra que a retirada de 

jovens, em grande quantidade, prejudica o recrutamento para o 

ano seguinte, j4 que a captura depende essencialmente do pri 

meiro grupo—de—idade que alimenta o estoque em cada ano. 
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O aparecimento de individuos jovens na captura 

se fez a partir de 2 anos do idade9  principalmente durante o 

segundo Semestre, e SUE4 abundancia nUmerica e determinada por 

dois fatbreS prinCipaiS: 

1. Numero de ovos produzidos em cada desova, 

pelo estoque de femeas; 

2. Taxa de mortalidade entre o  le  II anos de ida 

de. 

A taxa de mortalidade  larval,  que tem duragao 

media de seis meses, e bastante dificil de ser calculada, embo 

ra se saiba ser enorme. Para o grupo-de-idade I, estimamos que 

o ndmero inicial de indivíduos na populagao,  CI=  base nos da 

dos obtidos por analise VPA (Relatorio do GTT, SUDEPE91981)foi 

em media, para o período 1972/80, de 73.969.439 indivíduos. A 

taxa de mortalidade natural (m) nos grupos-de-idade 19 11 e  III  

apresentou respectivamente, os seguintes valores: 0,362; 09 289 

e 0,127. 

A partir do grupo-de-idade II começa a haver 

captura e, para se avaliar o efeito de diferentes taxas de mor 

talidade por pesca (E) sobre o estoque jovem, utilizamos valo 

res de m fixos e fizemos variar E de 0 a 15% no grupo-de-ida 

de II; a partir do grupo-de-idade  III,  consideramos E constan 

te, com valor médio de 09 454. 

Para as lagostas Panulirus argus e Panulirus laevicauda, consi 

deradas  am  conjunto, constatamos, com base na metodologia ja 

descrita, que a maior capture em peso, determinada pelo contro  

le  realístico do tamanho mínimo, seria conseguido quando a to 

xa de exploraggo do estoque jovem for de 10%9  tendo-se  &onside  

09 



rado que houve um aumento proporcional na taxa de crescimento,  

am  função do decréscimo da densidade. Na realidade, a maior 

produção foi obtida com taxa de xploragao de 0%, mas desde que 

isto, na praica, jamais poder acontecer, serve apenas como 

termo de comparação com as oatras produg8es. 

. Os dados das tabelas V e VI mostram uma partici 

paço relativa vari6ve1 nos diversos anos. Considerando como 

um mínimo aceit6vel a captura de 10% de indivíduos jovens,isto 

pode ser conseguido de trs maneiras 

1. Controlando a seletividade do aparelho; 

2. Reduzindo  a  atuação  de  barcos  am areas cos 

teiras; 

3. Reduzindo o esforço de pesca. 

A maximização da produção é obtida a partir de 

um estoque equilibrado, com uma certa participaçEo numérica de 

indivíduos jovens. A produção, obviamente, ser é tanto maior 

quanto mais equilibrada estiver a população em termos da parti 

cipação pesqueira nem sempre respeita este equilíbrio, de, mo 

do que uma proporgEo vari6vel do substrato jovem retirada 

anualmente, com efeitos imprevisíveis sobre a capacidade de  au  

torenavação e manutengEo do volume da biomassa. 

Do ponto de vista comercial, este fato no se 

justifica mas pode ser explicado pelo seguinte raciocínio g a 

maior captura deve ser obtida no momento atual,  lid  que o argu 

monto de que se deve poupar os indivíduos durante sua fase jo 

vem e captur6-1os mais tarde quando estiverem em menor numero 

mas com maior peso, não encontra acolhida junto aos pescado 
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res, pois estes acham  qua  um barco, fatalmente o  sera  por ou 

tro. 

A primeira Vista, isto faz sentido, pois, tanto 

no se desperdiçaria uma parte do estoque disponível como, se 

Uma alta densidade for responsavel Dela deduggo da taxa de 

crescimento, haveria um aumento da biomassa, pela diminuiggo 

do numero total de indivíduos na  area.  Na realidade, a captura 

de jovens, embora determinando um aumento na produggo a curto 

prazo, pode ter influ6sncia negativa sobre a produggo no futu 

ro. 

