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ANALISE DESCRTTIVA DA PESCA DO PARGO  (Gen.  Lutjan(1s  Bloch)  

NAS COSTAS NORTE E NORDESTE DO BRASIL 

Ricardo Cunha Lima 

Um dos mais remotos registros sobre a pesca do par  

go  em aguas marinhas do Brasil consta na obra de Gabriel Soa 

res de Sousa, em que fez referancia a gpoca de 1587. Na ci-

tada obra pode-se verificar que os "pargos" eram capturados 

a linha, como ainda presentemente os são, sem contudo men-

cionar mais detalhes quanto a arte de pesca usada aquela gpo 

ca (Sousa, 1540 - 1591). 

Referancias mais recentes sobre  areas  de ocorreu-

cia e captura, inclusive para o nordeste brasileiro, podem 

ser encontradas em Miranda Ribeiro (1915), Magalhaes (1930 e 

1940), Paiva (1941),- Santos (1952) e Lemos (1956). Estes tra-

bralhos subsidiam, principalmente, que os peixes comumente 

denominados de pargo, vermelho ou cioba, tambgm conhecidos 

na Amarica do Norte e Região do Caribe como  "red snapper",  

vivem em locais pedregosos, biGtopos litoraneos e madrep8-

ricos, alimentando-se de limo e outros animais, sendo muito 

abundantes em determinadas  areas  e e-pocas. Nos referidos es 

tudos, pelo que fazem referencias os seus autores, notada- 

mente quanto aos locais de captura, permitem supor que, ate 

então, os especimes analisados eram oriundos de capturas da 

pesca artesanal, ainda hoje efetuada e que na realidade não 

reflete a concepção do que atualmente se conhece como pesca 
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do pargo. Esta, presenlemente realizada em escala industri- 

al. 

E facil ser verificado na bibliografia nacional, a 

inexistencia de estudos que contemplem descriçCies pormenori 

zadas sobre a pesca do pargo no norte e nordeste do Brasil, 

atualmente realizada em nivel t6cnico similar ao de outros  

parses (Camber,  1955;  Carpenter,  1965;  Anderson-Jr.,  1967), 

onde a pesca atingiu um alto grau de desenvolvimento. 

No presente trabalho apresentamos uma descrigio  so  

bre a pesca do pargo nas costas norte.e nordeste do Brasil, 

enfatizando aspectos relativos as embarcag.;es, artes, meto-

dos e equipamentos empregados, manejo a bordo, alem da par-

ticipação das especies capturadas, "e visa sobretudo contri-

buir para um melhor conhe-cimento da mesma. 

HISTÓRICO 

A pesca do pargo em escala industrial nas costas  nor  

te e nordeste do Brasil teve seu inicio por volta do ano de 

1961, quando pescadores nipi3nicos que se dedicavam a pesca 

de atuns e afins, voltaram-se na poca para a pesca do par-

go, em razão de varios aspectos, incluindo-se entre estes, 

o panorama do futuro promitente desta pesca, pela abundan-

cia da(s) especie(s) nas pescarias experimentais realizadas. 

Inicialmente duas grandes  areas  foram exploradas, sendo uma 

no Arquipelago de Fernando de Noronha e Atol das Rocas, e a 

outra na costa do Estado do Rio Grande do Norte(SUDENE; 1965). 

A pesca nessas  areas  era feita com embarcag-Oes atuneiras, 

cuja capacidade variava entre 120 a 170 toneladas metricas. 

Paralelamente, entrava na pesca do pargo, embarcaçJes nacio 
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riais com caracterist cas de 17• a 30 metros de comprimento e 

de capacidade que oscilava entre 20 e 40 toneladas maricas. 

Os resultados positivos das pescarias efetuadas atrairam um 

maior numero de embarcao5es, e, consequentemente, a expan-

sao das  areas  exploradas. Ja em fins de 1962, uma nova  area  

passou a ser incluída, sendo esta na costa do Estado do Cea 

ri, vulgarmente conhecida como Bancos do Ceara. As denomina 

giies mais populares das tras  areas  anteriormente aludidas 

eram: a do Arquipalago de Fernando de Noronha e Atol das Ro 

cas-, de simplesmente "Rocas"; a da costa do Estado do Rio 

Grande do Norte de "Caiçaras" ¡; e finalmente a da costa do 

Estado do Ceara, de "Ceara". 

.•_A par  Lit. po ant i-cou-se um --cres- 

cente aumento do numero de embarcag6es, estas conhecidas  co  

mo "pargueiros", de racteristicas mais ou menos semelhan- 

tes as que ainda hoje prevalecem na pesca do pargo. Este  fa  

to e notavel na historia da pesca do nordeste brasileiro, por 

quanto se atribui ao mesmo, o marco de uma nova mentalidade 

de realizago das pescarias com embarcagiies motorizadas e em 

escala industrial. g possível que algumas dessas embarcag-Oes 

tenham-se voltado para a pesca de lagosta no nordeste brasi 

leiro, no  period°  de 1962 a 1965, como suscita Costa (1966). 

Por volta de 1965, a pesca do pargo estava expandi 

da de modo tal que abrangia cerca de dez  areas  de pesca no 

nordeste brasileiro e com possibilidades de exploragao em 

mais de trinta  areas  (SUDENE, 1966). 2 de bem ressaltar que 

a concepção geral de  areas  de pesca, na poca, restringia- 

se sempre a uma terminologia voltada a uma significagao di-

ferenciada da que presentemente se aplica. Dizia-se sempre 

"bancos pargueiros", isto significando locais em mar aber 

to, onde o fundo geralmente rochoso se eleva abrupta e  con- 
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trastantemente com o perfil das  areas  adjacentes, atingindo 

bem preximo a superfície da  -gun.  0 entendimento atual de  

area  de pesca envolve nao somente os conhecidos "bancos par 

gueiros", como tambem os locais situados desde a is6bata de 

20 metros de profundidade  at  o limite da plataforma conti-

nental, este conhecido como "barranco". 

A partir de 1966 verificou-se a maior incidencia de 

interesse para a pesca do pargo, talvez em decorrencia dos 

incentivos do Governo ao setor pesqueiro, e ja em 1967 era 

atingida a produção total  maxima  do período, quando então  en  

trou em fase de declínio, possivelmente em decorrencia do 

maior interesse. abaervada para-a: pesca Alaza,sta. 

Ao longo da tempo tem-se verificado que a pesca do 

pargo nas costas norte e nordeste do Brasil, tem a_ sua in-

tensidade relacionada com as flutuaç'Oes da produçao de la-

gosta (Paiva et  at,  1971), podendo esta relação ser sazonal 

e cíclica. 

