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EvoLugÃo DA CAPTURA E.D0 VALOR ECONbMICO 

NA PESCA EM 37 AÇUDES PÚBLICOS DO CEARÁ  

sr.  

Agostinho Melo 

INTRODUÇÃO 

0 presente trabalho visa estudar a evoluçao das  cap  

turas anuais e seus respectivos valores econ-6-micos, referen-

tes a pescarias efetuadas em açudes piiblicos do Ceara, admi-

nistrados pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS). Da-se nfase 'as principais espjcies. Verificam-se,ain 

. da, como se comporta cada espjcie, isoladamente, no computo 

geral da produçao. Tenta-se esclarecer, dentro do possível, 

provaveis causas de oscilaçOes nas capturas e de seus respec-

tivos valores monetarios. Os estudos referem-se ao periodo de 

1967 a 1977. 

Ainda, analisam-se, para as principais esp6cies e 

no total, as projeg-6es das capturas e dos valores economi cos 

delas, referentes ao-neriodo de 1978 a 1985. 

0 DNOCS vem, desde fins do s'e-culo passado, construin 

do grandes açudes nesta Regiao, com o erguimento de barragens 



em nossos principais rios. Assim, aquela Autarquia disp;e, no 

momento, de 254 reservatOrios piblicos, sendo que 37 deles, 

distribuidos em 28 municipios, localizados no Cear, (tabela 

I),  so  estudados neste trabalho. 

Dada riqueza química da maioria de nossos solos, 

nos elementos essenciais 'a produtividade prim'aria, nossos re-

servat6rios tornaram-se ambientes muito piscosos, mormente de 

pois que o DNOCS passou a disseminar neles espcies Icticas e 

de macrocrustaceos selecionadas. Aqueles bi6tipos vem apresen 

tando produtividade de  at  600 kg/ha/ano, sendo que a madia 

se situa em torno de 113 kg/ha/ano.. 

Anteriormente à construçao dos grandes açudes, nos-

sa pesca, estritamente artesanal, restringia-se I exploraçao 

de poucos rios perenes; dos rios intermitentes (maioria), que 

de julho a dezembro ficam restritos a poços em seus talvegues, 

e dos pequenos açudes de fazendas, construidos para abasteci-

mento d'agua das populaçZes humanas e de animais dom'asticos. 

Aquelas pescarias eram tipicamente de subsistZ- ncia, pouco so-

brando para uma comercializaçao. 

COm o advento dos grandes reservatOries, a pesca, 

embora continuando a ser feita artesanalmente,*apresenta  gran  

de volume comercializado nos mercados locais (municipais), 

estadual e mesmo de outras unidades da Federaçao. 

No período de 1971 a 1977, os 113 açudes administra-

dos pelo DNOCS em todo o Nordeste brasileiro apresentaram uma 
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produg-aTo media de mais de 12.000 tiano, com o piso de produ-

qao de 1975, no montante de 17.285;6 t. Concorreram para isto, 

as seguintes medidas.adotadas pela supracitada Autarquia; (1) 

introdustao de especies selecionadas; (2) instalaq'ao de prati-

cas eficientes (1-e administragao da pesca; (3) erradicagao de 

especies daninhas (piranha, pirambeba,  etc)  e (4) oonstruçao 

de obras de engenharia de proteçao a ictiofauna (FONTENELE, 

1960). 

A tecnologia da pesca nos açudes vem sofrendo sensi 

vais melhoras, merecendo destaque a introduçao da linha de  

"nylon",  em substituigao a de algodao, para confecgao de ape-

trechos para a pesca. Aquele material tem índice de refraçao 

quase identico ao da Em experimentos efetuados com re- 

des de espera, confeccionadas com linha de  "nylon",  estas  cap  

turaram de 5 a 10 vezes mais peixes do que a comum de algo- 

do. Esta leva o inconveniente, ainda, de ser atacada por bac 

terias, - tendo, tambem, menos durabilidade e necessitando de 

secagem  epos  o uso. 

Sabe-se que o pescado dos açudes vem-se revelando 

numa nova e excelente fonte de recursos para esta RegIao, ja 

que se constitui um alimento de elevado valor proteico, capaz 

de suprir a carencia alimentar da populagao nordestina menos 

abastada de nossas  areas  urbanas e rurais. 

Dest'arte, pode-se aquilatar a importancia do pre-

sente trabalho, pois ele permite uma avaliaqio das capturas e 



seus respectivos valores econSmicos, que se vem obtendo. 

A.,projeçao para o ano de 1985, foi devido a solicita-

go  da SUDEPE, de dados do Setor de Estatística de Pesca do DNOCS, 

os quais serviram de subsidio para este trabalho. 

MATERIAL E MgTODO 

Neste trabalho usou-se como material de estudo, da- 

dos coletados pelo Setor de Estatistica de Pesca do . Departa- 

mento Nacional de 

bliograficas, 

Obras Contra as Secas (DNOCS), consultas  hi  

entrevistas com tjenicos da Diretoria de Pesca 

e Piscicultura (DIPIS) daquela Autarquia. 

Com a finalidade de se obter uma nrevis:io futura da 

produço e do valor  economic°  da captura, foram estudadas to- 

das as esp-jcies de peixes e macrocrusta-ceos explorados nos refe 

ridos açudes (tabela II). Para efeito  comparative,  analisaram-

-se separadamente algumas esp.4cies de import-ancie Cotercial: Cu 

rimat comum; PfLochitoduz ceaxenziis (Steindachnv0; Pe-5cada do 

Picua, naaioscion .. uamo,si,sLimuz  (Heckel);  Camaro canela, Ma- 

c&obtachium amazonicum  (Heller);  Tila'pia do Congo, TiZapia 

iLendatZi ; Tilapia do Nilo, Sa,totheitodon niZoti.caz '  

(Tram.),  Traira, HoNliaz mataboAicu6  (Bloch);  TucunarJ co-

mum, C.114=c11-Ea ocel-EafLiz  (Bloch  e  Schneider)  e Tucunara-  Dini 

ma, Cichta temen6i6  (Humboldt).  Nestas estimativas utilizaram- 

-se proieçoes referentes aos dados de produçao e valor econo- 
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e para algumas espjcies foram feitas analises a partir . 

do ano de 1971, isto em virtude da ma representasao dos dados 

no período antecedente (1967-1970). Foram analisadas no presen 

te trabalho, duas espacies de tilapias conjuntamente. 

