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LuaLN.T '6.0 

O objetivo principal desta monografia 	analisar a 

importancia econbmica da lagosta na economia do Estado do CearL 

A escolha do tema deve-se ao fato do referido produto, 

assumir no ambito do setor pesqueiro maritimo, papel fundamental' 

participando, atualmente, com mais de 75% da produço, empregando, 

direta ou indiretamente, cerca de 250.mil  pessoas além de gerar um 

grande volume de divisas para o Estado. 

Para que esse objetivo fosse melhor alcançado, a mono- 

grafia foi dividida em quatro capítulos. 	O primeiro procura po- 

sicionar a lagosta na pesca marítima cearense, mostrando as prin-

cipais características da indústria de pesca marítima do Estado, a 

infra estrutura de apoio, a legislaç~o vigente e o sistema de co-

mercializaca:o 

No capitulo II, apresentaremos aspectos Ó.4sicos do Com~ 

portamento da mo-de-obra do setor pesqueiro, nos seus dois seg-

mentos: pesca artesanal e pesca industrial. 

O terceiro capítulo, verifica a estrutura tecnol6gica 

existente no setor pesqueiro cearense, mostrando também, a compo-

siao da frota pesqueira nos dois segmentos da pesca marítima 

(artesanal e industrial). 

O capítulo IV, analisa o desempenho do setor lagosteiro 



.`(/"xc"r. 	 l.`w,i:a 	("':nnomia ccaren mc.. 	O refe~ 

rido [apitulo estzi dividido em tr&s seaes: 	i) A situaç~o da pes- 

ca cearense no contexto regional/ 	ii) &uantif1caç~o das exporta- 

ç6es de lagosta na pesca marítima cearense; iii) Destino final das 

exportag
~
es de pesca marítima. 

Por 6.1timo, a título de consideraç6es finais, discuti-

remos algumas sugest6es apontadas pelos empresários do setor' que 

contribuam para preservar a importôncia econOmica e social da 

lagosta para o Estado do Cearli. 



CAPiTULO I 

A LaaaBia EA PaaLA li.ARTIMA CEARENSE 

1.1 - CaullciaLiza.c.asa st& Es,:asa. Earítima 	gstaúD du Cear¡j 

O Brasil possui cerca de 6.500 km de costa. Esta grande 

extenso de mar, confere a pesca importancia fundamental, porquan-

to se apresenta como alternativa quase exclusiva para economia da 

populaç~o que habita a orla marítima. A regi'a'o nordestina abran- 

ge 41% do total da area litoranea do país e, por conseguinte, 	6a 

uma larga faixa de atuac~o para os que se dedicam a pesca nesta 

regi~o. No Ceara, a explorac ~o marítima 	praticada nos 573 k0 de 

costa litoranea, representando 15,6% do Nordeste e 6,4% do Brasil, 

totalizando i1.539 milhas quadradas de plataforma marítima. 

Até meados da década de 50, no havia no Nordeste nenhu-

ma empresa de pesca marítima devidamente estruturada e organizada 

comercialmente. 	Toda a atividade pesqueira era de natureza arte- 

sanal, denominada -pesca de um dia" em que o produto era capturado 

e quase que totalmente consumido no mesmo dia". 	A pesca marítima 

era praticada de forma rudimentar' 	n'.4.o exercendo, 	a principio, 

influência econ6mica, visto que, a prOduqgo Dgo se voltava 

para o mercado e sim, para a subsistência dos pescadores e de seus 

familiares. 

A partir dos anos 50, tem-se uma transformaao substan~ 
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cial no processo de exploraçao pesqueira marítima no Estado do 

Ceara, quando a pesca dirigida para a captura da lagosta 

(Panulirus argus) se torna muito superior aquela' direcionada ~ 

captura de outras especies de peixe, 	tais como: Pargo; Serra/ 

Cavala/ etc. O destaque deste crustaceo (lagosta) decorre de sua 

larga aceitaao no mercado externo, apresentando uM elevado valor 

comercial, o que tem contribuido para incrementar de maneira 

significativa a participaçao das exportaamm cearenmmy no contexto 

nacional. 

A introdurao da captura da lagosta originou o atual 

sistema de pesca industrial, 	que passou a coexistir com a ,e'ca 

marítima artesanal. 

