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ESTUDO PRELIMINAR DOS PARÂMETROS DE MORTALIDADE DA CAVALA, 

ScombeADmonus cavatta (CUVIER), NA COSTA DO ESTADO DO CEAR, DURANTE 

OS ANOS DE 1967 A 1974. 

Jose Hilton Sobrinho de Moura 

INTRODUÇÃO 

A pesca maritima no Estado do Ceara (Brasil), apresenta duas 

características bem distintas: a industrial, com bom nivel tecnolGgico 

de captura e razoavel infra-estrutura de armazenmento e aproveitamen-

tb tecno16gico, tendo nas lagostas PanublAta wi3u4 (Latreille)e Panuti 

Jai/5 taevicauda (Latreille) e no pargo Lutjanu4 puhpulLeud Poey, seus 

principais recursos; e a artesanal, realizada por jangadas, botes (a 

vela ou remo ) e/ou pequenos barcos motorizados, sem grande autonomia 

de mar. Destaca-se nesta pesca)  pelo volume de captural a cavala Scombe 

h.omoAL14 cavatta (Cuvier), a serra Scambekommuz macatattiz (mitchill) e 

o cangulo &LUA-tez vetaa  (Linnaeus).  

Dentre as principais espjcies capturadas artesanalmente, no 

Estado do Ceara, merece destaque, pelo seu elevado valor econ'amico, a 

cavala que participa com cerca de 12% de produçao anual. Os aparelhos 

de pesca  Innis  utilizados para a captura da referida especie  so  as li 

nhas-de-corso e as redes-de-espera ou caçoeiras (Alcantra Filho, 1972). 

Segundo Lima  & Paiva (1966)  in  Fonteles Filho (1968) a pesca 

artesanal da cavala em aguas costeiras cearenses e praticada  am  quatro 

diferentes tipos de pesqueiros, sendo estes. caracterizados pela profun 

didade e distancia do litoral. A "costa", citada como primeiro pesquei 

ro, dista do litoral cerca de 3 milhas nauticas, com profundidade de 

10-12 metros; a "restinga", segundo pesqueiro, dista do litoral cerca 



de 6 milhas nauticas,  cam  profundidade de 16-18 metros; a "risca", ter 

ceiro pesqueiro, dista do litoral cerca de 15 milhas nauticas,  cam pro  

fundidade de 26-30 metros; o "alto", quarto pesqueiro, dista do lito 

ral cerca de 45 milhas neuticas, com profundidade a partir de 46 me 

tros. No mesmo estudo foi constatado ser a "risca" o tipo de pesqueiro 

onde se realiza o maior ar;mero de pescarias e o "alto" o que tem menor 

intensidade de pesca. 

Como e sabido, os recursos naturais  so  limitados. Sendo  en  

to as populagoes marinhas naturais, e portanto, limitadas, o sucessi 

vo aumento do esforço de pesca, provoca diminuigao nos  Indices  de  cap  

tura. Assim,  so  necesserios estudos que possam justificar lima  redugao 

no esforço de pesca, para se obter maiores valores dos  Indices  de  cap  

tura, possibilitando maiores lucros na exploragao do recurso natural. 

0 estudo da dingmica de populag"Oes, nos permite atraves de parametros, 

detelminar valores 6timos do esforço de pesca, para a maximizagao  pro  

dug.ao. 

Sendo a cavala um dos mais importantes recursos da pesca  marl:  

tinia do Estado do Ceara e considerando-se que seu Indice de captura 

vPm  diminuindo progressivamente, dete/minamos no presente trabalho,  al 

guns  pargmetros bgsicos necesserios ao estudo de sua didA:mica. Tais  pa  

rametros, nos darao ainda, subsIdios preliminares, para a regulamenta 

gao da pesca da cavala. 

MATERIAL E MfTODOS 

0 material utilizado no presente trabalho constou, principal 

mente, dos otolitos de 541 individuos da cavala coletados pelo Labora 

terio de Ciencias do Mar (LABOMAR), nas praias de Almofala (Acaral-2-Cea  

re)  e Iguape (Aquiraz-Cear). Tambm foram utilizados dados de produ 

gao,estimados pela Ceara Pescas S.A.-Companhia de Desenvolvimento (CE 

PESCA). Outros dados utilizados nopresente trabalho  ,so  as amostragens 

de comprimentozoolgico e indice de captura,nublicadospeloLABOMAR,  re  
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ferentes aos anos de 1967 a 1974, para o Estado do Ceara. 