Como na pratica, jamais se conseguira impedir a 

captura de indivíduos jovens, a regulmentagEo do tamanho mini 

no deve ter como objetivo principal, no proibir a total captu 

ra de indivíduos abaixo desse limite, mas sim servir de parasme 

tro para  qua  uma certa proporggo, compatível com as necessida  

des  de equilíbrio biolOgico, seja mantida em nível mais ou me 

nos constante. 

A importEqncia biolOgica do subestoque jovem  pa  

ra o equilíbrio populacional ficou bem demonstrado pelos resul 

tados obtidos. Do ponto de vista econômico, embora tenha parti 

cipagEo bastante inferior do aubestoque adulto, em decorre'n 

cia do prOprio peso dos seus indivíduos, sua produggo para  am  

as espécies em conjunto atingiu 2.312 toneladas no período 

1972/80 (Tabela VII), uma quantildade nada desprezível dentro  

do montante total exportado para o mercado internacional. 
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4. CONCIUSOES  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influ6'n 

cia do tatanho médie de captura sobre a produção do estoque e 

determinar a participagEo estrUtural dOs dUbestoques jovem e 

adulto na populagEo. Com  base na analise dos dados de campri 

mento, produggo, esforço de pesca, distribuigEo de peso e ta 

manho médio de cauda das lagostas Panulirus argus e Panulirus  

laevicauda, chegamos s seguintes conclusães: 

1. A participagEo de jovens de Panulirus argus  

foi sempre superior de Panulirus laevicauda; 

2. A participagEo de jovens da espécie Panu— 

lirus argus foi sempre maior no primeiro semestre, ao contra 

rio de Panulirus laevicauda, que apresentou maior abund.3ncia 

de jovens no segundo semestre; 

3. A maior participagEo de jovens no captura 

seria determinada, principalmente, pelo recrutamento cuja gpo 

ca principal de ocorr6ncia ocorre em semestres diferentes. 

4. A maior participagEo de jovens em um deter 

minado semestre seria uma decorr6ncia natural da maior intensi 

dade do recrutamento, nesta época; 

5. A aus6'ncia de tendencia crescente ou decres 

cente da participagEo de jovens na captura pode ser uma indica 

gEo de que a pesca no tem efeito duradouro sobre a populagEo, 

ou de que hg concentragEo do esforço da pesca em  areas mais 

costeiras, em determinados anos; 

6. A participação do subestoque jovem da espg 
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cie Panulirus argus chegou a 2893% do estoque adulto, enquanto 

a de jovens de Panaiirtp laevAcauda chegou a 22,4%; 

7. Verificou-se  am  relacionamento inverso en  

tre a CPUE e a relagEo J/A, através da comparagEo de dados ob 

tidos com intervalo de um ano, demonstrando aue o efeito do  au:  

mento do subestoque jovem na populagEo se faz sentir no ano se 

guinte, e contribui para uma redução de abundElncia relativa; 

8. Para as lagostas Panulirus argus e Panuli-

rus laevicauda,  am  conjunto, a maior captura em peso seria ob 

tida com uma taxa de exploragEo do subestoque jovem da ordem 

de 10%; 

9. 0 subestoque jovem das espécies Panulirus  

argus e Panulirus laevicauda capturado no período de 1972/80, 

em conjunto, atingiu 2.312 toneladas, o que 4 um sinal eviden 

te de  clue  a captura de indivíduos jovens no pode ser despre 

zada, devendo merecer medidas regulatOrias mais realistas. 

13 



5. BIBLIOGRAFIA  

FONTELP,S FILHO, A‘A. — 1979 — Analise da biologia pesquei 

ra e dinemica Populacional da lagosta Panulirus laevi—

cauda (Latteilie), AO Nordeste Setentrional do Brasil. 

Atcli Cin. Mar', t'oi-taleza, 19 (1/2 ): 1-43, 14  figs.  

MESQUITA, A.L.L. — 1973 — Aspectos CronolOgicos da Reprodu 

gEo da Lagosta Panulirus argus (Latreille), no Estado 

do Ceara (Brasil). Arq. Cin. Mar, Fortaleza, 13 (2): 

11-82, 3  figs.  

MESQUITA, A.L.L. & GESTEIRA, T.C.V. — 1975 — Época de Re 

produggo, tamanho e idade na priDeira desova da lagosta 

Panulirus laevicauda (Latreille), na costa do Estado do 

Ceara (Brasil). Arq. Cin. Mar, Fortaleza, 15(2):93-96, 

2  figs.  