EMBARCAOES  

As embarcaçães tipicas da pesca do pargo podem ser 

classificadas como embarcaçães propulsionadas a motor e apa 

relhadas para a pesca costeira com linha (Cabo, 1970). Em ge 

ral, sao de duas categorias, facilmente identificadas pelo 

material empregado na construgao do casco, ou seja: de  ago  

ou de madeira. Esta tiltima, geralmente agrupa embarcaçges de 

comprimento total bem inferior as da primeira categoria ci-

tada. No entanto, a classificaçao regional mais aplicada e 

aquela em que se leva em consideraçao, principalmente,o por 

te da embarcação, sendo assim comumente classificadas em em 
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barcagi3es grandes e embarcaçJes medias. 

Na tabela I,  so  apresentadas as principais carac-

teristicas das embarcagJies das categorias - grandes e me-

dias, e na figura 1, o desenho de uma embarcaçao típica da 

pesca do pargo. 

Como embarcaçiies da categoria primeira, tambem de-

nominadas do tipo grande, entende-se como aquela cuja carac 

teristica principal e possuir um tamanho aproximadamente aci 

ma de 20 metros de comprimento total com frigorifico proprio 

e de casco de  ago.  Ja as embarcaçJes da segunda categoria, 

tambem denominadas do-tipo medio, compreende-ae- como  ague-

la  cuja caractetistica principal e ter um tamanho inferior 

a 2a metros de comprimento, geralmente sem frigorifico, po- 

dendo possuir casco de aço ou m ira. Ambos com proa em 

e popa reta. 

Conforme e mostrado na figura 1, observa-se que uma 

embarcagao pargueira, como as demais de sua categoria,  cons  

titui-se das seguintes partes, do nível bgsico ao superior: 

a) camarote ou alojamento, praça de maquinas,  porno  frigori 

fico com suas câmaras e ante-câmara, e casa do  lame;  b)  con 

vas;  e, c) casa de comando. 

0 camarote ou alojamento, e o local onde abriga par 

te dos pescadores em suas horas de repouso, possuindo uma 

quantidade de beliches que varia com o tamanho da embarca -

gam,  podendo esta atingir  at  nove beliches. 

A praça de mgquinas 6 o local onde se situa parte 

dos tanques de 6leo combustível, o motor principal, os com-

pressores do sistema de frio, o conjunto de baterias e o  qua  

dro eletrico da embarcagao. 

0 poro frigorifico e dividido em pequenas camaras 

para acondicionar o pescado capturado, iscas e parte dos ali 



mantes  pereciveis da tripulação, as quais dão frente para 

uma divisão central denominada corredor, que por sua vez dg 

acesso a uma parte denominada ante-c cuja porta ou gmara, es 

cotilha se abre para o convgs. 

A casa do  lame  que esta situada na popa da embarcl  

gat:),  destina-se a um pequeno armazem, onde inclusive acondi 

ciona parte dos tanques de  Oleo  combustível. 

0 convgs g a parte livre da embarcação, estando ne  

le  situado a bombordo ou a boreste, e em seu piso .ipequ_enas 

divises de madeira, de aproximadamente um metro quadrado de  

area  e de altura correspondente a 20 centímetros, vulgarmen 

te conhecidas por "currais", onde cada pescador se localiza 

no  momenta  da aço da pesca. Na parte central do----convgs e 

priixima a escotilha que dg acesso aante-camara, _esta—situa 

da uma divisãïi semelhante aos "currai----a-n-t-e;i-ormente aludi 

dos, embora de maior tamanho e com  area  de cerca de 10 me-

tros quadrados, onde g conduzido o pescado capturado, qual 

anteriormente estava no "curral" do pescador. Em algumas em 

barcaq6-es, os cantos de bombordo ou de boreste do conves, 

servem de suporte a implantação das "bicicletas" que mais 

adiante se  far  g refergncia, estando estas afixadas nas obras 

mortas da embarcação. 

Na casa de comando pode-se verificar: a g.rea de tr_a_. 

balho do comandante ou Patrão de Pesca da embarcação, gonhe 

cida como "ponte de comando", onde estão implantados o ti-  - 

mo e alguns aparelhos de navegação e de comunicagao; outra  

area  reservada exclusivamente ao comandante ou Patrão de 

Pesca da embarcação, conhecida como "camarote do comandan-

te" ou Patrão de Pesca uma terceira  area  que e subdividi-

da em duas e que se intercomunicam, sendo a primeira, o ca-

marote ou alojamento de parte dos pescadores e a segunda, a 



cozinha que contem armasios e lavatorio, um fogo a  gas  bu-

tano, espaço para uma pequena mesa de refelqao e algumas ve 

zes dois ou tres beliches e, finalmente uma quarta  area  em 

que esta situado o banheiro, sendo este mais comum nos bar-

cos do tipo grande. 

Quanto aos aparelhos de comunicação utilizados, es 

tes sao  radios  transreceptores, de potencia variada que po-

de alcançar cerca de 100 watts, todos operando na faixa SSB  

(SINGLE SIDE BAND).  

Com respeito as marcas dos motores de_propulsio mais 

usados podem ser citados:  Caterpillar,  Scania, MWM,  Merce-

des Benz,  Volvo e  Perkins.  

A pesca do pargo nas costas norte e nordeste do  Bra  

sil, realizada c_o_m_emharcag3e-s-de---  c-arac-verl-sticas-anterior-

mente mencionadas, Lelfa uma duração por viagem de aproxima-

damente 50 dias. Por ou.tro lado, o sucesso das pescarias po 

de conduzir a uma redugio do numero de dias. E, neste caso, 

ocorre o que os pescadores denominam de "barco chapado", sig 

nificando que a embarcagao encontra-se com o maximo de sua 

carga de peixes e teve que voltar 'a base antes do tempo  pre  

visto para o fim da viagem. 

As embarcaçjes empregadas na pesca do pargo podem 

conduzir em seu conves um niimero de pequenas embarcaçoes de 

aproximadamente 3 metros de comprimento, propulsionados a 

remo e denominados "caiques", no  maxim°  de 20, sendo a cap-

tura por esse sistema efetuada, diferentemente dos dois ou-

tros sistemas tambem em uso. 

0 numero de homens que comp6e a guarnigao da embar 

caço pargueira varia de um mínimo de 19 a um  maxim°  de 22, 

com uma media de 21 homens. Tomando-se como base esta media, 

as funçOes e o numero de homens se distribui em geral como 



a seguir se menciona: pescadores em niimero de 15, geleiros 

em numero de 2; um cozinheiro: um motorista de pesca; um me 

tre, e, finalmente, um comandante que mais conhecido como 

patrão de pesca- Das funyes anteriorme me aludidas, a de  

pescador a dnica que pode sofrer alteração em seu numero.  

AREAS DE  PESCA  

A pesca do parv_A.efetuada na_pLataforma_ continen 

tal, inclusive na queda do seu talude, - em fundos - que se ca-

racterizam por 'serem rochosos ou coralinos, em zonas de  pro  

fundidadeg diversas que variam desde a is6bata de 20 metros  

at  um  maxim°  de aproximadamente 150 metros. 