"Entre as estruturas rais usadas para leitura de anais etarios 

estio os otolitos, que  sac  formag-Oes calcareas contidas nas capsulas 

6ticas dos peixes, contribuindo para a percepgao dos sons e  equilibria 

(Nunez,  1966). Por ocasijo da coleta dessas estruturas foram anotados 

os comprimentos zoo16gicos e feita a determinaçao sexual dos individu 

os, a qual foi desprezada na realizagao deste trabalho. 

• 

Os dados da produgao estimada, bem COMD a densidade relativa 

anual (n9 de individuos/100 anzas-dia), serviram de suporte para a de 

teLminagao da captura por unidade de esforço (CPUE), na unidade kg/an 

zol-dia e esforço de pesca anual, na unidade anzol/dia. A CPUE foi ob 

tida a partir da multiplicag-a-a da densidade relativa pelo peso medio 

anual da cavala, conseguido da equagio peso/comprimento apresentada por 

NOMURA & COSTA (1966). Ressalte-se que para o ano de 1972, utilizou-se 

a_densidade relativa media do período 1967/1974, excluindo-se o Valor 

daquele ano (TABELA I), por considerarmos o valor deste ano bastante 

elevado, para o que no encontramos justificativa convincente. Na de 

teLatinagao do esforço de pesca tomaram-se como base apenas os dados de 

produç-aTo da cavala, excluindo-se, portanto, os dados de pesca sobre a 

serra, Scombenomoxm macutatuz (Mitchill). Embora estas especies sejam 

exploradas em conjunto, pelos mesmos metodos de pesca, lançamos mo 

deste artificio em virtude da ma representagilo dos dades sabre a espe 

cie. A diviso da produgao pela CPUE resultou na estimativa do esforço 

(TABELA I). 

A partir do comprimento zool6gico media para cada grupo  eta  

rio, apresentado na TABELA II, foram obtidos os intervalos de compri 

mento para cada um desses grupos, adotando-se coma  criteria  a media 

aritmetica entre dois grupos consecutivos, sendo que na primeira e i-11 

tira classes incluem7se, respectivamente, os comprimentos mTnimo e ma 

ximo registrados (TABELA  III).  Os dados de mediço conseguidos pelo  LA  

BOMAR, durante o período 1967/1974, foram inseridos nos respectivos  in  

tervalos de comprimento e atraves destes, deteiwinadas as frequencias 

relativas (TABELA  III).  Multiplicando-se as frequencias relativas pela 
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respectiva CPUE anual, obtiveram-se valores proporcionais ao numero 

de individuos da populagao em cada intervalo de comprimento (TABELA 

IV). A estrutura etria foi determinada atrav'es desses valores propor. 

cionais ao tamanho da populagao (TABELA V). 

Para calculo dos parametros de mortalidade, usamos a metodo 

logia proposta por SANTOS (no prelo)  in  SANTOS & IVO (1973). 

Sendo ni(t) = valor proporcional ao tamanho da coorte i no 

tempo t e ni(t + At) = valor proporcional ao tamanho da coorte i no 

tPmpo t + At , temos: 

St (At) ni(t + At) (expresso 1)  
ni(At) 

onde Si (At) = taxa de sobrevivencia da coorte i em At. 

Da expresso 1 e considerando-se que N(At) = 800 +  COW  

temos: 

M* (At) = 1 - S* ONO (expresso 2)  

onde M(At) = nilmero de individuos que morrem em At; B(At) = ntimero de 

individuos que morrem em At devido a causas naturais; C(At) = anmero 
de individuos que morrem em At, devido a pesca e M*(At) = taxa de 

mortalidade total. 

Para ca'lculo do coeficiente de mortalidade total (m),conside 

ramos  WO  = fEN(t), AO e admitimos COM premissa que N(At)=MN(t)At, 

entao: 

m = -in S*OW (expresso 3)  

onde N(t) = tamanho da populagao no tempo t e At = intervalo de tempo. 

Como C(At) = f[Ej, podemos escrever que M*ONO. tambem "e  fun  

gao de E. Assim, se considerarmos valida a relaçao linear M*Qt-) = a 

-+ bE e fizermos E = 0, temos que M*(At) = B;(At), sendo E = esforço de 



pesca e B*  (At) = probabilidade de norte natural. 