Para efeito de calculo do valor ecodamico da produ,-

gao tomaram-se por base os presos correntes de 1977, obtido a- 

travas dos  indices  gerais de pregos, fornecidos pela Revista 

Conjuntura - EconOmica da Fundas-Elo Getillio-  Vargas 

As estimativas das produs-Oes e seus respectivos va- 

lores econSmicos para 1985, foram obtidas atravas da aplica- 

sio da regressao linear, pelo metodo dos mínimos. quadrados. To 

mou-se como base para as referidas estimativas o  period() de 

1967 a 1977, as curvas foram ajustadas atralijs de dados empi-

ricoEras retas de regrassio linear, dadas pelas equas-6es: 

y = a 4- bx  

b - 
 nExy - ExEy 

nEx2  - (Ex)2  

.EnEy 
Exy - 
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PRODUÇÃO, VALOR ECON3MICO E RESPECTIVAS PROJECZES 

DAS EspfciEs  EX  ESTUDO 

"Curi"Mat -COrrrium 

A curimata comum, Pitockitoduz ceatensis (Steindachner), 

se enquadra entre as esp-ecies regionais (tabela II) de desova 

total, cuja reprodugao se d'a anualmente, sob a influgncia de 

”- aguas novas", decorrentes das cheias dos rios, e riachos. Re 

presenta uma das principais espee cies, do ponto de vista  aeon;  

mico e esta distribuída em quase todos os rios e açudes 

giao nordestina. Sua captura "e feita geralmente com auxilio 

de  galo  (gill-net) e tarrafas  (tabela  III),  por  ocasiao da 

 

mic,raçao. 

Na tabela IV observou-se que no período de 1967 

1977, a captura total foi de 76.797,27t, das quais 12.465,27 

t, isto representa 16,23% do total  (fig.  1). 

Os anos de 1972, 1976e - 1977, apresentaram as meno-

res produçOes da esp-ecie  (fig.  2). A bibliografia registra que 

curvas de depleçao da curimata comum, tem como principal ca-u- 

sa, as variaçOes pluviom&-tricas,-ra que como mencionado,a 

 

desova dessa esp-ecie esta condicionada ao surgimento das,"-g.guas 

novas" (SILVA etalii,  1974; SILVA 1969 e 1970). 

Nos t.rs., anos posteriores ao de 1969, verifica-se 

uma depleçao progressiva nos  indices  de captura Em estudos 
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___-realizados por SILVA (1970), no açude pilblico de "Forquilha", 

sobre as causas de depleçao da especie acima referida, o au-

tor atribuiu a: (1) elevada pressio de pesca; (2)predas-ao por 

especies  carnivores  presentes no açude; (3) ,pobrezadas aguas 
• 

devido a mddificaçoes do "habitat"; (4) alterag;es climaticas 

acentuadas; (5) fatores estranhos a pesca. Merecendo desta- 

que, a dificuldade de acesso aos rios na poca das cheias,pro 

vocadas pela diferença de nível entre a soleira do sangradou 

ro e o leito do rio a jusante. 

Dentre os 37 agudes estudados no  period°  de 1967 a 

1977, os anos que apresentaram maiores produgOes foram; 1969, 

1970 e 1974. (Tabela IV e Figura. 21). Analisando-se ainda -a fi- 

gura 2, pode-se  observer  que a curva de produç-ao tem variado 

ano-apos ano, comportando-se de maneira decrescente, devido a 

fatores anteriormente citados por SILVA (1970). 

Atraves do metodo empregado para determinar as pro-

jeçoes da curimati comum, encontrou-se a seguinte expresso: 

y = 1.597,85 - 77,44. Pode-se observar, na Tabela V,  que a 

capture estimada continuara decrescendo de 1978 a 1985, atin-

gindo, neste ultimo ano, o montante de 126,49t. Pesquisas vem 

sendo realizadas, tendo em vista detectara ocorrncia e cau-

ses de depleg-ao das especies nos açudes pilblicos regionais. 

Tomando coto base os valores de produg-ao dos 37 açu  

des  do Estado do Cear.a, administrados pelo DNO0S, durante o 

período de 1967 a 1977, observou-se que a especie contribuiu 
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corn  Cr$ 20.219.450,93, correspondendo a uma participagao rela 

tiva de 14,77% do total (Figura 1). 

Os anos de.  1974 e 1977 foram os que mais contribui-

ram  no valor econSmico da produqao, com Cr$ 3.397.782,40 eCr$ 

3.472.800,00, rspectivamente no período analisado (tabela VI), 

observou-se tambem, que os anos de 1967 a 1968 foram os que 

apresentaram menores valores de produçao. Salienta-se que, os 

valores da tabela VI correspondem 7ique1es vigentes naquele 

ano. 

Utilizando a metodologia indicada, encontra-se a se 

guinte  express-L) para a estimaq-io do valor econCimico da curi-

mat comum, período de 1978/85, a valores de 1977 e: y=4,18 - 

0,25x. Utilizando-a, verifica-se na tabela VI qUe o valor da 

captura estimada apresenta-se decrescente de 1978 a 1985. Aci 

fra  minima  encontrada para o ltimo ano analisado foi, aproxi 

madamente, Cr$ 2.453.000,00. 

Pescada  do Piaui 

A pescada do  Piaui,  nagickscion 4quamo,sizzima  (He-

ckel),  proveniente do rio  Parnaiba,  foi introduzida ias Esta-

çoes de Piscicultura do DNOCS a partir de 1941. 

Esta especie vem se apresentando perfeitamente acli 

matizada, pois nos açudes do Nordeste brasileiro ja alcançou 



comprimento superior ao do seu "habitat" natural. 