Os aspectos naturais da plataforma continental das 

costas norte e nordeste do Brasil podem ser vislumbrados nos 

trabalhos de Coutinho (1970), Morais (1969 e 1970) e Paiva 

et  at.  (1971), os quais dispensam de comentArio a respeito. 

As  Areas  de pesca do pargo no inicio da explora-

ção, estavam restritas ao Arquipelago de Fernando de Noro-

nha e Atol das Rocas e uma outra  Area  localizada em frente 

ao Estado do Rio Grande do Norte. Com  a evolução gradual da 

exploração pargueira, novas  Areas  foram sendo conhecidas e 

naturalmente exploradas, com uma particularidade singular, 

qual seja, em direção sempre a noroeste, atingindo presente_ 

mente  areas  situadas ao norte do Brasil a altura do meridia 

no do 47°W, em frente ao Estado do Para (figura 2). 

Recebem as  areas  de pesca do pargo, varias denomi-

naçoes vulgares, sendo sinSnimas as que a seguir se mencio-

nam: banco, baitAanco ou tatude, bultaco, cabeço ou pico,zeco 

e a'ea de pesca, esta ultima sendo acrescentada da denomina 



co  geografica ou da cidade/povoado das proximidades. Como 

banco a definido uma elevagao brusca contrastando com as  a- 

reas  adjacentes, alcançando o seu cume quase a superfície da 

agua; como barranco ou talude entende-se o local onde a pla 

taforma continental declina abruptamente; como buraco g de-

finida uma depresso verificada num plano, sendo as suas  pa  

redes declinadas suavemente e com formaçges de locas e pe-

quenas fossas; o cabeço a uma pequena elevaçao rochosa num 

fundo regularmente plano, encontrando-se em agrupamento ou 

isoladamente; o seco definito como um_ loral de_pequena  pro  

fundidade, de fundo rochoso ou coralino, irregular, com on-

dulaçges e nas proximidades da is6bata de 20 metros; e, co- 

mo irea de pesca, uma zona piscosa, geralmente de grandes 

_ proparqges em relaçao: --as a-reas de- pesca -anteriormeate_ aludi 

das, podendo na mesma serem encontrados banco, barranco ou 

talude, cabeço, buraco e seco. (Figuras 3 a 6.) 

Dentre as diversas  areas  de pesca das costas norte 

_e nordeste do Brasil,  so  bastante conhecidas e famosas pe-

la piscosidade das mesmas, as seguintes: a  area  de pesca de 

SalinOpolis, em frente ao Estado do Para; a  area  de pesca 

dos recifes de Manoel Luis, em frente ao Estado do  Mara-

nhao;  os bancos de pesca de Mundaa e Ceara, em frente ao Es 

tado do Ceara, e, o banco de Caiçara, em frente ao Estado do 

Rio Grande do Norte.  

ARTES E EQUIPAMENTOS DE PESCA  

Ao contrario do que se observa na bibliografia es-

pecializada de outros paises, como os da  America  do Norte e 

Região do Caribe, onde podem ser usados varios tipos de ar- 
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ar- tes de pesca para a captura do pargo, tais como redes,  

madilhas, tong-eine6,  etc.,  na costa brasileira em geral, sem  

pre  foi usada a linha de fundo com anzol ou anzOis,como  ape  

trecho  basic°.  Desta partiram modificac3es, talvez necessa-

rias, que culminaram com o tipo de arte presentemente usado 

e que se denomina "linha pargueira" ou simplesmente "parguei 

ra". Citag.jes gerais sobre a linha pargueira podem ser  cons  

tatadas nos trabalhos de Lemos (1956), SUDENE (1965 e 1966)9  

Menezes (1968), Coelho et ai- (1974). Fontele,-Yilho (1972) 

e OsCiriAo-  (L975). 

A linha pargueira e uma arte que atua no fundo, es 

tando constituída de 2 partes a saber: a pargueira propria-

mente dita que se caracteriza por ser uma linha de aproxima 

damente 7 metros de scomprimento, th.  fio  de nailon coin di 

metro entre 1.40 a 1.60 mm, tendo na extremidade inferior um 

peso e ao longa dos 7 metros da linha um numero de 4 a 5 

torcedores, os quais dividem a pargueira em secq-cies equidis 

-tantes cujo numero varia de 4 a 5, onde de cada uma destas, 

com excegao da iiltima que-  tem conexo com o peso ou chumba-

da, partem linhas secundarias alternadamente, _dispostas de 

um e outro lado da pargueira e distanciadas de aproximada-

mente 30 centrmetros uma da outra. Esta linha secundaria,  tam  

bjm conhecida vulgarmente como "ipu", de fio de  nail-on  1.40 

a 1.60 mm, tem um comprimento de 30 centímetros e em suapor 

qao extrema esta encastoado um anzol (figura 7); a outra par 

te, denominada simplesmente de "linha", e um fio de nailon 

de aproximadamente 200 metros de comprimento e diametro cor 

respondente a 2.00 mm, conhecido como linha 200, o qual em 

sua extremidade inferior se prende a pargueira, no primeiro 

dos seus destorcedores. A extremidade superior fica em  po- 

der do pescador, seja em suas mios ou presa a roldana ou  car  



retel do equipamento auxiliar denominado "bicicleta",  ("di-

rect-drive high speed hand reel"),  bastante utilizado  atrial  

mente (figura 8). 

0 peso ou chumbada anteriormente referido, tem o 

formato de um cilindro de 5 centimetros ou 2 polegadas, de 

dilmetro com 20 centímetros de altura, sendo aguçado em sua 

porção inferior e plano em sua porção superior, a qual na 

parte central esta encravada uma argola para a amarraçao da 

extremidade inferior da pargueira. 0 peso ou chumbado.. tem 

aproximadamente de 1 a 2 quilos. 

0 anzol utilizado na pargueira o de refere'ncia"Mus  

tad"  de numeraçao-que varia do 514 a 516, abrangendo portan 

to 3 tipos, embora em pocas remotas 4 tipos tenham sido usa 

dos e conhecidos  comb  de nillueros 3 a 6. Detalhe interessan-

te com relação aos anz6is usados na pargueira e' que, no mo-

mento da confecção da pargueira pelos pescadores, estes do-

bram o corpo do anzol (figura 8)9  na crendice de que assim 

o fazendo, o peixe tem mais possibilidade de ser fisgado na 

mandíbula e não permitindo que a isca e anzol atinjam o apa 

relho digestivo, o que e" muito comum no caso de uso do an-

zol sem ser dobrado. A isca mais usada nos anzOis 6 a sar-

dinha do sul, ScuLdinetea bnaisitienza (Steindachner, 1879), 

adquirida na Região Sul do Brasil. Cada exemplar pode abas-

tecer um total de cinco anz6is da pargueira. 