O processo de captura mais intensiva da lagosta no 

Nordeste teve inicio em 1955' com a exploraçao da plataforma do 

Estado do Ceara, em seguida, pelo valor comercial e a aceitagao 

que teve este produto no mercado externo, verificamos uma expansao 

da area de captura englobando a faixa litoranea que se estende do 

Estado do Maran6ao ate o sul da Bahia. 	No Brasil, temos direito 

de exploraçao de toda a extensao de aguas continentais até i998, 

conforme determina a convençao das Naci5es Unidas sobre o direito 

do mar. 

A princípio, a lagosta nao apresentava valor comercial, 

sendo triturada e convertida em isca. 	O referido crustaceo so- 

mente começou a ser explorado comercialmente em i955. 	Neste ano 

(i955)' Luis Joca' um americano conhecido por Mr. Morgan desperta 

sua atençao para a produqao da lagosta, ocasiao em que a mesma 



deixa de se constituir isca e passa a compor a pauta de exportaqgo 

do Cearg. 	(Depoimento de Luis Joca - SUDEPE, i955). 

Tr&s anos mais tarde (1958) foi introduzido na pesca da 

lagosta o mpnzug (Armadilha para captura de lagosta, 	semelhante a 

uma gaiola, que retém apenas as lagostas maiores, permitindo a 

saida das menores)'  que veio substituir o jereré (pequena rede em 

forma de saco afunilado com bordos presos a uma armaqâ'o, em geral, 

triangular com aproximadamente 40 cm de lado ou diametro e um cabo 

para apoio da mgo do pescador (Fabricado com fibra vegetal). Este 

novo instrumento contribuiu para facilitar o trabalho do pescador 

e aumentar sua produao. 

A partir dai, o processo de beneficiamento industrial 

passou a comandar o setor pesqueiro cearense. A pesca, que outro-

ra era eminentemente artesanal, tem sido lenta e gradativamente 

invadida pela producgo industrial utilizando equipamentos bastante 

sofisticados tais como: barcos motorizados com instalaçaies frigo-

rificas, redes e manzugs. 

No Estado do Cearg'  a pesca maritima e, em especial, a 

captura da lagosta, 	tem ocupado lugar de indiscutivel importancia 

econômica e social para a sua economia, visto que, alem de gerar 

divisas, o setor proporciona muitos empregos diretos e indiretos 

para a populaqgo 

A importancia da lagosta se traduz também na arrecadaqgo 

de impostos (ICMS) para o Estado do Cearg. Analisando a TABELA I'  

para a década de 80' verifica-se que a laBosta esteve entre os 13 

principais produtos, chegando em 1988' a ocupar a 4a. posiao. 



A!,REf1A'LiAC40 DE IMPOSTOS !, ILMS7 

PRINCIPAIS PRODUTOS 

tircADA DE 80 

_ 	......__._.._..__ 

1 	A!_Gf:i1~~A ta 	! 

	

Y. 	~ C01 

	

................. ... 	.... 	.... 	.... 	.... 

1980 59,62 

1981 47,65 

1982 51,05 

c 	r á. ~8 :, 62,40 

1984 54,58 

1985  53,4S. 

1986 37,:.36 

1987 28, 81 

i9Sf:, 5.s,,~_  , •_,4 

CAST. t:;AJú ! LAGOSTA 	CAt~út~AFt ! k~G'J_ABA1 
._ ._ 

/ 	!COL.! 	% 	!COL,! 	
/ 	!COL.!      	% 	4 (7, 

I.~ .L. 

.._ .... ._. ._. ._.. ... .._ .... .... .... 

ia 

ia 

ia 

i <a. 

ia 

la 

ia 

ia 

_.. ...- .... .... .... .... .._ ._. .... .... .... .... .... .._............ _........I..._. 

! 	. 

10,65 	2a ! 0,71 !  9a 

12,19 	2a ! 0,8i ! 12sx 

10,35 	2a 	0,69 ! 13a 

'.5 , ~ 8 	Ea 	0,53    ~ 13a 

5.7, y.\•5 	2za 	0 , 87 ! 12~a 

18,21 Ra 0,67 13a 

17,40 	2a 	1„ 3b ! 10a 3,ó8 

22,44 	2a 	3,10 ! 5a 

  ira. 	4, 37 ! 4a0, 2a39,65  

2,26 

4,72 

4,78 

0,82  

1,79 

3,10 

2,94 

23 

1989 	14,40 	%.? <a. 	19,36 	ia 	4,12  	6a 

.._..__......__._....__........._........___..........._............_...... 
----- 

FONTE:    5t _a r 7. .a da Fazenda 	1^.sstta1:!c:y do Ceara. 