Na expresso 3, temos que m =  -in  S*(At) ou S*(At) = e71, CO 

MO M = b + c temos que: 

b=-1nEl-Bp*(At)] e (expresso 4) 

c =-1nLl-C-• (At)]  (expressão 5) 

quando fazemos c e b, respectivamente, igual a zero, sendo C
*
(At)=pro 

babilidade de morte por pesca; b = coeficiente de mortalidade natural 

e c = coeficiente de mortalidade por pesca. 

Como por definiçao: 

 _ M*(At); B(At) *At) e C(At) _ C(At) 
N(t) N(t) N(t) 

e considerando as expresses 2, 4 e 5, podemos escrever que: 

M*(At) _ B(t) C(At) (expressão 6) 

   

c  

onde )21:(At) = expectativa de morte natural e C(At) = expectativa de 

morte por pesca, Ressalte-se que para o calculo destes parametros uti 

lizaram-se as madias  anuais  de m*(At) e in.  

DISCUSSÃO E CONCLUS5ES 

Os valores da CPUE (TABELA I) revelam IIMP  tendencia decres 

cante, consequencia do alto esforço de pesca aplicado a populagao da 

cavala na costa cearense. Tal fato nos vem advertir da urgente neces 

sidade da regulamentaçao da pesca cavala. Por outro lado, sugere que 

n o se deve incentivar a pesca do recurso nas condigO-es atuais e que 

somente se incentive a aquisigao de novas embarcagCies ou melhoramento 

5.  



6  

das Ja existentes, caso estas embarcacoes possam atingir novas  areas  

de pesca. 

0 rulmero de anis encontrados nos otolitos da cavala variou 

entre 1 e 7, com comprimento zooliigico variando entre 34,5 cm e 52,5 

cm para os individuos  cam  1 anel e entre 86,5 cm e 161,5 cm para os 

individuos com 7 anis (TABELA II). As maiores frequJncias de captura 

foram observadas para os individuos com 3, 4 e 5 anais, sendo a  maxi  

PO de 34,8% para os individuos com 4  arias.  A Menor frequJncia obser 

vada foi 0,7% para os individuos  cam  1 anel (TABELA II). De acordo 

com NOMURA & RODRIGUES (1967) a foimagao do primeiro anel nos otoli 

tos ocorre quando os individuos alcançam 2 anos de idade. Portanto, a 

captura de individuos com esta idade J pouco significante, somente  co  

meçando a ocorrer, em maior escala, a partir dos 3 anos, quando os  in  

divlduos formam o terceiro anal. 

A taxa de sobrevivJncia apresentou o menor valor no perIodo 

1973/1974, exatamente onde podemos observar a maior quantidade de es-

forço. Como consequencia este periodo apresentou a maior taxa e coe 

ficiente de mortalidade (TABELAS VI, VII e VIII). 

A relaçao entre a taxa de mortalidade anual e o corresponden 

te esforço de pesca (FIGURA 1) no apresentou correlaçao estatistica 

significante ao nlvel "alfa" = 0,05. Entretanto, em virtude da rela  

'Live  aproximaçao entre o valor esperado (0,750) e calculado (0,609)pa 

ra o coeficiente de correlaçao de  Pearson,  consideramos valida a rela 

çao, por se tratar de uma tentativa preliminar da estimaçao dos pari 

metros de mortalidade da cavala. Na expresso obtida: M*M=0,153 

0,081E, fazendo-se E=0, temos que B-1-)(At) = 0,153. 

Utilizando-se a metodologia citada encontramos para os de  

mais parametros, os seguintes valores: M*(&t) = 0,552; m = 1,023 

b = 0,166; c = 0,857; C(At) = 0,575; B(At) = 0,089 e C(At) = 0,462. 

sumKno 

No presente trabalho estimamos os parmetros de mortalidade 



da cavala, ScombeumoAta  came&  (Cuvier),  cam  base em dados de leitu 

ra dos otolitos e produçao da espgcie em aguas costeiras do Estado do 

Ceara (Brasil), durante o  period()  1967/1974. 

Pelos dados analisados, podemos observar que a captura por 

unidade de esforço (CPUE), tem apresentado tendencias decrescentes de 

vido ao elevado nível de esforço de pesca aplicado a populagao. 