Relativamente a "bicicleta" anteriormente aludida, 

deve ser ressaltado que este equipamento foi introduzidonas 

embarcaçges de pesca do pargo, na Região em estudo, por vol 

ta de 1970, e a sua eficie-ncia e facilidades proporcionadas 

a pesca são respons6veis pela expansão do equipamento em  

grande parte das embarcaçiies pargueiras nas costas norte e 

nordeste do Brasil. Deve ser ressaltado, no entanto, que tal 



equipamento pode no ser encontrado nos barcos de  manor  por 

te e naqueles de grande porte que realizam a pesca do pargo 

com caiques. 

A biciclea mais comumente usada esta constiturda 

das seguintes partes: a base: o os 2 apoios laterais; o  

carretel" que gira em corno de um eixo central acoplado do 

seu lado direito a um parafuso denominado "trava"; o "braço" 

em"T que possui em sua base uma roldana dentada conhecida por 

"catraca", ambos acoplados ao eixo central; o "pino"-de se-

gurança da catraca; a "haste" que se prende de um lado aos 

apoios laterais e do outro a uma pequena roldana cavada; e, 

finalmente, a "roldana", cavada adiante citada, para des-

lizamento da linha pavgueira, com sua capa semi-envolvente, 

seu eixo central e pino de sustençao encaixado a "haste" 

e que permite um giro da roldana  at  3600  (figura 8). 

De um modo geral, a bicicleta tem por finalidade 

oferecer um manejamento raDido, eficiente e seguro da li-

nha de pesca no ato de lançamento e do recolhimento, princi 

palmente, por parte do pescador. Como um equipamento auxi-

liar da pesca, como um outro qualquer, tem suas Variantes no 

que respeita 'as suas dimens3es e materiais usados na sua  cons  

truçao, ainda que, de um modo generalizado, no deve fugir 

ao sistema padrão. A bicicletan tem um tamanho aproximado de 

1,20 metros de altura, "carretel' de 40 centímetros de dia-

metro e espessura de 15 centTmetros, "braço" de 25 _centime-

tros num lado e no outro que serve de apoio a mão do pesca 

dor tambem chamado de pede, com aproximadamente 15 centr-

metros, "haste" de 60 centímetros e finalmente a "roldana" 

com cerca de 10 centrmetros de diametro e 1 centrmetro de  

espessura. Com  exceção do "carretel" e da "roldana", todo o 

material empregado -6 de ferro. 0 "carretel" pode ser de ma- 

el  
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deli-a ou de fibra de vidro, sendo o do primeiro tipo mais 

usado, e a "roldana" e sempre de bronze. 

Como equipamento pesca merece ser ressaltado 

ecosonda, equipamento acilstico de Uso comum na maioria das 

embarcaçaes pargueiras. 0 ecosonda e vulgarmente chamado  P. 

los pescadores de sonda, sendo operado normalmente pelo  pa- 

trio de pesca e em algumas vezes pelo mestre. E de verias 

marcas, dentre elas: Simrad, Furuno e  Kelvin,  e em geral se 

utilizam papel seco ,o_ qua_L pela eficiencia comprovada- - na 

Regiao,-permite tambem-  set  usado mais de uma vez. As princi 

pais caracteristicas de um ecosonda usado_ comumente na_pes-

ca do pargo  so  as que se_seguem: ter um_poder de transmis-

sao equivalente a 100 watts, permitir o uso de papel em  "cas-

sette"  reversivel, tendo apimadamente 8 escalas Ate .34;t3 

metros, com frequencia de cerca de 38 kHz 

12, 24 e 32 volts em corrente continua. 

e alimentaçao de 

METODOS DE PESCA 

A pesca do pargo nas costas norte e nordeste do  Bra  

sil e fundamentalmente realizada dentro de tres sistemas: o 

primeiro, mais tradicional, que consiste em efetuar a pesca 

com linha pargueira manipulada pelo pescador na .pr6pria em 

barcaçao; o segundo, caracterizado Por ser realizado com a 

linha pargueira manipulada pelo pescador numa pequena embar 

caço a remo denominada "caique"; e, o terceiro, mais moder 

no, que consiste em efetuar a pesca com linha pargueira atre 

lada ao equipamento denominado de "bicicleta", manipulados 

pelo pescador na priSpria embarcaçao. 

Detalhe interessante e que deve ser evidenciado, e 
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. 
aquele relacionado com os preparati-los indispensavels para 

o ato da pesca propriamente dita. Muito raramente uma linha 

pargueira a usada em duas viagens sucessivas, pois que par-

te do material ao findar uma viagem, em geral  se encontra em 

estado precário. Deste modo,  hi  necessidade de confecção de 

novas linhas, isto e, a primeira parte da linha pargueira 

que e constituida da chumbada, 4 a 5 destorcedores e as

versas linhas secundarias- com anz6fs ("ipuw); a segunda par 

te--da-linha-pargueira-4 totalmente aproveltada_naa_viagens, 

visto que, ala deve permanecer no carretel da bicicleta ou  

Mt  enrolada em qualquer estrutura. A confecção da linha par 

guelra efetuada durante o tempo de viagem da saida do por 

to para o pesqueiro. Para tanto, recebe cada pescador, o ma 

terial necessario do mestre da embarcação, que tambgm da  co  

MO tarefa a um pequeno grupo de Pescadores, a construção de 

pelo menos 5 sistemas de bSias-bandeiras, os quais se pres  

tam  para a identificação ou marcaçao do local de pesca, quan 

do este for detectado pelo ecosenda. Cada sistema de bSia-

bandeira a chamado de "bandeira de marcação", sendo esta  can  

posta de uma vara de bambu de 4 a 5 metros de comprimento , 

tendo na extremidade superior uma bandeira de pano vermelho, 

amarelo ou preto, de tamanho aproximado de 1 metro quadra-

do; um cubo de isopor de 30 centrmetros de lado, o qual g 

atravessado pela extremidade inferior da vara de bambu; e 2  

uma fateixa que se liga a extremidade inferior da vara de 

bambu, por um cabo de polietileno de tamanho que vai variar 

com a profundidade do local de pesca detectado. Outra tare- 

fa individual, esta de iniciativa prOpri;:.., aquela da  cons  

truçao de uma pequena caixa de uadeira de 30x20x10 centime- 

tros, a qual servira de dep6sito para a isca a ser usada, 

que consiste  am  pedaços de sardinha, conforme ja foi reportado. 
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A pesca do pargo efetuada dentro dos sistemas an- 

teriormente citados, com excegao daquela que g feita COM 

"caiques", segue em gerai, a seguinte metodologia o ecoson 

da permanece ligado nas  areas  conhecidas pela carta nauti-

ca, como de provaveis possibilidades de nesca, isto g, pe-

las caracterlsticas do tipo de fundo e das profundidades,e, 

quando a "sonda" detecta cardumes ou tipo de fundo rochoso 

ou coralino, semelhantemente 'a "banco", "barranco" o "talu 

-  den ,-  "buraco",- "cabeço" ou 'pica" ou "seco", com cardume, o 

_comandante dri 0 simal de  alerta_para a pesca, _o que g iden- 

tificado por 3 toques curtos na buzina de avisos. Imediata 

mente o mestre ordenara a-um dos geleiros para que seja lan 

gada na agua a bandeira' de marcação, enquanto o outro gelei 

ro devera providenciar a retirada das iscas das camaras fri 

gorlficas, para distribuição aos pescadores, os quais deve- 

rao se situar nos currais individuais do convas, trabalhan- 

do na união da parte da linha pargueira confeccionada notra- 

jeto da viagem, com a linha 200 contida no carretel da bi- 

cicleta ou disposta enrolada numa estrutura qualquer. Ap6s 

definido o local de pesca pelas rotas de sondagens feitas  P.  