NOTA.: Refere-
se a participarca dos principais produtos no volume 

de ]:CMS. 

1 . i . 

! 	4a 
! 

! 
i 
2,83 ! 

! 
3a 

! 	4a 6,14 3a. 

i ►  i 

! 	4a 5,20 ! 3a 

! ! ! 
! 	9a ! 5,33     ! ,3 a. 

! ! 

! 	7~,a, ! 4,04 ! 3a. 

! ! 

! 	3a ! 3,02 ! 4a 
! t ! 

! 	3a. ! 3,00 ! 6a 

! I 

! 	6a ! 5,34 ! 4a 
! ! ! 
!27a ! 2,85 ! 8a. 
! ! ! 

0,67   
; 
!24a i 6,38     i 4a 



- 

- 

Durante o periodo de 1990/1991, a lagosta ocupou a 3a. e 

2a. colocaOio, respectivamente, participando em 1990 com 7,74% e, 

em 1991' com 9,49% do total de impostos (ICMS) arrecadados pelo 

Estado (TABELA II). 

TABELA II 

ARRECADAC40 DE IMPOSTOS - ICMS 

1990/1991 - EM Cr$ MIL 

PRODUTO 

	

1990 	 ! 	1991 
!------------------------- 	- 

Cr$ MIL 	! 	% TOTAL! 	Cr$ MIL 

{ 

% TOTAL 

- Castanha de caju 174.983 16,06 !2.315.551 33,24 

- Algodo 84.815 7,79 ! 499.380 7,17 

- Lagosta 84.273 7,74 ! 661.100 9,49 

Cera de carnalAba 75.391 6,92 ! 438.627 6,30 

Cana de açdcar 26.305 2,41 ! 31.838 0,46 

- 
FONTE..: Secretaria da Fazenda do Estado do Cear~. 
NOTA...: O Estado do Cear arrecadou através do ICMS (Imposto de 

Circulaço de Mercadorias e Serviços) no ano de 1990 Cr$ 
1.089.318 9i5'00 e no ano de 1991 Cr$ 6.966.363.619,00. 

1.2 	 nEcun 

O Cear tem seu principal porto localizado em Fortaleza 

(Mucuripe) respons~vel pelo desembarque de parte substancial da 

lagosta capturada no Estado para o exterior. 0 setor lagosteiro 



conta, ainda, com tr&s portos de pequeno porte localizados nas 

cidades de Camocim' Acaratj. e I[apui. 	Os custos de operaqo e 

descarga so relativamente baixos, em virtude dos referidos por-

tos que servem ao setor' estarem localizados próximos dos frigorí-

ficos das empresas pesqueiras. 

O setor pesqueiro cearense conta com 16 frigoríficos in- 

dustriais instalados nos principais munic.ipios litoraneos, 	apre- 

sentando uma capacidade de estocagem de 8.000 toneladas, e dispon-

do de uma capacidade de produ0.o de gelo em torno de 14.000 barras 

de gelo de 25 quilogramas ao dia (Relatório do SINDIPEGCA, 199i). 

O setor conta, ainda, com um excelente estaleiro perten- 

cente 	IndUstria Naval do Ceara, 	que atende a toda a regiXto 

Nordestina (especialmente na produco de barcos de ferro). O nível 

tecnológico oferecido pelo referido estaleiro lhe confere a possi-

bilidade de satisfazer as exigências de uma demanda mais ampla, 

tanto a nível nacional como internacional. 	Existe também, no 

EsLado do Cear em torno de 15 estaleiros artesanais para barcos 

de madeira e dois estaleiros de reparo. 

J.3 - LEUBLACAQ ViaENTE E AaPlE]aTla illaTi.[icIoA/ua DE {aN[[EDLE kA 

Com relaao a tributaço, existe a incidência do ICMS 

(Imposto sobre Circulaço de Mercadorias e Servigos) com aliquotas 

de in sobre a comercializa0Lo interna da lagosta beneficiada e da 

produao de gelo. No caso da exportaç~o' a aliquota é de 10'4%. 
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O [O0tvOlC e inspeç'an sanit.jria dos prÓdutos nas iOd'm~ 

trias de pesca mar{tima fica a cargo do SIPH/MA (Secretaria da 

IDspeao do Produto Animal do Ministerio da Agricultura). 