As artes de pesca mais utilizadas na captura dapes-

cada do  Piaui  nos açudes  so  espinhel e a linha solta (tabela  

III),  podendo ocorrer, ocasionalmente, capturas com redes de 

espera. Todas as artes de pescas utilizadas na captura da pes 

cada  do Piaui, so  seletivas  (PRATHER et alii, 1966). 

A tabela IV, obtida atrave's de dados coletados no  

period°  de 1967 a 1977, mostra que a captura total do pescado 

foi de 76.797,27t, das quais 25.404,72 (33,08%) foram alcança 

das pela pescada do  Piaui.  

No transcurso daquele  period°,  observou-se grandes 

oscilaçOes na captura, verificando-se em 1968 e 1975 grandes 

capturas, enquanto que em 1973 ela atingiu seu Menor valor(fi 

gura -6). 

_Utilizando a metodologia descrita encontra-se a se- 

guinte express-ao,para se determinar as projeçoes da captura 

da esp-ecie em foco: y = 1.294,7 + 205,27x. 

Empregando-a, verifica-se, na tabela TV, que a cap-

tura estimada continuara-  crescendo de 1978 a 1985, atingindo 

no tiltimo ano;  valores da ordem de 4.373,75t. 

Segundo os dados coletados nos 37 açudes pblicos 

do Estado do Ceara, administrados pelo DNOCS durante o peno- 

do em estudo (1967-1977), a pescada do  Piaui  foi a que mais 

contribuiu economicamente atingindo Cr$ 50.867.319,20(37,16%) 

do valor total (tabela Ve figura 7). Durante o  period() em 



estudo, o ano em que a produgao atingiu menor valor foi o de 

1970, correspondendo a Cr$ 1.402.647,93; enquanto que o ano 

de maior participagão foi 1977, correspondendo a Cr$ 13.864.945,00. 

Os dados da tabela VI foram obtidos- de valores vigentes nos 

anos em estudo.' 

A projegao do valor  economic°  obedeceu ao mesmo me-

- 
todo para determinagão da projegao da captura, substituindo, 

apenas, os pesos pelos .seus valores em cruzeiros, reajustados 

para 1977. A expressão encontrada para determinar a projeção 

do valor econamico para a pescada do  Piaui  a a seguinte: y = 

5,75 1,55x. Na tabela VILnota-s.e que o valor estimado da 

captura apresenta-se crescente de 1978 a 1985, obtendo uma 

captura  maxima  estimada para 1985 de, aproximadamente, Cr$ 

29.000.000,00. 

TraTra 

A traTra, Hoptiaz maiectbaiLicLus noch,a uma espacie 

regional que tem grande participaçao nas capturas e no valor 

econOmico destas, nos açudes nordestinos. Sua pesca e realiza 

da, principalmente, com anzol, na forma de espinhel ou bOia e 

com rede de espera (tabela  III).  

A produgao da traira para os 87,  açudes em estudo e 

durante o período de onze anos (1967-1977), foi de 9.628,85t, 

correspondendo 12,54;: do total (tabela IV e Figura 13). 
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Observando a figura 14, pode-se constatar que no ano . 

de 1969 ocorreu a maior produçao, no montante de 1.118,58t. 

Ja no ano de 1963 verificou-se a menor captura, corresponden-

te a 606,18t. 

Analisando a figura 14, durante o  period()  em estu-

do, observa-se que a curva de produgao,- embOra tenha oscilado 

durante todo o período, ascendente. 

Seguindo a metodologia indicada, Calcula-se a proje 

qao da captura da esp6cie para o período de 1977 a 1985, to- 

mando por base os dados de captura referentes ao período de 

1971 a 1977. Isto, porque quando se fez os ciculos tomando- 

-se por base a s-jrie de dados referentes aos anos de 1967 a 

1977, o valor do coeficiente de correlagio linear de  Pearson  

(1)-foi muito baixo indicando possíveis irregularidades nas 

coletas dos dados e grande variabilidade ambiental no período 

1967 a 1970. 

Assim, a expresso encontrada J: y = 563,2+60,67x. 

Aplicando-a, observa-se que a captura estimada  tenders  a cres 

cer no periodo de 1978 a 1985, atingindo o maximo.montante de 

1.473,25t no Ultimo ano indicado. 

A traira esta entre as espjcies de maior importan-

cia, do ponto de vista ecodamico. 

Nos 37 açudes estudados constatou-se que o valor da 

produço, para o período estudado (1967-1977), corresponde a 

Cr$ 15741.103,02, tendo uma narticipaço relativa de 11,50 
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da produção total (tabela VI e figura 13). 

0 ano de maior valor economico da produçao da traí-

ra (tabela VI) foi 1977 com Cr$ 4.3=36.659,00, ao passo que o 

de menor contrit)uiçao foi o de 1967, com Cr$ 413.514,99. Vale 

salientar que os valores de nroduq-ao da traira na tabela  so  

a preços correntes nos anos analisados. 

0 metodo utilizado, e o período analisado, para de 

terminar a projegao do valor de captura, e o mesmo descrito 

para produqao, sendo necessgrio a substituigao do peso pelova 

br da captura, em cruzeiros, reajustado para 1977. A expres-

so de projegao do valor da captura e dado pela expressao:y= 

1,84 4- 0,45x. Ao aplicg-la observa-se que a curva estimada de - 

produçao continua crescente de 1978 a 1985, obtendo uma captu. 

ra  maxima  estimada no ultimo ano de, aproximadamente, Cr$ 

8.590.000,00. 

Camaro 

0 camarao  canela,  MaoLobiLachium amazonicum (Heller) 

de origem amazoniaa foi introduzido no Nordeste brasileiro  des  

de 1943. A captura daquele crusteceo e feita, normalmente, a-

traves de covos e tarrafas camaroneiras. 

Verificando-se os ltimos onze anos (1967-1977),nos 

37 açudes em foco, a captura desta especie foi de 8.869,62t-

equivalente a 11,54% do total (tabela rv, figura 9). 
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Durante o período analisado a curva de produçao  dõ.  

macrocrustaceo em estudo, se Comporta de forma crescente, ex- 

cetuando os anos de 1974 e 1976 (tabela IV e figura 10).  