lo  comandante, este conduzira a embarcação de modo que esta 

venha a ficar pr6xima a bandeira de marcaça".o, posicionando- 

a perpendicularmente a correnteza Vague superficial predo- 

minante. 2 possível que um pescador, vieste  Interim,  se ant_e_ 

cipe aos demais e lance a sua linha pargueira ao mar, sendo 

prejudicial, como concebem os pescadores, visto acreditarem 

que o cardume pode ser dispersado, e neste caso, o comandaa 

te dar a 2 toques curtos na buzina de avisos, para o recolhi 

mento da linha pargueira. Colocada a embarcação na posição 

adequada, o comandante dar a um toque curto em sua buzina de 

avisos, para que se inicie a faina de pesca. Neste exato mo 



mento tem inicio a "carda' da embarraqao, o que caracteriza 

a pezca de cd:Zda, que pode perdurar pelo espaço de tempo de 

ate 1 hora, dependendo da extensão da  area  em exploragão. 

Considera-se terminada a primeira carda quando e verificado 

e sentido pela tripulação, que a captura por pargueira se  re  

duz a um ponto mínimo. Neste momento o comandante conduzira 

a embarcação de volta ao local ia anteriormente demarcado pe-

la bandeira de marcação, e nova carda  sera  procedida, Ao fim 

de cada carda, os-pescadores recolherão as suas- linhas_par- 

gueiras, por ordem do mestre da embarcação. niimero d "cai 

das" depende da abundancia de peixes, notadamente do pargo 

ou peixes vermelhos na  area  de pesca, nao se dispondo de da 

dos ou sendo impraticavel informacCies que permitam estimar 

o numero de caldas Dor  area.  

O lançamento da linha pargueira no local de pesca 

e feito ao toque da buzina, pelo comandante, ficando o mes-

tre na supervisão deste ato. Os pescadores lançam as linhas 

pargueiras quase que simultaneamente, iniciando pelo peso ou 

chumbada, o qual deverg tocar ao fundo (aspecto este chama-

do de "dar linha a pargueira") e procedendo de imediato o 

levantamento do peso, pelo recolhimento de 1 metro da linha, 

para em seguida solta-la, fazendo com que o peso atinja mais 

uma vez ao fundo, a fim de o pescador venha a cientificar-

se do posicionamento correto da linha pargueira. A habilida 

de do pescador neste momento da uma importancia transcen- 

dental, porquanto permitira evidenciar que a linha parguei-

ra devera estar numa posição vertical, a chumbada a se ar-

rastar no fundo e os peixes tocando na isca em busca do ali 

mento. A captura do peixe realizada, na maioria dos casos, 

no momento em que o peixe apreende a isca, arrastando a li-

nha, e, em contra-partida, o pescador puxa bruscamente a li 



recolhida, o que a feito iniciando-se pela linha zuo e CUI 

seguida a parte dos anzo1.5 com os peixes e finalmente a  churl  

O lançamento e o recolhimento da linha pargueira com 

o auxilio da "bicicleta" ocorre do seguinte modo: no lança-

meuto,_o pescador libera a "catraca" pela inversão do 

noff._e ao-mesmo -tempo que -des-torce "trava", desentravando 

_ -o-carretel, permitinda assim, que este corra livremente so-

hre a seu eixo-, proporcionando uma descida rapida da linha 

_ _pasguai_ra_que-o pescador identifica ter atingido o fundo, 

_pela flexibilidade apresentada na porçao-que fica entre a 

lamina da agua e a "bicicleta". Ja o recolhimento e procedi 

do com o  "pin em sua posiçia-original, o braço da----"bici- 

Crete movimentado pelo pescador em sentido contrario ao do 

lançamento,  at  ser observado os -orimeiros—anzois com pei- 

xes da porção inicial da tiia pargueira; neste ponto, a bi 

cicleta devera ser travada, ou seja, a "trava" devera ser 

torcida  at  a imobilizaçao do "carretel", quando a linha 

pargueira  sera  recolhida manualmente pelo pescador, situan-

do-a em seu curral individual. 

Em geral, o regime de trabalho na pesca do pargo, 

no permite atividades de pesca noturna e neste caso, a pe6  

ea  de exacta se finda aproximadamente ao anoitecer, quando  en  

to as embarcac;es  so  fundeadas, pelo lançamento da anco- 

ra. Se excepcionalmente a peca de caZda se prolonga noite 

a dentro, isto ocorrendo quando ha grande abundancia de pei 

xes na  area  de pesca (identificado como "peixe boiando" na  

area):  

Quando a cmbarcaçao se encontra fundeada, e possi- 

tip  
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vel que algum pescador, na nsia de aumentar a sua captura 

individual, tente efetuar a pesca, e neste caso, se a captu 

ra e satisfat6ria, o mesmo se obriga a comunicar o fato aos 

demais pescadores, os quais devidamente autorizados pelo mes 

tre, passam a realizar a pesca de ¡undeio. Tal pesca, excep 

cionalmente e realizada no perlodo diurno. 

A pesca de caique se caracteriza por ser realizada 

por pescadores, cada um dos quais dentro de uma pequena em- 

barcaça° .a."-remo - eutilizando _a_Linhapa=rguei 41LTJanterior-

mente citada.—Nesta pesca„a eMbarcaçao,-mae-de7verg-ficar  fun  

deada e sua missao principal reside na localizaçao da  area  

de pesca, no transporte dos caiquos e pescadores, na acolhi 

mento dos pescadores apiis as.fainas de pesca e estocagem do 

material em geral e r..scado  capturado. Os cai• s deve-

rao atuar na  area  de pesca mais ou menos proximos uns dos 

outros, somente operando durante o período diurno, sendo os 

mesmos recolhidos a embarcaçao-re ao anoitecer. Os caiques  

so  lançados ngua por um sistema de guincho da embarcaçao 

mae. 

Dos tras sistemas de pesca que • foram abordados, o 

mais usado aquele em que a pesca &" realizada geralmente com 

embarcag6es do tipo grande, equipadas  car.  "bicicletas" e que 

via de regra fazem a pesca de caZda. 