Quanta :;:A fiscalizaç~o das embarcac6es' 	fica a cargo do 

RTM - Regulamento de Tráfego Marítimo e tem como árgg.os responsa- 

,veis` 	o Tribunal Mar:(timo e a Capitania dos Portos. 	A laSislacgo 

de pesca ou captura 6 controlada e fiscalizada pelo IBAMA (Insti-

tuto Brasileiro de Meio Ambiente). Este (irgo verifica os instru-

mentos de pesca utilizado na captura da lagosta, dispondo, atual-

mente, de duas embarcac6es para fiscalizar Cerca de i.E00 barcos 

registrados e aproximadamente 3.000 barcos clandestinos, o que o 

torna bastante ineficiente 	A ineficiência do IBAMA tem permitido 

a existência e proliferac~o da pesca ilegal da lagosta, o que 

pode' a curto prazo, comprometer a manutenc~o da espécie. 

Para assegurar a reprodua.o da espécie, o setor lagos-

tmiro conta com o peri,odo dm defeso, determinado pela lmQislaglo 

federal, no qual fica proibida a captura deste crustceo no 

período de 01 de janeiro a 30 de abril. 

Até 1989, a instituico responsvel pelo do setor pes-

queiro no pais era a SUDEPE (Superintendência de Desenvolvimento 

da Pesca). Ap6s a extinco da SUDEPE o referido setor ficou aos 

cuidados do IBAMA, onde todas as decis6es sobre a pesca brasileira 

foram concentradas em um departamento da diretoria de recursos 

naturais deste 61.- go federal, 	o que causou, de imediato, a total 

paralisaao de decis6es relativas a politica de desenvolvimento, 



os pescadores, de barcos estrangeiros, que pescam durante todo o 

ano sem serem submetidos a qualquer fiscalizaao em Ei.guas 

brasileiras. Ademais, 	esses barcos internacionais utilizam, de 

maneira ilegal' os privilegios da Arribada existentes em nossos 

portos (i)' o que lhes garante o abastecimento com combustivel a 

preços internacionais, muito inferiores aos preqos do pais. 	Tudo 

isso, inexplicavelmente' com a coniv@ncia das autoridades 

competentes. 

i.4 - IIERLADD E 

Os produtos beneficiados pelas empresas pesqueiras 

cearenses' em sua maioria' destinam-se ao mercado externo, o que 

caracteriza o setor pesqueiro do Estado como exportador. 	No que 

se refere a lagosta, a pequena parcela destinada ao abastecimento 

local 	representa mais que 5% de sua produç'zio'  se constituindo'  

basicamente, de lagostas que no atendem aos padreies internacio- 

, 	 nais e, portanto, no podem ser exportadas. Na maioria dos casos, 

so crustáceos que se encontram com tamanhos abaixo daqueles 

permitidos pela legislaço vigente. 

Com relaço a organizaao do mercado, verificamos que, 

atualmente, 	o setor lagosteiro esta constituí.do por 16 empresas, 

filiadas ao Sindicato das IndtAstrias de Frios e Pesca do Estado do 

Ceara. 	As tr&s maiores empresas exportadoras s'g.o: EMPESCA S/A 

CONSTRUCõES NAVAIS PESCA E EXPORTAC4O/ - INDOSTRIA DE FRIOS E 

-------- 
(i) Refere-se ao atracamento de embarcaçeies estrangeiras nos por-

tos brasileiros. 
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PESCA S/A -.. IPI:::SCA; 	e AL:I:r1(-1R PESCA c: EXPORTAM S/A. 	Estas t.,..Es 

empresas  jc.cnt:asi; 
	participaram com mais de 70X do valor total 

exportado no período de janeiro a;it.cnl•,c:) de 1992, conforme dados da 

Tabela III. 

TABELA III 

PARTICIPAM DAS EMPRESAS LAGOSTEIRAS 

NAS EXF'C)RTA(;,5ES CEARENSES ( * ) 

JANEIRO A Jl.)NNO/1992 

EMPRESA 	 ! 