Verificando a figura 10, nota-se que o ano de 1973 

Ocorreu a maior produçao, correspondente a 2.007,24t enquanto 

que o ano de 1967 alcanço3L— p_tura,.o.0 seja, 176,06t. 

Atraves da metodologia descrita determinou-se a  ex-

press-ao seguinte, para o calculo da projegao da captura do r.a 

marao canela: y = 17,81 4- 131,42x. Verifica-se (tabela '0,que 

o Valor estimado da captura apresenta-se crescente-Estimou-se 

para 1985, um montante de 2.514,79t. 

0 camarab canela vem adquirindo no mercado consumi-

dor, taxas superiores de aumento em seu valor comercial, isto 

em relaao as espjcies Icticas. 

A tabela VI mostra que a produçao desta espjcie,  du  

rante o período focado, foi de Cr$ 11.173,193,38 (8,15%) do 

valor global (figura 11), encontrado para todas as espjcies. 

Na proiegao do valor econSmico o mesmo 

mjtodo para a projeçao da captura, substituindo, apenas, os 

pesos pelos seus valores em cruzeiros, reajustados para 1977. 

A projeçao do valor econSmico para o camarao canela, j 

 

dada  

 

pela seguinte expressao: y = 0,506 4- 0,299x.. Na tabelaVIII os • 

valores estimados- da captura apresentam-se crescente de 1978 

1985. Para 1985 a captura  maxima  estimada j de, aproximadamen 

teiC S 6,187.000,00, 
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As tilapias do Congo, T.Aendatti e do Nilo, S.ilito- 

ticu4, foram introduzidas nos açude-s nordestinos, em 1960 e 

1973, respectivamente, devido a necessidade de um melhor apto 

veitamento dos niveis trOficaS.  

Segunda SILVA (1975), a capture da tilapia nos açu.  

des  do Nordeste brasileiro "e" feita, principalmente com redes 

de espeta e tarrafas, podendo ser, ocasionalmente, capturadas 

com caniço e choque (Tabela  III).  

A tabela IV, nos mostra * que a captura total de pes- 

.cado nos açudesanalis_ados,,período-de 1967 a 1977, foi de 

76.797,27t, das quais 2.953,61t 0,85.%) constituiraM-se de -ti 

lapias. 

- Durante aquele período, a produçao aumentou em pra-

norçoes elevadas, visto que, atingiu em 1967 apenas 0,09t  en  

quanta que em 1977 se elevou pare 1.542,557. 

No perlado compreendido entre os anos de 1968 

1971, no se observou grandess osci1ag.-6es na Capture, o mesmo 

no acontecendo a partir de 1972, quando se fizeram mais acen 

tuadas, mormente a partir de 1973. Neste ano, coincidentemen-

te se. iniciou a introduçao de S.— nitotie.a6 nos açudes (figure 18). 

Encontrou-se a seguinte expressio pelo matodo empre-

gado para  determiner  as nraleç76es da captura das tilapias do 

Congo e do  Nile  con¡untamente: y = - 359,39 -I- 104,65x. Apli-- 
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cando-a, observou-se na tabela V, que a captura estimada con-

tinuara crescente de 1978,a,1985,, com uma captura  maxima  ,esti 

meda neste Ultimo ano de 1.628,96t. Esta captura, no difere 

muito da conseguida em 1977,denotando que esta Ultima esta em 

torno da capture  maxima  esperada para as tilapias nos açudes 

analisados. 

Tem-se observado que nos 37 açudes.do  Estado do Cea 

ra, administrados pelo DNOCS, durante o período de 1967 a1977, 

o valor econ;mico de produçio de tilapia tem aumentado no  trans  

curso dos anos, pois para 1967, o valor da produçaap foi Cr$ 

37,08, com uma participaçao relati.va  insignificante de 0;001% 

do'total.das espacies, enquanto que para o ano de 1977 o va-

lor obtido foi de Cr$ 9.826.291,00 alcançando uma . participa-

çao de 23,75% (figura 19). 

Nafigura 18, verifica-se que a curva de produçao 

no atinge o ano de 1967 devido este apresentar um valor  in  

significante (Cr$ 37,08).  Apes  o ano  (le  1972, ocorreu um acrjs 

cimo da participaçao das tilgpias no valor econemico,pois nes 

te ano aquele parametro atingiu a Cr$ 27.615,40, jg em 1977  al  

cançou Cr$ 9.826.291,00. Isto deveu-se,principalmente, a in-

troduçao da tilapia do Nilo nos açudes. 

seguinte  express-ao foi encontrada, atrava's do m-

todo empregado, para determinar as projeg-6es do valor econSmi  

co  da. captura das tilgpias do Congo e do N-5.10 em conjunto: 

y = 2,306 -4- 0,684x. Aplicando-a, observa-se na tabela VII que 

a valor econ:Omico da captura estimada, apresenta-se crescente 
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de 1978 a 1985, alcançando 41) ma.xl.mo  neste Ultimo ano, no mon-

tante de Cr$ 10.069.000,I0. Nota-se, pois, que no  hi  grande 

diferença entre o valor  economic°  da produgao estimada das 

tilipias para o ano de 1985 e aquele que foi obtido em 1977. 

-Tucunar-e- 

tucunare comum, CcJtea ocatibti6(Bioch  &Schneider)  e 

o tucunarj pinima, C. temen4 i4  (Humboldt),  foram 2 especies a 

climatizadas pelo DNOCS para povomento de açudes desta Re- 

gi-ao. 

Nos reservatorlos analisados a captura total(tabela 

IV ; atingiu, no período de 1967 a 1977, a 76.797,27t,Llas quais 

2.952,66t constituiram-se de tucunarUs. Durante aquele perlo- 

do, ocorreu sensíveis oscilasZes na captura destas 

 

especies 

 

(tabela IV). Isto se verificou, possivelmente, em decorrZncia 

de irregularidades nas coletas dos dados elou grande variabi-

lidade ambiental no período.... 

Decorrentemente dos fatos acima citados, os coefici 

entes de correlaçio linear de  Pearson,  encontrados para as  re  

tas de regresso-, calculadas a partir dos dados empíricos, pe 

rodo analisado, foram muito baixos. Dal, nao se ter utiliza-

do, as expresses obtidas para projeçao das capturas e dos va 

lores econSmicos dos tucunar.e.s.  