SUDEPE 1981 — RelatOrio do Segundo Encontro do Grupo de 

Trabalho e Treinamento (G-TT)  sobre AvaliagEo dos Esto 

ques. PDT), Ser.  Doc. Tao.,  no prelo, 441  pp, Brasilia.  

14 



TABELA I 

PARTICIPA00 RELATIVA DOS SUBESTOQUES JOVEM E ADULTO DAS LAGOS 

TAS PANULIRUS ARGUS  E PANULIRUS LAEVICAUDA, POR TRIMESTRES DC  

PERfODO 1972/1980, EM FRENTE AO ESTADO DO CEARZ. 

Participação relativa 

ANO subestoque jovem subestoque adulto 

PANULIRUS ARGUS 

1972 12,4 11,0 1892 1190 139 2 879 6 89,0 81,8 8990 86,8 

1973 6,0 9,3 9,3 149 6 9,3 94,0 90,7 90,7 8594 9097 

1974 6,2 16,4 24,8 15,9 17,7 93,8 83,6 75,2 84,1 82,2 

1975 1690 33,6 27,4 99 6 22,1 84,0 66,4 72,6 90,4 77,9 

1976 16,3 11,1 7,3 7,4 9,6 8397 88,9 92,7 92,6 90,4 

1977 10,8 9,2 8,5 6,9 8,6 89,2 90,8 91,5 93,1 91,4 

1978 6,5 7,2 6,0 3,9 6,0 9395 9298 94,0 96,4 94,0 

1979 20,0 25,1 13,9 1592 19,0 80,0 74,9 86,1 84,8 81,0 

1980 25,0 15,3 12,4 13,3 16,1 75,0 84,7 87,6 86,7 83,9  

MÉDIA 1392 15,3 14,2 10,8 13,5 86,7 84,6 85,8 89,2 86,5 

PANULIRUS LAEVICAUDA 

1972 0,5 0,4 1,6 1,3 1,0 99,5 99,6 98,4 98,7 99,0 

1973 09 6 0,8 3,6 1,5 1,4 99,4 99,2 96,4 98,5 98,6 

1974 1,7 1,8 13,5 25,9 11,0 989 3 98,2 86,5 7491 89,0 

1975 9,0 9,7 1596 3,1 9,0 91,0 90,3 84,4 96,9 91,0 

1976 2,1 1,0 1,7 29 3 1,8 97,9 99,0 98,3 97,7 98,2 

1977 2,8 0 0,8 19 6 1,1 979 2 100,0 99,2 98,4 98,9 

1978 3,1 2,4 7,3 5,6 4,2 96,9 97,6 92,7 94,4 95,8 

1979 4,5 11,7 18,8 20,0 139 3 95,5 88,3 81,2 80,0 86,7 

1980 9,0 16,5 22,9 28,1 18,3 91,0 83,5 77,2 71,9 81,7 

M.LIA 3,7 5,0 9,5 10,0 6,8 96,3 95,1 90,5 90,1 93,2 
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TABELA  III  

PR0DU0,0 TOTAL E CPUE DE JOVENS E A:;ULTOS, E R2LAgM JOVETA/ADUL 

TO PARA AS LAGOSTAS PANULIRUS ARGUS E PANULIRUS LAEVICAUDA, NO PE 

RODO 1972/1980, EM FRENTE AO ESTAL DO CEARÁ. 

Produggo Total (Ig) CPUL (Kg/100 covos-dia) Relaggo 

ANO 
jovem (J) I  adult°  (A) . jovem (J) adulto (A) J/A 

PANUL_RUS RGUS 

1972 192.474 1.265.660 1,104 7,260 0,152 

1973 134.578 1.312.484 09 544 5,304 0,103 

1974 267.406 1.234.957 1,269 5,861 0,217 

1975 281.421 991.975 1,548 59 456 0,283 

1976 119.619 1.126.416 0,483 4,549 0,106 

1977 127.664 1.356.799 0,585 6,215 0,094 

1978 100.678 1.702.620 09 437 6,839 0,064 

1979 391.715 1.669.945 1,524 6,500 0,234 

1980 229.305 1.195.367 0,887 4,621 0,192 

PANULIRUS LAEVICAUDA 

1972 6.862 679.319 0,039 3,897 0,010 
1973 9.534 671.436 C,039 2,713 0,014 

1974 32.629 624.375 C,392 2,588 0,151 

(Continua ...) 