EMF'ESf:;A 	S/A 	C;c:)n<.:>t:. 	Na- a-..
Va:i.s 	Pesca 	e 	Exp. vais 

.. 	, 	 ,... 
"" 	.I. n t:I U.!i; t: 1'" a. ia 	CI (¢,' 	Frio o 	S3 

Pesca 	S/A 	- 	IPI:::S(::A 

VALOR 	! 
US$ 	(MIL)! 

5.204 204 

2.764 

'/. 	PART. 	EXP . ! 
 LAGO STA 	! 

:i8, 2,:; 

20, 30 

X PART. 	EXP. 
TOTAL 

~•- a 3,.Jr 

1,90 

ALIMAR Pesca e Exp. 	S/A 1.765 12,97 1,21 

I N T ERI•''R I OS 	:l' n t: er c;:imb i o 
de 	Frios 	Ltda. 1.664 12,23 1,i'ã 

INFRAPESCA 	Ind . c:Ie. 	Frios 
e Pesca Ltda. 1.501 11,03 1,03 

-- 	Outras 	( * * ) 713 5,24 0,50 

'T' 	0'T' 	A 	L 13.611 100,00 9,37 

FONTE..:  DÍ_CEX 
NOTAS..: (*) 0 valor total das cxportaccies cearenses neste perío-

do foi dc 145.302 mil dólares. 
(*3*) Outras empresas: INCOPESCA S/A; E.IfBRAF'ESCA S/A; 

:I:F'Ii::(:;I'::A <:,/A; 	f'Iü:IMPI':i:X S/A; 	MARF'EX S/A MARa:MAR ;:3/A; 
PESCA ALTO I°IAI, S/A; UNIMAR NEIL. S/A; h•'I•_'t•>C,ANAVE S/A; 
PROMAR PESCA INï:IL . S/A; E IMF'RONiAR S/A. 
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Constatamos que entre as 20 maiores empresas exportado- 

ras do Estado do Cear, 	durante o primeiro semestre de 1992, 

encontra-se duas empresas do setor 	pesqueiro, sendo elas, a 

EMPESCA CONSTRUC6ES NAVAIS PESCA E EXPORTAC'4O e a INDÚSTRIA DE 

FRIOS E PESCA S/A - IPESCA, ocupando a 6a. e 16a. colocaqo, res-

pectivamente (FIEC - Comércio Exterior, 1992). 

O destino final das exportaaes pesqueiras cearenses 

praticamente é o mercado dos Estados Unidos, visto que, o mesmo 

absorve mais de 75% de toda a produco. Em seguida tem-se a Franca 

e o Japo, que juntos importam mais de 20% do total. Com  relaao 

as exportaç6es para os Estados Unidos, verifica-se a presença de 

um forte monopsônio, pois 98% das exportaaes cearenses' para este 

pais, 	compradas pela ^Red Lobster^ dos Estados Unidos (Econo- 

mia do Cear; Almir Caiado Fraga, 1991). 



CAPíTULO II 

/\ 	&a 	 DE TEADALHcl NA pEa.C.A LIAR~]~~8 

2.1 - 

Baseado nos dados da federaao dos pescadores do Estado 

do Ceara existem, aproximadamente, 60.000 mil pescadores, dos 

quais, a maioria esta concentrada em 18 municípios, 12 cola0ias e 

maio de 100 comunidades/ sendo que, estes ndmaros representam a 

mo-de-obra que atua na pesca marítima, que 6 subdividida em pesca 

artesanal e pesca industrial. 

Verificamos que o pescador 	gente simples/ sem grau de 

instruco, que vem, em sua maioria' do interior do Estado em busca 

de melhores condiaes de vida na capital, pelo fato de ser 

Fortaleza o centro da pesca industrial marítima do Estado, conten- 

do as principais empresas de pesca. 	Ademais, na opinio desses 

pescadores, na capital existe uma maior concentraao e um melhor 

dinamismo da categoria de pescadores da orla marítima, ampliando-

se as possibilidades de aquisiaes de empregos na pesca. 

— 	 De acordo com a pesquisa realizada pelo SINE/CE, e0 1989 

e o trabalho da Socióloga Maria de Fát1ma Almeida de Castro em 

1990, as relaaes de trabalho na pesca maritima ficam caracteriza-

das nos itens abaixo (2). 