Lembra-se, contudo, que os tucunar-e-s atingem as me 
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1hores cotaçZes nos mercados consumidores de peixes de Igua 

doce da Região. 

Diversos  

As espacies apropriadas como diversos  so  

 

aquelas 

que apresentam pouco valor econZmico e diminuta participaçao 

nas capturas. 

A tabela IV, mostra que a captura total nos açudes 

estudados (1967 a 1977) foi de 76.797,27t, dos quais 14.524,52 

(18,91%) constituíram-se de especies apropriadas como diver-

sos, quais sejam: apaiari, curimata pacu, pescada cacunda,piau 

verdadeiro, pirarucu, piau comum, beiru ou branquinha, canga-

ti, pirambeba, piranha, sardinha e outras. 

- Na figura 22, constata-se que no  anode  1969 ocor-

reu a maior produçao, equivalente a 1.944,86t e que o ano de 

1973 foi o de  manor  captura, correspondente a 667,71t. 

A expresso y = 1.900,90 7 96,75x foi obtida.atra- 

. -  
vas  de metodo utilizado para determinaçao das pro3eçoes das 

espacies apropriadas como diversas. A tabela V mostra que a 

estimativa da captura continuara decrescendo de 1978 a 1985, 

atingindo neste ltimo ano, o-montante de 62,66t. 

Nos 37 açudes do Estado do Ceara, administrados pe-

lo DNOCS, durante o periodo em estudo (1967-1977), aquelas es 

peies vem tendo se -us  valores ecou-omidos diy:inuidõs no  trans-- 
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- _ 

- 
curso dos anos, pois em 1967 o valor da produção foi 

-- 646.717,14, ja em 1977 o.valor obtido foi de Cr$ 4.687.621,00. 

Na tabela VI os valores economicos sio os vigentes no mercado 

(preço real de venda dos produtos pesqueiros). 

A expressao que se segue foi encontrada, atraves do 

metodo usado, para determinar as projeçoes do valor  economic°  

da captura das especies classificadas como diversas:y= 6,088 - 

0,198x. 0 valor estimado da captura apresenta-se decrescente 

de 1978 a 1985, obtendo uma captura  maxima  estimada para 1985 

de, aproximadamente, Cr$ 2.326.000,00. 

-Total 

0 resultado obtido da somatOria das .capturas anuais 

e seus respectivos valores econSmicos, relativos ao período  

de 1967-1977, corresponde -ao total de 76.797,27t e Cr$ 

136.861.426,55. 

A  express-a° y = 5,057,51 -I- 413,25x foi obtido atra-

vs  do metodo usado, para a determinaç-ao da projeg-io da soma-

teria das especis. 

A tabela V. demonstra que a estimativa Ao total das . 

capturas das especies analisadas continuara crescendo de 1978 

a 1985, atingindo nesse ltimo o volume de 11.256,26t. 
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• Quanto ta  projegao do valor  economic°  do total, das 

Capturas -para-, 1985 corresponde 7aproximadamente Cr$ 

41.367.000,00. 

CONCLUSbES 

1 - Dentre as principais esp-e'cies icticas e macro-

crustaceas, analisadas, a pescada do Piaui:•nagio4cion 4qua-

M04i46iMaiS  (Heckel)  apresentou a maior produg-io (25.404,72 t) 

nos anos (1967-1977). Suas produçoes anuais, excetuando-se o 

ano Ze 1973, predominaram ao longo do  period°  estudado. 

2 - As tilapias do Nilo (S. NiZoc-itus, e do Congo 

IT.AendatLd representam o menor volume de produg:ao (2.953,61t) 

da captura total dos onze anos (1967-1977). Contudo, vale sa- 

lientar que a primeira espL4cie passou a ser disseminada nos 

açudes somente a partir de 1973, 

- Coube ao ano de 1975 a mais elevada captura to- 

tal (8.653,46t). 

4 - A mais baixa -captura total (5.412,60t) ocorreu 

no am() de 1972. 

5 - Durante o perlodo estudado a captura total das 
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especies sofreu oscilaçoes com acrescimos em alguns anos e de 

cr-jscimos et outros. 

6 - As tilapias do Nilo (S. maoticu4) e do Congo 

(T.Aendatti) sio as especies que vem apresentando as maiores 

taxas crescentes de produçao, o que pode ser atribuido ao seu  

rapid°  crescimento, alta prolificidade, resist"Licia as condi-

çoes ambientais aadversas, ao melhor aproveitamento do nível 

-
f 
 • 

troico e a sua apreciaçao pelos consumidores. 

7 -  A curimata comum, PitochiZodcus ceaAenzi,s(stein- 

dachner), e a especie mais suscetível a variaç-Jes brucas de 

produqao. Uma das princi-pais causas dessas depleçOes.  so as 

variaçOes pluviomgtricas. 

8 - A partir de 1974  at  1977 as tilapias do Congo, 

T. tendalti, e Nilo, S. n-aoticuz, no apresentam nenhuma de-

pleçao de produqao. FenOmeno no característico as outras es- 

, 
pecies. Ademais, a partir daqule ano seus incrementos de 

produç-ao foram altíssimos. E bem provavel que a causa, disso 

tenha sido a introduçao em 1973 da tilapia do Nilo nos açudes 

piiblicos administrados pelo DNOCS, pois em condic,-6es anterio-

res, as taxas de aumento de produçao eram ins-ignificantes,quan 

do s3 existia a tilapia do Congo. 

- 
Das projeçoes de produçao, as unicas cujas estimati  

vas  tendem a decrescer no período de 1977 a 1985 soas da  cu  

rimata comum e das especies, apropriadas como diversas 
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Em termos de orojeçOes de valor econamico, apenas 

a curimat-a comum PA.ochitodu4 ceaten4i4 (Steindathner) e as -es 

pecies apropriadas como diversas mostram curvas decrescentes. 