(ContinuagEo da Tabela  III)  

1Relag.To 

J/A 
ANO 

Producao Total (Kg) CPUE (Kg/I00 covos—dia) 

jovem adulto (A) jovem (J) adulto (A) 

1975 53.932 545.313 0,296 3,000 

1976 10.555 575.814 0,043 2,325 

1977 7.684 690.887 0,035 3,165 

1978 35.800 816.576 0,144 3,280 

1979 129.036 841.157 0,502 3,273 

1980 122.696 547.775 0,474 2,117 

0,099 

0,018 

0,011 

0,044 

0,153 

0,224 



TABELA IV 

DADOS SOBRE A PARTICIPAQA0 DO TIPO 3 YA CAPTURA, CPUE Er imUlAE 

RO E PESO E RELAÇÃO JOVEM/ADULTO (J/A) PARA AS LAGOSTAS PANU— 

LIRUS ARGUS  E PANULIRUS LAEVICAUDA 9  NO PERÍODO 1972/1980 9 Eh  

FRENTE AO ESTADO DO CEARA. 

Re1a9go J/A 

P. argus ¡P. laev. 

1972 9 9 3 0,123 0,152 0 9 010 

1973 7,8 0 9 086 0 9 103 0 9 014 

1974 15 9 2 0 9 109 0,217 0,151 

1975 16 9 2 0 9 103 0,284 0,099 

1976 20,9 0,074 0,106 0,183 

1977 4,2 0 9 100 0,094 0 9 011 

1978 4 9 3 0,107 0,064 0,044 

1979 10,7 0,118 0,234 0 9 153 

1980 10,7 0,081 0,192 0,224 

 

Participagao 9  em 
peso, do tipo 3 

(%) 

CPUE 

(Kg/covo—dia ANO 

   



Sobreviven 

tes 

Ca‘ptt..ra 

on ndr,..ero 

Peso Captura 

M4dia Total em 

(g) Peso (Kg) 

0% 

TABELA V 

INFLUÉNCIA DA CAPTURA DE JOVENS SOBRE A PRODUgn 9  CONSIDERANDO TAXAS DE MORTALIDA 

DE POR PESCA DE 09  10 e 15%9  A PARTIR DO GRUIO-DE-IDADE II. 

Grupo de Numero 

Idade Inicial 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

I): 

X 

XI 

73.969.439 

47.192.502 

33.553.869 

14.059.071 

5.890.751 

5.468.225 

1.034.187 

433.324 

251.764 

105.408 

44.199 

26.776.937 

13.638.633 

4.261.341 

1.785.502 

748.125 

313.464 

131.342 

55.032 

31.974 

13.397 

5.613 

_ 

15.233.457 

6.382.818 

2.674.401 

1.120.574 

469.521 

196.729 

114.300 

47.892 

20.066 

.... 

33.553.869 

14.059.071 

5.890.751 

2.468.225 

1.034.187 

433.324 

251.762 

105.488 

44.199 

18.520 

12 

96 

159 

220 

275 

322 

362 

398 

428 

450 

40  

... 

1.462.412 

1.014.868 

588.368 

308.158 

151.186 

71.216 

45.491 

20.498 

9.030 

TOTAL 3.671.227 

(Continua ...) 



(ContinuagEo da Tabela V) 
-7 

Grupo de , Numero Morte Captura Sobrevivem __. Peso Capture 

Idade 'Inicial Natural em lalmero  tee  Médio Total am  

(g) Peso (Kg)  

lo % 

1 73.969.439 - - - 12 

11 47.192.502 13.638.633 4.719.250 28.834.619 40 188.770 

III 28.894.619 3.661.997 13.090.917 12.081.705 96 1.256.728 

IV _12.081.705 1.534.376 5.485.094 5.062.235 159 872.130 

V 5.062.235 642.904 2.293.255 2.121.076 220 505.616 

VI 2.121.076 269.377 962.968 888.731 275 264.816 

VII 888.731 112.869 403.484 372.378 322 129.922 

VIII 372.378 47.292 169.060 216.352 362 61.200 

IX 216.352 27.477 98.224 90.651 398 34.182 

X 90.651 11.513 41.156 37.982 428 17.615 

XI 37.982 4.824 17.244 15.914 450 7.760 
,... 

TOM 3.338.739 

(Continua ,..) 