-------- 
(2) i) As condic6es de trabalho e as relac@em na vida e na saddm 

dos pescadores do Estado do Ceara. SINE/CE, 1989' p.18-8i. 
ii) Castro, Maria de Fatima Almeida de. As articulaaes da 

pesca em Fortaleza, ' 1990. p.65-95. 

4 
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2.2 - TIED. LE PEa[L 

2 	E 	8It~~~D~.~ 

A pesca artesanal marítima esta. subdividida em: pesca de 

"ir e vir^ e "pesca de dormida".  

a) Pesca da .ir a 
	- (Z.: aquela em que o pescador sai para o mar 

e volta no mesmo dia' exceto nos casos em que ha. temporais ou 

problemas com os ventos 	Dependendo do local escolhido, do 

período do ano, o pescador podera sair as 4 horas da madrugada 

e voltar as i5 horas ou ainda podera sair a partir do meio dia 

para retornar por volta de 22 horas. 

b) peaca de ^da[mjda^ - e Por definicao aquela onde o trabalhador 

fica no mar de um dia para outro ou varios dias, dependendo 

tambem da esp6cie, do tamanho da embarcaçao' da 6poca do ano, 

das necessidades dos tripulantes e das condic6es climaticas. 

Para o pescador que trabalha na pesca artesanal, o tama-

nho da embarcaçao é importante pare determinar o grau de risco a 

que se submete. 	Neste tipo de pesca, quanto menor a embarcaco 

maior o contato desses homens com o sal, com a agua do mar' e com 

o sol. 

Constata-se, dentre os tipos de pesca artesanal citados 

anteriormente, que a pesca de "ir e vir", apesar de apresentar uma 

intensa jornada de trabalho que ultrapasse as oito horas diarias 

previstas em lei e cujo esforco físico 6 enorme, pelo menos permi- 



te ao pescador o descanso em terra' junto a sua família que, além 

de poder contar com ele diariamente, conta com a peixe que ele 

traz. 	Ja os pescadores da pesca de dormida n'go podem se permitir 

tal regalia, submetem-se aos agravos inerentes a sua profissblo/ 

acarretando-lhes comprometimento de sua saae fisica e mental. 

Na pesca artesanal as relac.6es de trabalho se caracteri- 

- 	 zam por serem do tipo primaria, em que o dono da embarCaao e os 

pescadores, atravy de acôEm sociais afetivas, @t(aV6m do conheci- 

- 	 mento mi.Atuo' assumem entre si um contrato informal desburocrati- 

zado. 

2.2.2 - PQsc:,i  

Na pesca industrial existe o empregador formal, uma 

pessoa que devera contratar tripulantes para trabalhar na sua em-

barcaco. Ele (proprietário da embarcac~o) fica em terra adminis-

trando seus meios de producao. Na grande maioria dos casos' nao 

existe a utilizacao da mao-de-obra familiar, em oposicao a pesca 

artesanal. 

O trabalho realizado na pesca industrial 6 bem mais com-

plexo do que aquele desenvolvido nas pequenas embarcaq6es artesa- 

nais a vela 	Esse tipo de pesca exige do pescador o conhecimento 

t6cnico dos instrumentos de trabalho, para que possam manusea-los; 

existindo, tambem, tarefas mais divididas entre seus ocupantes. 

6 
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Verificamos que o trabalho intelectual cabe aos empres-

rios e seus assessores que organizam toda a producao, decidindo e 

controlando o processo de trabalho, mesmo a distancia. As tarefas 

manuais ficam por conta dos pescadores' os quais executam conforme 

determinac6es dos empregadores, acatam suas decis6es e sao por 

eles controlados. 

Na pesca industrial, existe um dos pescadoras que/ por 

sua func'ao' se diferencia dos demais: 	o patrao de pesca, res- 

ponsvel pela manutcnao dos padr6es de produqao em alto-mar. 	A 

ele cabe a funcao de coordenar, supervisionar e controlar o tra-

balho dos pescadores a bordo da embarcaca.o. 