9 - Pelos-indicez de.produgi-o-altantados e pela al-

ta produtividade demonstrada, as especies icticas aclimatiza-

das indicam ter se adaptado satisfatoriamente nos 37 agudespii 

blicos administrados pelo DNOCS e que foram objetos deste es-

tudo. Eles apresentam tendencias crescentes de suas capturas 

projetadas para 1985. 

10 - 0 valor econZimico das capturas das tilapias vem-

se elevando consideravelmente, equivalendo, atualmente, ao das 

especies de maior importancia econi3mica ja existentes anteri-

ormente nos reservat-6rios (pescadas, tucunares, curimatis,etc). 

11 - Baseado nas projegoes efetuadas, estima-se,pa 

ra 1985, as seguintes capturas e seus respectivos valores eco 

nomicos: 

-Es'pecie -Prodtc--a-o(t) Cr$ 

Curimat-a". comum 126,49 2.453.000,00 

Pescada do  Piaui  4.373,75 29.000.000,00 

Camaro 2.514,79 6.187.000,00 

Traira 1.473,25 8.590.000,00 

Til2pia 1.628,96 10.069.000,00 

Tucunare 148,56 9.475.000,00 

Diversos 62,66 2.326.000,00 

Total 11.256,26. 68.100.000,00 
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No pressente estudo, verificou-se a evolugio da cap-

tura e do valor econamico das prinpais espacies icticas e ma-

crocrustaceos cultivadas nos 37 açudes do Estado do Ceara 

Brasil, administrados pelo-Departamento Nacional de Obras  Con  

tra as Secas (DNOCS). Os clados que serviram de subsidio para 

este estudo referem-se ao período de 1967 a 1977 e foram for-

necidos pelo Setor de Estatística de Pesca do DNOCS. 

Tambem foram feitas projeçOes de captura evalor eco 

-  
namico  para  as especies em quest-io,  englobando  o period° de 

1978 -a. 1985. 

Os dados relativos 6. captura e valor econamico fo-

ram ordenados em graficos e tabelas. 
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igibtAt 1 - Ctr.cteristicas gerais dos 37 açudes estudados, 

Asces MualcIpio/Ratado.  
Hidraulica Sistema Hidrogrefico 

.na) Voluo7e (m3) . Rio Principal . Rio Barra* 

Nassa-Ce 

Maranruape-Ce 

Reriuraba-Ce 

QuixadeCe  

- 459 

271 

9.625 
6.000 

52.000,000 

10.000.000 

1.000.000.000 

1.500.000:060 

Acarae 

Maranguape 

Acarae 

Jagnaribe 

Acara- Mirim 

Focinhos 

Acarae 

- 8,,, buie 
Sobral-Ce 1.288 104.400.000 Acaral Jaibara 
Ip&Ce 222 6.000.000 Acarae Riacho  Tate  
Pentecoste-Ce 2.260 202.000.000 Cure c a -.4 torZ 
Quixada-Ca 1.745 125,694.000 Jaguaribe Sitia 
Tracema-Ce 284 10.400.00 Jaguaribe  nacho  Bom Sucesso 
Sobral-Ce 923 50-132.000 Acarae Riacho Oficina 
General. SampairCe  3.300 322.200.00 Cure CurS 
JaguaribeCe .543 24.100.000 Jaguaribe Riacho Feitice 

Ice-Ca -1,515 66.382.000 Jaguaribe Riacho S-io Jo'ia 
Jaguaribe-Ca 236 7.619.000 Jaguaribe Riacho M. Lopes 
Ores-Ce 22.000. 2.100.000.000 Jaguaribe Saguaribe 
Sobral-Ce 210 7.553.000 Acarae Aracatiasu 
Peatecoste-Ce -  5.500 395.638.000 Cure Caainde 
Campos Sales-Ce  832 52.000.000 Jaguaribe Riacho Conceigic 
Marada Nova-Ce 1.D60 54.700.000 . _  .1gu-aribe Riacho Livranecto_ 
Quixada-Ce 1.900 143.000.000 Jaguaribe Chore 

CinixeramobinrCe 

Pacatube-,Ce 

4.608, 

137,80 

54.000.000 

_6.500.000 

Jaguaribe 

Maraaguape 

Quixerp,,,Sim 

Riacho Riacho 
Solocepole-Ce 918,57 61.424.000 Jaguaribe .  Riacho do Sangue 
Caninde-Ce 14.5 6.049.000 Cure Riacho SaIio 
SObral-Ce 250 8.997.000 Aracatiasu. Riacho Boa:Jesus 
Sobral-Ce 250 • 24.000.000- Aracatieq. AracatiasO 

saas-Ce . 972,70 29.717,000 Jaeuaribe Palbano 

Iraugube-Ce 22,3 4.566.000 Acarai Rio  Sip  Gabriel 

Caninda-Ce 235 10.338.000 Curii Can:lode 

Itapipoca-Ce 488 19.259.000 Aracatiagu Aracatiasu 

Sto.Antocio do Acarae-Ce 209 9.845.000 Acarae Si, Vicente 

Apuiares-Ce - Cure Cure 

Sobral-Ce 69 4.675.000 AdataS Riacho  Mara  Fresca 

Senador Si-Ce . 800 42.000.000 Tucunduba Riacho Iu-mo21-ba 

Ceram-I-Ca 261 12.500.003 Careca Riacho  Sip  Fernardc 

Thai-Ce 1.040 51.910.000 Jaguaribe Carrapateira 

Jaguaribara-Ce 185 2.556.000 Jaguaribe Riacho Velame  

Acara e Mirim 

Amanari 

Araras 

Arrojado Lisboa 

Ayres  de Sousa 

Bonito 

Caxitore 

Cedt:* 

Ema 

Forquilha 

General Sampaio 

Joaquin Savors  

Lima Canos 

Nova Floresta" 

Ores 

Patos 

Pereira de Miranda 

Pogo  de Pedra 

Pogo  do Barro 

Pompeu Sobrinho 

Quixeramebim 

Riacho 

Riacho do Sangue 

Sala 

BaOral. Maria 

Ste-Antenia de Aracatiasu 

Sto,Asconio de Russa 

Sio Gabriel 

Sio Mateus 

Sie Pedro da'TimbaSba 

Si, Vicente 

Serrota 

Sobra/ a 

TucundOba 

Varmea da Volta  

Varzea do Boi  

Velane 

CBS.;  1) Serro-ti e uma  barrages  de derivasio, foi constrtildo (1948) antes de haver asuden em Pentecoste, sua quantidade da 

agua variava dependendo das necessidades, dal ai, existir diagraMa-cota-erea-voiume. 

informagies estas obtidas per Macedo (1977). . 