MANEJO  DO PESCADO  A BORDO 

Na pesca de caZda, a medida que cada pescador re- 

colhe a sua linha pargueira, os peixes capturados deverao 

passar por uma rudimentar operação de manejo a bordo, que, 

se mal conduzida, pode causar enormes danos ao pescado. Tra 



AP,  

ta-se da retirada do anzol do aparelho bucal ou do est&mago 

do peixe. Normaimente, esta operaçao e feita manualmente de 

acordo com o posicionamento do anzol no peixe. No caso do 

anzol se encravar na boca, o saque do mesmo e efetuado por 

torgi;es e tragjes do "ipu" com uma das mios do pescador,  en  

quanto a outra mao devera segurar firmemente o exemplar. Na 

segunda hipatese, o peixe g aprisionado por uma das--mios do 

pescador, enquanto a autra_ na maioria das vezes, opera na 

- 
introduçao de uma pequena vara pontuda de uns 30 centime- 

tros de diâmetro no aparelho digestivo, abrindo assim o ca- 
N 

minho para a salda do anzol, que e feita por traqao brusca 

do "ipu". Em geral, os procedimentos usados causam traumas 

no pescado. Atualmente, esta sendo introduzido um aparelho 

denominado de "extrator de anzol" (hookout) de origem nor- 

te-americana (figura 9), que pelas suas caracteristicas e 

eficiencia comprovada, muito contribuir g na minimizaçao dos 

danos dos anzOis no pescado. 0 "extrator de anzol" funciona 

de modo simples, colocando-se a sua garra ao alcance do an-

zol e ao se comprimir o gatilho e por torgao do conjunto, 

o anzol g facilmente extraido, seja em qualquer posiçao que 

esteja no interior do pescado. 

0 exemplar apas desvinculado do anzol e colocado 

no "curral individual" do pescador, o que caracteriza a se- 

gunda operaçao do manejo a bordo. Esta cperaçao feita de 

modo grotesco em razao da nsia do pescador em lançar, sem 

perda de tempo a sua linha pargueira novamente na agua. 

A terceira operaçao de manejo aquela na qual o 

mestre da embarcaçao recolhe o pescado capturado de cada um 

dos "currais individuais" dos pescadores, lançando-o no  "cur  

ral central" existente no meio do coavas da embarcaçao. Tal 

recolhimento e feito em funçao da quantidade de peixes acu- 
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mulada em cada "curral individual". A colocagao do pescado 

no "curral central" g efetuada com o auxilio de um aparelho 

denominado "bicheiro" o qual e conhecido na pesca do pargo 

como "cain" (figura 10). 

O pescado quando no "curral central", g submetido 

a uma lavagem com jato de ggua do mar, esta succionada por 

uma pequena bomba localizada no conves da embarcação. Uti-

lizam-se para tal, uma mangueira de borracha de cerca de 2 

polegadas de diametra,  cow  a qual um- dos_ tripulantea, geral 

mente o "geleiro", procura atingir o pescado em geral COM 

jatos d'agua, enquanto a_outro "geleiro" usa um rodo comum 

para revolver os peixes, cujas tarefas visam a retirada do 

muco e sangue coagulado impregnados na parte externa dos 

mesmos. 

Esta operaçao realizada na medida em que vai se 

acumulando peixes no "curral central", sendo considerada a 

quarta operação de manejo. 

Ap6s a operagno de lavagem, um dos "geleiros"  des-

cera at  g a ante-câmara do frigorifico atraves da escotilha 

do conves, a fim de receber o pescado que e jogado do "cur- 

ral central" pelo outro "geleiro". Quando todo o pescado 

se achar na ante-camara, entao os "geleiros" darão inicio ao 

acondicionamento dos peixes nas camaras do frigorifico come  

sand°  a operação pelas cãmaras de papa. Somente nos fins da 

viagem e que as câmaras prOximas da escotilha  so  preenchi 

das. Esta g a quinta operação de manejo, sendo considerada 

a mais importante dentre as demais, pois dela depende o su-

cesso do pescado chegar a base em boas condiçZies. A sua im-

portancia pode ser traduzida pelo fato de necessitar de ver 

dadeiros especialistas no acondicionamento de peixes nas ca 

maras. Tal procedimento em geral pode ser assim descrito:os 
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Peixes sio colocados sobre o estrado da câmara, una ao lado 

dos outros, com o dorso voltado para cima e arrumados de tal 

maneira a se evitar lacuna. Depois de preenchida toda a  

area  física do estrado da câmara, isto e, concluida a arru-

magao da primeira camada de peixes, segue-se a arrumação das 

demais camadas,  at  que a  UP- ima seja efetuada de modo que 

os peixes fiquem com o dorso voltado para baixo. Em algumas 

embarcaq"c3es cujos compressores sio de pouca eficiancia, co-

mumente 6 empregado o "gelo britado" entre uma camada e ou-

tra do pescado acondicionado em cada camara. Este procedi-

manta e feitoc-normalmente cem--=emharcaçoes que- nao-  possuem fri 

gorificos, ou sejam, aquelas denominadas de "barcos gelei-

ros". 0 pescado acondicionado em camaras frigorificas a bor 

do devem submeter-se a uma temperatura aproximada de -15°C 

sempre que possível. 

Todas as operagiies de manejo anteriormente mencio-

nadas, se processam diariamente, cobrindo todo o período de 

pesca efetiva. 

A Ultima operaçio de manejo aquela que se carac- 

teriza pela descarga do pescado no local de desembarque,  con  

sistindo esta no seguinte! os peixes  so  retirados das cam_a_ 

ras manualmente e colocados em um vasilhame (tambor) de 200 

litros de capacidade, o qual fica localizado na ante-camara. 

Do vasilhame parte um sistema de amarraqio com cabo de aço, 

cuja extremidade se prende a um guindaste situado no cais 

pesqueiro ou semelhante. Este guindaste deslocarg o vasilha 

me quando completada a sua carga, da ante-câmara para o(s) 

carro(s) frigorífico(s), onde o pescado descarregado. 

Na pe4ca de ccaque, as operaçoes de manejo do pes 

cado diferenciam-se das i...nteriormente aludidas devido a que 

os calques, apos a faina de pesca, acostarem-se a embarca- 
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sao-me e todo o pescado e conduzido a bordo em cestos, ge-

ralmente de cipO, içados pelos pescadores situados no  con-

vs  da embarcasao-me. A partir dal o procedimento e seme-

lhante ao da peZca de caZda. 

ESPÉCIES CAPTURADAS  E PRODUÇÃO PESQUEIRA 

Na  pest-a do- pargo,  tan-to na industrial-  como na ar-

tesanal, uma grande quantidade de espgcies de peixes sio  cap  

turadas, sendo as mais importantes aquelas que_pe_r_t_enaem_ao  

Cellar()  Lutjamo  &tack.  

Coelho & Paiva-Filho (1974) citam que algm do par-

go Lutjanu4 purtpukev, Poey, pode acorrer outras espgcies do 

Tinero Lutjanuis e outros peixes de segunda categoria, fazen 

do mengao para a arabaiana, cangulo, parum e xargu. •Acres-

centam, tambgm, que os peixes de segunda categoria, concor-

rem com cerca de 15%, enquanto o pargo cornos 85% restantes. 