2.3.1 - Fafis.a  

Na pesca artesanal encontramos nitida divisao do traba- 

lho. As cmbarcac6es a vela, 	por ela utilizadas, de um modo geral' 

~ 	 levam 4 a 5 tripulantes exercendo as seguintes func6es distintas: 

i> Itestre - desempenha o papel de dirigente do processo produtivo. 

ele quem indica os locais de maior concentraq.ao das esp6cies 

a serem capturadas. O mestre precisa conhecer com exatidao os 

movimentos doe ventos e mares, a profundidade das 'Aguas e 

correntes maritimas/ deve estar sempre atento para os movimen-

tos que faz a embarcacao, pois muitas vezes' segundo informa- 
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q.6cs dos práprios mestres' 	dependendo dos ventos,, se navega no 

bordo do Sul com a vela no bordo do mar e vice-versa (3). 

Es~e fcn6mpno ocorre com mais frevu@ncia no inverno, sendo raro 

aqui em Fortaleza porque os ventos v&m sempre do Leste. 

O mestre goza de prestigio diante dos demais pescadores. 

~ ele que coordena toda pescaria, comanda todas as atividades 

realizadas, inclusive determina a hora dos lances e puxes. Ele 

responsvel pela escolha dos tripulantes, e também por dis-

pens-los quando n'g.o precisa mais de seus trabalhos. Estz,i sob 

sua guarda todos os equipamentos de pesca, entregando-os aos 

pescadores quando de sua utilizaao. 	Cabe ao mestre, ainda, a 

funco de distribuir as tarefas e supervision-las. 

Na plana atividade' o mestre também executa as tarefas 

de lang.ar e puxar os equipamentos de pesca no mar` apesar de 

estar no banco de governo da embarcac55.o. 

2) º Ll.oue_LLo - trabalha ao lado do mestre, no mastro (Pau da 

vela). 	Ele é respons~vel pela vela e, portanto, faz o torcer 

de bordo, ou seja, a embarcacao mudar de direa.o / vergar-

se. Executa também a tarefa de geleiro' por isso, sua 

posico na embarcaco 6 ao lado da caixa de gelo. 	Sua funao 

corresponde a do contra-mestre na pesca industrial. Quando o 

proeiro assume a fun0;o de geleiro é o respons~vel pela conser- 

va0o do pescado, devendo estar atento 	quantidade de gelo e 

as condic6es de armazenamento, comunicando ao mestre. 

(3) Bordo do sul é o movimento que se faz para voltar a terra e 
bordo do mar quando se entra de mar a dentro. 



19 

3) {/ Blco ~~ PIDa - executa as tarefas 	relativas a coZzn6a. 

Prepara a alimentaco dos tripulantes, além de aguar a vela no 

bordo sul. 	Ele também pesca como os demais. 	Sua posiOío na 

embarcaco é ao lado esquerdo da mesma. 

4) aembj,9ue - trabalha na proa e faz as manobras da poita (4) e da 

fBteCha (5) para o lado do mmr e da terra conforme a Oece$si~ 

dade do momento. 

5) p~sc ajj.9101 	 - Fica ao lado esquerdo da embarcaao. 	Sua 

tarefa é ti:io somente pescar. 	No entanto/ 	ele pode ajudar aos 

companheiros nas suas atribuic5es específicas. 	A maioria das 

embarcac6es de Fortaleza nfa.o levam este quinto trabalhador por 

considera-lo supérfluo 

Os mestres confirmam a exist&ncia da diviso social do 

trabalho na pesca artesanal. 	Inclusive' quandoeles precisam 

substituir alguns pescadores na embarcac~o' sá o fazem, 	quando 

lhes dizem qual a funca'o que exercia o trabalhador impedido de ir 

ao mar 	O substituto precisa conhecer, antecipadamente, qual a 

posiO.o que esta desocupada para ver se realmente pode exercer a 

tarefa que lhe é correspondente. 

2.3. 2 

Apresentamos abaixo' o desempenho de cada func'iío exer-

cida pelos trabalhadores da pesca industrial: 

-------- 
(4) Cabo de ancorar a embarcaço. 
(5) Cruz de madeira com uma pedra no centro que serve para ancorar 

a embarcac'ao. Esta pedra tem o nome de Toacu. 
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i> EatI~ 	 - Nos barcos lagosteiros o patr ~o de 	pesca é 

fundamental. 	Cabe a ele a funco maior de navegar' ou seja, 

comandar a embarcac'ao' 	alem de ser o responsval pela produç~o 

em alto mar e pela tripulaÇo. 	O patr'4.o de pesca indica os 

trabalhadores com quem deseja trabalhar e que, portanto, devem 

mCr cnntrntadwi pela mmpre$'41 iaq015tOdra. 
	TndiCa, da mesma 

forma, aqueles pescadores que devem ser dispensados ou desem- 

barcados por ela (a empresa). 	ele quem decide o momento e o 

local nos quais se iniciar o trabalho de captura do pescado e 

quando devem ser retirados os instrumentos de pesca da ~gua e 

iniciado a despesca. 	Tôm a incub&ncia de procurar os locais 

de boa pesca. 	tamb6m de sua responsabilidade coordenar e 

orientar os pescadores na conduca'o do barco quando estes se 

alternam nesta atividade' por revezamento de duas em duas 

horas. 