Tabela II - EspacieS de peixes e macrocrustaceog existentes 

nos açudes pablicos do DNOCS no Estado do Ceara'. 

NOME VULGAR NOME CIENTIFICO 

- REGIONAIS 

ou Branquinha  

Can gat  

Cara Comum 

Curimata' Comum 

Mandi 

Piau Comum 

Pirambeba 

Piranha 

Sardinha 

Tralra 

• ACLIMATIZADAS  

Apaiari 

Curimata Pacu 

Pescada cacunda(AM) 

Pescada do  Piaui  

Piau verdadeiro 

Pirarucu 

Tilapia do Congo 

Tilaoia do Nilo 

Tucunari1; Comum 

Tucunar Pinima 

Camaro Canela  

CuAimatu4 cypAinoides (Linnaeus) 

TAachyao/-45-teS gateata5(Linnaeus) 

Cich.Eazoma bimacutatum (Linnaeus) 

PAochitoduz cmtenz.iís (Steindachner) 

Pimetodus celLtas (Schneider) 

LepoAinws .6AideAici (Bloch) 

SeAAazaiffus Ahombeus 

Sefutaisatmws natteAcAi 

TAipmthews anguatm (Agassiz) 

Heptias matabaAicus (Bloch) 

kstxonotw ocett4tuis (Agassiz) 

PjwchitodW akgenteuz Sprix in Sprix & Agassiz 

nagiozcion 4minamen6i4(Bleeker) 

Ptagio6cion ,Squamo4,í.mu,s(Heckel) 

Lopoltinuó etongatu6 
Mapaima gigas 

TiZapia Azndatti 

SautheAodon naoticg_ 

CichFa oceXtaAi/s 

Cichla Temenz,bs  

ManDbAachium amazonicum (Heller) 

Beira  

(Valenciennes) 

(Cuvier) 

(Linnaeus) 

(Trewavas) 

Bloch & Schneider 

(Humboldt) 



Tabela  III  - Tipos de aparelhos utilizados nos açudes do nor- 

deste e respectivas espjciés de peixes e crusta-

ceos capturados. 

TIPOS DE-APARELHOS . ESPfCIES CAPTURADAS 

Rede de espera Curimats, piaus, tucunarjs e tila-

pias, trairas e apaiari 

Rede sardinheira Sardinhas 

Espinhel e boia Trairas e pescadas 

Linha  so  I ta (anzol) Pescadas 

Covo e Litro CamarOes 

Arpo Pirarucii 

Caniço Piaus, tilania, apaiari e tucunarjs 

Choque Tilapias e auaiari 

Tarrafa Curimatas, piaus, apaiari, tilapia, 

tucunarjs e camaroes 
. ...... . .. 



Tabela IV - Produço de pescado, em toneladas, por especie, diversos e total mos açudes 

pilblicos do DNOCS, no Estadc»do Ceara, correspondente ao período de 1967 a 

1977. 

ANO 

T 

Especies ‘  

C.Comum 
Pescada  
do Piaui 

Camar'ao Tralra 'Tilapial/Tucunare 22-  Diversos.t.  Total 

1967 1.038,50 2.863,80 176,06 912,08 0,09 75,23 1.673,68 6.739,44 

1968 1.452,24 3.371,22 226,84 1.063,80 8,87 332,83 1.591,97 8.047,77 

1969 1.864,63 2.539,84 246,25 1.118,58 57,31 674,07 1.944,86 8.445,54 

1970 1.578,97 1.819,52 376,01 893,22 21,03 266,19 1.636,00 6.590,94 

1971 1.155,65 1.317,62 474,47 637,34 58,84 162,21 1.612,08 5.418:22 

1972 774,24 1.430,72 897,97 689,93 35,62 205,81 1.396,30 5.412,60 

1973 808,99 1.174,01 2.007,24 606,18 65,51 199,12 667,71 5.528,77 

1974 1.528,72 3.225,21 965,17 795,40 110,36 413,19 831,19 7.869,24 

1975 1.060,20 3.612,18 1.131,99 1.047,49 392,34 299,48 1.109,78 8.653,46 

1976- 671,83 2.028,02 1.052,25 1.045,18 661,09 136,68 1.152,60 6.747,65 

1977 531,30 2.022,58 1.333,37 819,65 1.542,55 187,85 908,35 7.343,64 

TOTAL 12.465,27 25.404,72 8.869,62 9.628,85 .2.9.53,6.1 2.952,66 .1.4.52,4,5,2 76.797,27 
I at  

FONTE: DNOCS/DIPIS/Divinao de Administrag"ao de Pesca. 

OBS: 1/ do Nilo e do Congo 

2/ comum e pinima 



Tabela V - Estimativa da prodUg-ao de pescado, em toneladas, relativo ao período de 1978 

a 1985, por esp-6cie, diversos 'e total, nos açudes prIblicos administrados pe-

lo DNOCS, no Estado do Ceara. 