No período de 1974 a 1976, tivemos oportunidade de 

controlar 54 viagens realizadas por 6 embarcaçges do tipo 

grande e que operaram nas  areas  de pesca das costas norte e 

nordeste do Brasil. Um total de 9 viagens foi efetuado por 

cada uma das embarcagges. Em cada viagem foi feito o regis-

tro das especies capturadas, cujos nomes vulgares, cientifi  

cos  e comerciais constam na Tabela II, e do peso das mesmas 

no total das capturas. A partir destes dados foram elabora-

das a Tabela  III  e a Figura 11, atraves das quais pode ser 

evidenciada a captura media por viagem de cada uma das em-

barcaçges e no seu conjunto, expressa em quilos e em porcen 

tagens, com detalhamento quantp aos grupos de peixes comer-

cialmente conhecidos, bem como quanto as especies que 
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poem  cada grupo, estas dltimas designadas pelos seus nomes 

vulgares. Com  base na Tabela  III, node  ser observado que a 

captura geral me-.dia por viagem corresponde a 49.994 Kg de 

peixes, estando dentro dos limites mostrados por Gomes(1976), 

ou sejam, entre. 33.382 e 70.221 kg de peixes. Tambm, permi 

ta observar-  que a participagio do grupo de peixes denomina-

dos comercialmente de "vermelho de ls!", que encerra prati-

camente o pargo„Lutjanuis pufwaketa Poey e em pequena esca-

la outros do Ge-nero LutjanuZ (como o pargo-boca-negra e par  

go-olho-de-vidro, respectivamente, LutjaAu4 buccanata e tut-

janus vivaftu4), corresponde a 8-5-,61%; que a participaçao do 

grupo de peixes comercialmente conhecidos como "vermelho de 

2a." atinge a 4,59%; que a participaçao do grupo de peixes 

comercialmente denomig.,.. s cOmo "preto de 11! " -:forresponde 

a 1,76%; que a participaqao do grupo de peixes comercialmen 

te conhecidos de "preto de 2a," atinge a 6,15%, com desta-

que para a garaximbora ou guaraximbora, Caltanx Zatu,6 Agassiz, 

pela participaçao neste total com 5,57%; e, finalmente, que 

a participaçao do grupo de peixes conhecidos comercialmente 

de "preto de 3a." corresponde a 1,89%. 

A contribuiça-o da pesca do pargo na produçao pes-

queira anual do nordeste brasileiro tem sido expressiva. Se 

gundo Paiva'et at.(1971), as capturas anuais no período de 

1960 a 1968 alcançaram os seguintes valores: 1960=292 tons., 

1961 = 331 tons., 1962 = 208 tons., 1963 = 496 tons., 1964 = 

1.051 tons., 1965 = 2.337 tons., 1966 = 3.241 tons., 1967 = 

5.115 tons., 1968 = 3.404 tons., e com urna me-dia anual de 

; 1.775 tons, no período aludido. Mais recentemente Coelho & 

Paiva-Filho (1974) apresentaram as seguintes . capturas anu-

ais para o período de 1962 a 1970: 1962 = 187 tons., 1963 = 

450 tons., 1964 = 947 tons., 1965 = 2.871 tons., 1966 



• 

3.523 tons., 1967 = 4.863 tons., 1968 = 3.440 tons., 1969 = 

3.004 tons., 1970 = 1.714 tons., e com uma mgdia anual de 

2.333 tons., no  period()  mencionado. For estes dados, verifi 

ca-se que a maior captura anual obtida correspondeu ao ano 

de 1967, a partir da qual tem-se observado decrescimo. 

A falta de estatísticas sobre a produçao pesqueira 

do pargo de anos mais recentes, tem impedido analises mais 

atualizadas sobre a contribuicao da mesma, no contexto da 

pesca maritima no nordeste brasileiro. Sabe-se, no entanto, 

que de 1971 a 1976 a pesca do pargo se intensificou, notada 

mente nos anos de 1975e 1976, em razao de-medidas Ae,regu-

lamentaçao impostas na pesca de lagostas nas -costas-norte e 

nordeste do Brasil.  

SUMMARY  

In this paper a descriptive analysis is made of the 

, fishing for the red snappers (Genus LUtjancuS Bloch) that  li  

Ve in the waters off the north and northeast of Brazil. It 

deals especially with the fishing areas, boats,  geais,  me-

thods used in the fishery of those species end a few consul 

tation. As for as the production of red snappers is conces-

ned, the catch by species and commercial categories shontlat 
ti ii 

Caribbean red snapper accounts for 85.61%ofthe overall output.  
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TIPOS DE EMBARCAOES 

-Grallde(11 embarcaç;ea 

7ariaçilo 
T  

Minima Maxima Media 

Media (23 embarcaçiies) 

Variaçao  

Minima Maxima Media 

Características 

das 

Embarcaçiies 

COmprimento-totar ( 

Boca mixima (m) 

Calando m-Aximo 

Tonelagem bruta (Kg) 

Tonelagem liquida(Kg) 

Velocidade (nos) 

Guarnigio (homens) 

Motor  (Hp)  

Material do casco 

Sistema de frio 

Aço  

Frigorifico a bordo 

10 

10 

230 

Ago  ou  Madeira  

Celeiro e/ou frigori 
fico 

23,33 

5,48 

1,80 

85.177 

;6.961 

8 

19 

170 

162.346 124.512 

83.665 73.40a 

12 9 

3,84 

6,47 

22 

165 

20' 

279 

7 

9 

149  

815-  '15,27 

5,60 4,67 

  

2,63 1,72 

49.523 31.019 

37.530 18.098 

25,53- 

6,85 

3,20 

12,20 

4,10 

i 2O 

13.020 

4.940 

6 

80 

TABTJA 1 

VARIAÇÃO DAS PRINCIT'AIS CARACTERÍSTICAS DAS EMBARCAÇOES PAR 

GUEIRAS QUE OPERAM NAS COSTAS NORTE E NORDESTE DO BRASIL. 

OBSERVAÇÃO!  Adapt-add de  Gomos  (1976). 



T A ,131 E L A II  

NOMES VULGARES,CIENTTFleOS E COMERCIAIS DOS PEIXES COMUMENTE CAPTURADOS 

NA PESCA DO PARGO, NAS COSTAS NORTE E NORDESTE DO BRASIL. 