(Continuagk da.Tabela. V) 

Grupo de Ntimero Captura Sobrevivem _ 
Peso Captura 

Idade Inicial 

Morte -." 

Natural tes  Medic)  Total em 

(g) Peso (Kg) 

15% 

1 

11 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

73.969.439 

47.192.502 

26.474.994 

11.093.023 

4.647.977 

1.947.502 

816.003 

341.906 

143.256 

60.024 

25.150 

26.776.937 

13.638.633 

3.352.324 

1.438.814 

590.293 

247.333 

103.632 

43.422 

18.194 

7.623 

3.194 

7.078.875 

12.019.647 

5.036.232 

2.110.182 

884.166 

37C.465 

155.225 

65.038 

27.251 

11.418 

47.192.502 

26.474.994 

11.093.023 

4.647.977 

1.947.502 

816.003 

341.906 

143.259 

60.024 

25.150 

10.538 

12 

40 

96 

159 

220 

275 

322 

362 

398 

428 

450 

- 

283.155 

3.153.886 

800.761 

464.240 

243.146 

119.290 

56.191 

25.885 

11.663 

5.138 

TO= 3.163.355 



TLBEL4, VI 

INFLU2NCIL DL CLPTURL DE JOVENS SOBRE 4 PR(DUg0 9  CONSIDERLNDO UM JUMENTO PROPORCIO 

NLL N. TLXL DE CRESCIAENTO EM PESO. 

Grupo de Numero Morte Captura Sobreviven  
.... 

Peso Captura 

Idade Inicial Natural em nimero  tee Medic)  Total em 

(g) Peso (Kg)" 

10% 

I 73.969.439 26.776.937 ... 47.192.502 12 .. 

II 47.192.502 13.638.63D 4.719.250 28.834.619 40 188.770 

III 28.834.619 3.661.997 13.090.917 12.081.705 106 1.387.637 

IV 12.081.705 1.534.376 5.485.094 5.062.235 168 921.496 

V 5.062.235 642.904 2.298.255 2.121.076 236 542.388 

VI 2.121.076 269.377 962.268 888.731 295 282.907 

VII 888.731 112.369 403.484 372.378 345 139.202 

VIII 372.378 47.292 169.060 216.342 392 66.272 

IX 46.352 27.477 98.224 90.651 430 42.236 

X 90.651 11.513 41.156 37.982 455 18.726 

XI  37.982 4.924 17.224 15.914 486 8.371 

TOTLL 3.598.005 
- 

(Continua ...) 



(Continuago.da-Tabela.VI). 

Grupo de 

Idade 

Ndmero 

Inicial 

Morte 

Natural 

C,,,'Ktura , 

em ndmero  

Sobreviven _ 

tee 

Peso 

Medic  

Captura 

Total em 

'(g) • Peso (Kg) 

15io 

73.969.439 26.776.937 47.192.439 12 

II 47.192.502 13.6.)8.633 7.078.875 26.474.994 40 

111 26.474.994 3.362.324 12.019.647 11.093.023 110 

IV 11.093.023 1.408.814 5.036.232 4.647.977 173 

V 4.647.977 590.293 2.110.182 1.947.502 242 

VI 1.947.502 247.333 8E4.166 816.003 303 

VII 816.003 103.632 370.465 341.906 356 

VIII 341.906 43.422 155.225 143.259 407 

IX 143.256 18.194 65.038 60.024 446 

X 60.024 7.623 27.251 25.150 468 

•XI • 25.150 3.194 11.418 10.538 504 

283.155 

1.322.161 

871.268 

510.664 

267.902 

131.886 

63.177 

29.007 

12.753 

5.755 

3.497.728 
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,Pit;ura 1 — Participa050  relative  do a oubstoqueo Jovoru e adul 

to na captura das lagostas Panulirus arcuo  e Pa-
411114  lemtcuada, por semestres do período 

1972/1980, em frente ao Estudo do Co,:lrrl. 
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varo de um ano, para ao espLics Pa— __ 

nulirus arPus e Panulirus  

d,o, 

   



0 

0.090 
0 

0$080 
Li 

0i0i0 

' 81 1 0 1 15 20 

PARTICIPA940 DO TIP° 3 (%)  

Fiara 4 — Variaçao da CPUE coN a !,:orticio de (..:1t1L3 

do tipo 3 na captura de lw-ota Fanulirus  err— 

gus Panuliruo laevicauda 1  em coajunto. 
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