ANO 
Esp.a.cies 

C.Comum 
Pescado 
do Piaui  

Camar-a.o Traira Tilapial/ _ Tucunar-6 ivetsos Total 

1978 668,57 2.936,86 1.594,85 1.048,56 896,41 213,10 739,91 8.363,51 

1979 591,13 3.142,13 1.726,27 1.109,23 1.001,06 203,88 643,16 8.776,76 

1980 
- 

513,69 3.347,40 1.857,69 1.169,90 1.105,71 194,66 546,41 9.190,01 

1981 436,25 3.552,67 1.989,11 1.230,57 1.210,36 185,44 449,66 9.603,26 

1982 385,81 3.757,94 2.120,53 1.291,24 1.315,01 176,22 352,91 10.016)51 

1983 281,37 3.963,21 2.251,95 1.351,91 1.419,66 167,00 256,16 10.429,76 

1984 203,93 4.168,48 2.383,37 1.412,58 1.524,31 157,78 159,41 10.843,01 

1985 12-6,49 4.373,75 2.514,79 1.473,25 1.628,96 148,56 62,66 11.256,26 

TOTAL 3.180,24 29.242,44 16.438,56 10.087,24 10.101,48 1.446,64 3.210,28 78.479,08 

OBS.: 1/ do Nilo e do Congo 

2/ comum e pinima 



TABELA VI 

VALOR ECONOMICO DA PRODUÇÃO, EM CRUZEIROS, POR ESPÉCIE, DIVERSAS E TOTAL NOS AÇUDES 

PriBLICOS DO DNOCS , NO ESTADO DO CEARA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1967 a 1977. 

kNO 
E S P g C I E S 

-----, . . 

C. COMUM ,PESC.D0 PIAUÍ CAMARÃO TRATRA TTLAPIA 1/ TUCIJNARg 2/ DIVERSOS TOTAL 

967 584.197,93 1.592.415,91 94.198,80 413.514,99 37,08 42.096,68 646.717,14 3.373.178,53 

968 861.483,53 2.046.923,22 107.654,00 502.296,32 2.644,68 186.897,16 708.440,50 4.426.339,41 

969 1.359.750,26 1.861.743,51 80.032,20 647.198,75 30.843,27 527.243,30 1.075.886,90 5.582.698,19 

9/0 

971 

1.258.307,34 1.402.647,93 248.155,65 547.131,10 11.590,95 211.084,08 994.437,28 4.673.34,33 

1.103.725,95 1.408.077,60 402.864,10 518.989,26 41.284,50 179.432,50 1.257.588,93 5.111.962,84 

9/2 
_ 

964.580,50 1.776.784,80 758.415,69 658.755,85 27.615,40 252.283,10 1.342.261,60 5.780.696,94 

973 1.505.016,70 2.029.656,20 
- 

1.851.582,57 820.520,16 139.980,56 335.176,50 816.400,51 7.498.333,20 

9/6 3.397.782,60 7.60-9.116,20 858.766,50 1.571.576,71 970.036,50 995.460,50 964.491,19 16.367.230,00 

975 

976 

2.946.143,42 9.823.796,63 1.158.699,97 2.355.458,78 1.244.106,06 939.144,00 2.440.357,55 20.907.706,41 
...-- 

2.565.662,90 7.451.212,20 1.675.677,80 3.369.002,10 2.610.558,50 546.382,50 3.554.331,60 21.772.827,60 

977 

TAT  

3.472.800,00 13.864.945,00 3.937.146,10 4.336.659,00 9.826.291,00 1.241.637,00 4.687.621,00 41.367.099,10  

20.219.450 93 50.867.319 20 11.173.191,31 15.741.103 02 14.904.988,50 5.456.837,3218.498.534,20 136.861.426,55, 

1L: DNOCS/DIPIS/Divisl) de AdministraçZo de Pesca Obs.: I/ do Nilo e do Congo 2/Comum e pinima. 



ESTIMATIVA DO VALOR ECONOMICD, EM CRUZEIROS x 106; RELATIVO AO  PERIOD°  DE 1978A 1985, PM{ 

ESPgCIE, DIVERSOS E TOITAL, NOS AÇUDES PgBLICOS ADMINISTRADOS PELO DNOCS , NO ESTADO 

DO CEARA 

ESPg,CIE..S 
NU 

. 

C. COMUM PESC,D0 PIAU CAMARÃO CAMAR740 

. 

' • TIRA • TILAPIA 11" ' TUCUNARg, 2/ DIVERSOtS • ' • • ' • TOTAL . . j 

78 4,273 18,150 4,094 5,400 5,902 3,819 3,712 45,350 r 

79 4,013 19,700 4,393 5,890 6,536 4,504 3,514k  48,600 

80 3,753 21,250 4,692 6,340 . 7,270 5,229 3,316 . 51,850 

81 3,493 22,800 4,991 6,790 7,954 • 5,954 3,118 55,100 
-4 

82 3,233 24,350 5,290 7,240 8,638 6,679 2,920 5.8,350 . . 
... 

83 I 2,973 25,900 5,589 7,690 9,322 • 7,404 2,722 61,600 .. 

[84 
. 

2,713 [ 27,450 5,888 8,140 .10,006 8,129 2,524 64,850 ‘ 

185 r2453.  .. 29,0.00 „ 6,187 _ . . 8,5.9.0 .10.,069 .. 9,475 2,326 i 68,100 

)TAL 26,904 1.88,600 41,124 56,080 • 65,747 
... 

51,193 24,152 453,800 
. 

Obs.: 1/ do Nilo e CIO .Congo. 

2/ comum e pinina 
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AN1N  Pescada  do Piaui  

Demais esfecies  
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Fig.  5 - Participo relativa da Pescada do  Piaui,  Ptc..Acion 
4quamosi.34imu.6  (Heckel), - e demais esp-e'cies.na produçao 
total referente aos 37 açudes estudados, -período de 
1967-1977. 
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moSiZL-z:mu.,5 (E.ecel), referente aos 37 açudes estudados, . no 
• perIodo de 1971-1977. 



Pescada  do Piaui.  

Demais espi.cies  

Fig.  7 -. -- Participaç-ao relativa da Pescada do  Piaui,  Ptaq4.104cion 
.6 relarn LIT  W5  (Heckel),  e.d'emais espricie no valor eco _ - _  
tiousixo da produça° total dos 37 açudes estudados,  pe-
riod°  1967-1977. 
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Fig.  28. Histograma da participar;io relativa 
cies, nos 37 açudes e!!;Itudados, para o pernidold.671967-1977  

do valor econiimico das esp5- 

Curimati comum 

Pescada do Piaul. 

Camarao 

tratra 

3 Ti„15pia 

Tucunara 

Diversos 

'ea 

3.0 

25- 

0 20 

2-4 

• • /. 
• • • 

ra, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50