NOME VULGAR NOME CIENTTFICO 

NOME COMERCIAL 

VERMELHO PRETO  
a 
1— 

a 
2 —  

l a [ zft 

Agulhão-vela T6tiophon.u4 ameticanws, Valencienneus, 1931 X 

Arabaiana  Eta2atio bipinnutatuA (Anay e,Gaimard:, 1824), Bennett, 1835  X 

Albacore  Espécie  do ganero Thunnus South X 

Bonito Euthynnuó atZettekatuA (Rafinesque; 1810), Jordan e Clark, 1930 

Beijupire Rachycentkon canaduA (Linnaeus, 1766, Jordan e Evermann, 1896 X 

Bicuda SphyAaena guachancho Cuvier e Valenciennes, 1829 X 

Cav.Impinge Acanthacybiwn zotand;Li (Curvier, 1831), Jordan, 1884 X 

Cherne Epinephauz noveAtuA, Jordan, 1883 X 

Caço (e5) Espécie(s)  da ordem  Squati¡oAzzA 

Cangulo BabbsteA vetuta, Linnaeus, 1758 
Dourado  
Den  to 
Ferreiro 

Cokyphaena hippunuz, Linnaeus, 1758 , 

Latjanuz jocu (Bloch, 1801), Poey, 1868 . 

PoZydemuA bprasilas_La (Steindichner, 1875), Berg, 1395 X 

Guaiuba Ocymuz chtgAuituA (Bloch, 1970), Gil, 1962 

Garoupa EpinephauA mokio (Valenciennes, 1828)., Jordan, 1883 

Guaraximbora Ca/Lanx hatuz, Agassiz, 1831 X 

Mero EpinephaluA itajakE, Jordan, 1884 X 

Pargo (*) LutjanuA pu/cpukelo, Poey, 1867 

Pir6 Matacanthuz ptumimi (Bloch, 1787), Cuvier, 1839 

PiraCina Cephaapho.U6,6u-Evu (Linnaeus, 1758) Jordan e Evermann, 1896 
Piranema  Vuunatotzpa -cne/Lmiz, Jordan e Swein,1884 
Seri  ciado Mgctenopekca bonaqi (Poey, 1860), Jordan e Swain, 1884 X 

(*) também .são capturadas em pequena proporção as seguintes espécies: tutjanuA anatia, Valenciernes; LutjanuA apoduA, Walbaum; 

Latjanua buccanata, Cuvier; Lutjanws jocu  (Bloch  &  Schneider);  LutjanuA 4ynagna,  Linnaeus;  LutjanuA vivanuA, Cuvier. 



TABELA Ill  

Participaç'io absoluta e relativa das capturas médias, obtidas de'  9 viagens de pesca do pargo realizadas por cada  two  das 6 embarcagSes pargueiras 

controladas e no total de 54 viagens. Dados provenientes do controle das pescarias efetuadas nas costas norte e nordeste do Brasil, no período do 

1 9 7 14 a  

naçZo dos  grupos  co  Capturas midlas (Kg) por viagem e participagio relativa (%) 

rciais de peixes caotura- 

,:t d,:s especies integran 

tes 

e a b a r c a • S a e 0 

dos 
"---t.iitiiii-Fil-rikrdri-

e r a 

54 yiaq''." 

% 

1 

Ze 

I 

(9 viagens) 

t 1 

(9 viagens) 

Ill 

, (9 viagers) 

• ' IV 

 (9, viagens) 

V.  

(9 viagens) 

VI 

(9 viagens) 

;.-17upos 
co,r,erciais 

Especies 

(nom es vulgares) 
Kg 

, 
% % i Kg % • 

-- 
Kg 1, r % % 

1 
Kg ' ' % % Kg % Kg % % Kg 

., -.-lho 12.  Parcio 48,972 85,32r85,32  59.225 85,14 85,14 47.2061 87,13 87,13 34.4b8 83,18 83,18 42.537 85,24 85,2461.613 86,84 86,84 48.994 85,61 55,61 

'vrmelho 2! 

- 

Guaiuba 

Dento 5 

986 

191 

1,72 

0,33 

2,05  4.489 

172 

6,45 

0,24 

6,69  2.151 

181 

3.97 

0,33, 

4:30  2.198 

546 

5,31 

1,31 
6,62 2*"3 

338  

4,47 

. 0,67 

51,4  2.203 

105  

3,10 

0,14 

3,24  2.377 

256 

4,15 

0 44 1 

4,5, 

. ...- 

PrZio 12- 

przto 2! 

Garoupa 

Cherne 

Serigado 

---/-------r 
680 

294 

130 

1,18 

0,55 

0,22 

1,95 

454 

304 

171 

0,65, 

0,43 

0,24 

1,32 

415 

352 

147 

0,76 

0,64 

0,27 

1,67 

420 

269 

14C, 

1,02 

'0,69 

0 35,  

2,06 

542 

192 

263  

1,08 

0,38 

0,52 

1,98 

...„ 

575 

334 

234 

0,81 

0,44 

0,32 

1,57 

514 

294 

184 

0,89 

0,54 

0,33 

1,76 

Guaraximbora 

Arabaiana 

Beljupir5 

Cav.Impinge 1._ 

4.404 

209  
102 

47 

7,67 

0'36  
0,17 

0,08 

8,28 

3.419 

211 

50 

45 

4,91 

0,35 

0,07 

0,06 

/.379 

 239 

15 

39 

4,39 

0,44 

0,06 

0,07  

. 

4,96  

2.106 

167 

,O9 

147 
i 

5,09 

0,42 

' 9,23 

' 0,11 

5,95  

2.507 

292, 

72 

14 

5,02 

0,58 

q,14 

0,04 

5,78  

4.328 

205 

89 

88 

6'1  
0,35 

0,13 

0 j,.2  

6,70  

3.190 

221 

69 

46 

5,57 

0,38 

0,12 

0,08 

6,15  

. 
, 2,29 2,29 932 1,86 1,86 1.172 1,65 1,65 1.064 1,89 1,89 

Prato 3.'2- Outros (*) 1.378 2,40 2,40 1.020 1,46 1,46 1.653 1:9711 1,94 941,, 

TOTAL . 

57.395 - - 69.560 - - 54.177 - - 41.364 - - 49.922 70.946 - 
, 

57.226 . - 
Kg 

- 100,00 100,00 - 100,00 100,00 - ' 100,00 100,00 - ! 100,00 100,00 - 100,00 f60,00 100,00 100,00 -  loom  100,00 
% 

(*) - albacora, agulho, bicuda, bonito, cangulo, caço; dourado, ferreiro, mero, pira, ptranema, plrauna, 
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• Figura 3 - Ecograma evidenciando um fundo denominado " bar-
ranco n ou li 

 
talude " onde pode ser feita a pesca do pargo.! 

Fic;ura 4 - ECozrama evidenciando um fundo denominado " bura  

co  y onde pode ser feita a nec.ea do 'aro. 



Fir,ur-,  5 - Ecograma evidenciando ua í.'undo denoui_nado 

pico " ou n cabeço 
onde oade er feita a pesca 

do paro. 

Fira 6 - Ecozrama evide tc1Ofunao dnoainado 

onde pode ser feita • .0esca 19 

F!OCO. 
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Figura 9 Desenho de um extrator de 

sendo intr0du:3id0 na oesca do par7o, 

do 7Srasl. 

anzol ( Hookout ), que esta' 

costa_s norte e nordeste  .fl-r19 
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