Os seguintes valores anuais foram obtidos para os parametros 

de mortalidade da espgcie em estudo: taxa de mortalidade tota1=0,552; 

coeficiente de mortalidade total =1,023; coeficiente de mortalidade 

natural =0,166; coeficiente de mortalidade por pesca = 0,857; probabi 

lidade de morte natural =0,153; probabilidade de morte por pesca = 

0,575; expectativa de morte natural = 0,089; expectativa de morte por 

pesca =0,462. 
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CM*(Lit)3= 0.153+0.081E 

r= 0.609 

n= 7 
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ESFORÇO (ANZOL/DIA) x 106  

FIGURA 1 - RELA940 ENTRE A TAXA DE MORTALIDADE TOTAL EM*(At)3 

E 0 ESFORÇO (E), APLICADO NA PESCA DA CAVALA, Scornbero-

marus cavala (Cuvier), EM 4GUAS COSTEIRAS DO ESTADO DO 

CEAR R (BRASIL), NO PER110D0 1967/1974. 



TABELA I 

Produga.o estimada, comprimento e peso m.&lios, densidade relativa, CPUE e esforço de pesca, referentes a pesca da 

cavala ScombeltomOALIA cavatta (Cuvier), em huas costeiras do Estado do Ceara' (Brasil), no período 1967/1974, 

ANO 
PRODUÇÃO 

(kg) 

COMPRIMENTO 

MrDIO (cm) 

PESO MÉDIO 

(kg) 

DENSIDADE RELATIVA 

(ind/100 anzas-dia) 

CPUE 

(kg/anzol-dia) 

ESFORÇO DE PESCA 

(anzol/dia) 

1967 3.357.700 70,8 2,641 39,9 1,05 3.186.402 

1968 2.909.400 70,8 2,641 24,7 0,65 4.460.033 

1969 2.896.300 70,4 2,569 25,4 0,66 4.392.433 

1970 2.568.200 71,1 2,675 19,3 0,52 4.974.481 

1971 3.518.400 71,3 2,698 27,1 0,73 4.812.093 

1972 3.166.500 73,4 2,945 24,4 * 0,72 4.406.607 

1973 3.318.100 71,6 25732 23,6 0,64 5.146.320 

1974 3.510.800 73,6 2,970 12,6 0,37 9.381.647 

* Valor m-6dio do período em estudo. 



TABELA II 

Variagao do comprimento zool6gico dos individuos da cavala , 

ScambeaDmouz cavatta (Cuvier), por grupo de anais etgrios,nas 

amostras realizadas nas praias de Almnfala (Acaraii-Cear) e 

Iguape (Aquiraz-Cear), no  period()  de agosto de 1976 a dezem 

bro de 1977. 

. N9 DE COMPRIMENTO Z00L6GIC0 (cm) INDIVÍDUOS 

ANfIS mgximo  minim°  mgdio n % 

1 52,5 34,5 47,1 4 0,7 

2 79,5 38,5 56,7 46 8,5 

3 89,6 46,2 68,3 153 28,3 

4 100,0 58,9 78,3 188 34,8 

5 125,0 61,0 85,6 91 16,8 

6 125,5 70,3 93,8 46 8,5 

- 7 161,5 86,5 115,7 13 2,4 

TOTAL - - - 76,8 541 100,0 



TABELA  III  

Frequ'encias relativas por grupo de anais etgrios e intervalos de comprimento e niimero total dos indivíduos da 

cavala, SCOMbekOmOhuZ cavatta (Cuvier), amostrados nas praias de Almof ala (Acarag-Cear), Iguape (Aquiraz-Cear) 

e Mucuripe (Fortaleza-Cear), no período 1967/1974 

N9 
DE 

INTERVALOS DE 
COMPRIMENTO 

FREQUgNCIA RELATIVA/ANO 

ANgIS (cm) 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

1 g5 51,9 0,036 0,043 0,054 0,015 0,042 0,025 0,027 0,039 

2 52,0-62,5 0,197 0,239 0,224 0,248 0,204 0,204 0,211 0,206 

3 62,6-73,3 0,384 0,317 0,331 0,359 0,368 0,308 0,348 0,440 

4 73,4-81,9 0,235 0,224 0,232 0,198 0,207 0,210 0,237 0,184 

5 82,0-89,7 0,096 0,103 0,093 0,109 0,108 0,134 0,109 0,073 

6 89,8-104,8 0,044 0,064 0,058 0,062 0,059 0,105 0,061 0,046 

7 ?;..- 104,9 0,008 0,010 0,008 . 0,009 0,012 0,014 0,007 0,012 

N9 de Indivíduos 4,087 5.311 5.181 4.616 7,227 . 6.410 5.707 6.311 



TABELA t IV 

Valores proporcionais ao numero de indivlduos da populaçao da cavala Scombekomohws cavatta (Cuvier), em gguas 

costeiras do Estado do Ceara (Brasil), por grupo de anais etgrios e intervalos de comprimento, durante o perto 

"do 1967/1974 

N9 DE 

ANgIS 

INTERVALO DE ANOS 
COMPRINENTO 

(cm) 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

1 A.5-'51,9 0,038 0,028 0,036 0,008 0,031 0,018 0,017 0,014 

2 52,0-62,5 0,207 0,155 0,148 0,129 0,149 0,147 0,135 0,076 

3 62,6-73,3 0,403 0,206 0,218 0,187 0,269 0,222 0,223 0,163 

4 73,4-81,9 0,247 0,146 0,153 0,103 0,151 0,151 0,152 0,068 

5 82,0-89,7 0,101 0,067 0,061 0,057 0,079 0,096 0,070 0,027 

6 89,8-104,8 0,046 0,042 0,038 0,032 0,043 0,076 0,039 0,017 

7 ,:.104,9 0,008 0,006 0,005 0,005 0,009 0,010 0,004 0,004 



TABEI4 V - 

Estrutura etaria (valores proporcionais ao tamanho das coortes na populaçZo) da cavala, ScOmbehOmolia6  came&  

(Cuvier), em aguas costeiras do Estado do Ceara (Brasil), durante o período 1967/1974 

COORTES 

, . , 
ANTOS 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 
1 
1 1973 1974 

I 0,008 

II 0,046 0,006  

III  0,101 0,042 0,005 

IV 0,247 0,067 0,038 0,005 

V 0,403 0,146 0,061 0,032 0,009 

VI 0,207 0,206 0,153 0,057 0,043 0,010 

VII 0,038 0,155 0,218 0,103 0,079 0,076 0,004 

VIII 0,028 0,148 0,187 0,151 0,096 0,039 0,004 

IX 0,036 0,129 0,269 0,151 0,070 0,017 

X 0,008 0,149 0,222 0,152 0,027 

XI 0,031 0,147 0,223 0,068 

XII 0,018 0,135 0,163 

XIII 0,017 0,076 

XIV 0,014 



TABELA VI 

Taxa de sobrevivencia para as diferentes coortes e populaqao da cavala, ScambeitOm04/.0 cavalla (Cuvier),em iiguas 

costeiras do Estado do Ceara.  (Brasil), durante o perlodo 1967/1974. 

PERrODOS 
UWKILb 

67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 

II 0,130 

III 0,416 0,119 

IV 0,271 0,567 0,131 

V 0,362 0,418 0,524 0,281 

VI 0,995 0,743 0,372 0,754 0,232 

VII 0,472 0,767 0,962 0,053 

VIII 0,807 0,636 0,406 0,102 

IX 0,561 0,463 0,243 

X 0,685 0,178 

XI 0,305 

-§ic (At) 0,435 0,462 0,375 0,652 0,598 0,402 0,207 



TABELA VII 

Taxa de mortalidade para as diferentes coortes e populaçao da cavala,ScombekomoAws cavaaa (Cuvier), em huas 

costeiras do Estado do Cear g (Brasil), durante o perlodo 1967/1974. 

PERTODOS 
COORTES  

67/68 68/69 69/70 70/71 , 71/ 72 72 / 73 73/74 , 

II 0,870 

III 0,584 0,881 

IV 0,729 • 0,433 0,869 

V 0,638 0,582 0,476 0,719 

VI 0,005 0,257 0,628 0,246 0,768 

VII 0,528 0,233 0,038 0,947 

VIII 0,193 0,364 0,594 0,898 

IX 0,439 0,537 0,757 

X 0,315 0,822 

XI 0,695 

W' (At) 0,565 0,538 0,625 0,347 0,402 0,598 0,793 



TABELA. VIII 

Coeficiente de mortalidade para as diferentes coortes e populaçao da cavala, Scombekommus cavatta (Cuvier), em 

a'guas costeiras do Estado do Ceaka (Brasil), durante o per:Cod° 1967/1974. 

COORTES  
PERIODOS  

67/68 68/69 69/70 70/71 . 71/72 72/73 73/74 

II 2,040 

III 0,877 2,129 

IV 1,306 0,567 2,032 

V 1,016 0,872 0,646 1,269 

VI 0,005 0,297 0,989 0,282 1,461 

VII 0,751 0,265 0,039 2,937 

VIII 0,214 0,452 0,901 2,283 

IX 0,578 0,770 1,415 

X 0,378 1,726 

XI 1,187 

ni (At) 1,049 .0,966 1,104 0,507 0,632 1,246 1,653 
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