O patr üo de pesca ordena todas am tarefay a serem execu- 

tadas 	no 	interior do barco pesqueiro, buscando controlar os 

conflitos que possam existir entre os pescadores, chamando-lhes 

aten04.o nos casos que merecem sua interfer&ncia. Portanto, quando 

surge algum pescador que nfij.o obedece as normas do trabalho, cabe 

a ele (patro de pesca) tentar de alguma forma impedir que este 

comportamento venha a prejudicar a bom desempenho de todos. 

Desse modo, a func'a'o do patr ~o de pesca 6 chefiar o 

grupo, cabendo a ele, segundo o Código de Pesca, ''a responsa- 

bilidade pela ordem e disciplina a bordo", 	observar a legis- 

laco vigente e as instrucões do armador <Código de pesca: art. 
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i6). 	Cabe ao patr~o de pesca, tambm ' a tarefa de receh-r a 

documentaç~o dos pescadores resistrando a entrada e sai.da dos 

mesmos quando aportam em outras cidades. 

Para o exercício dessa funO.o' é exigido do pescador 

participar de cursos oferecidos pela Capitania dos Portos. 	O 

curso inicial 	o de patro de pesca regional que lhe autoriza 

a exercer a func~o em barcos pesqueiros que n fa:o excedam 5 

toneladas brutas e a pescar ate 20 milhas da costa. 

tamb ém da responsabilidade do patro de pesca a dire-

0.o e fiscalizaq'g.o de todo e qualquer material de pesca utili-

zado durante os dias de pescaria. Em terra os patrues de pesca 

fazem o levantamento dos equipamentos de pesca para entreg-los 

as empresas em perfeita ordem, salvo quando se faz necessario 

algum reparo ou troca de peças desgastadas. 	Para uma pr6xima 

viagem, cabe ao patrfa'.o de pesca apresentar 	empresa uma lista 

de tudo que necessita' assim como verificar as condiq6es da 

embarca0o, providenciando os consertos que se fizerem ne-

cessarios, bem como o seu abastecimento e limpeza. 

O acesso direto aos donos da empresa faz com que os 

patrões de pesca sintam-se privilegiados e valorizados' embora 

este acesso somente ocorra devido ao interesse, por parte dos 

empresários' numa boa produç~o. 	Mesmo permeada de altos e 

baixos, a vida do patro de pesca embarcado 6 bem melhor do que 

daqueles que realizam sua funç"5.o em uma lancha pertencente a um 

pequeno armador de Pesca. 



2) Flotor.i,sta - Em todas as embarca65es motorizadas a figura do 

motorista 6 de grande importancia. Cabe a ele, principalmente' 

o cuidado e a manutenc~o constante do motor. 	Sua principal 

responsabilidade é acionar e desligar as maquinas, seguindo as 

ordens do patrfao de pesca; 	trocar o 6leo dos motores, bem como 

cuidar da casa das maquinas para evitar acidentes. Seus cuida-

dos se referem também aos motores das camaras frigoríficas, que 

s~o indispensáveis para a conservac'Ao da produç~o. 

Os motoristas da pesca industrial também participam de 

cursos de especializaca'o que lhes 	o direito ao pleno exer- 

cício da fun0o, lhes assegurando o aperfeiçoamento profissio-

nal. 

Quando a embarcaço esta em terra 6 tarefa do motorista 

vir a ela (embarcaço) diariamente para fazer a manutenço dos 

motores' garantindo-lhes boas condiceies durante o período de 

viagem no mar. 

3) peaLilsia.aa - A pesca de lagosta é realizada por dez a doze 

homens com suas tarefas assim distribuídas: um 	 que 

é o responsável em retirar as lagostas dos manzuas quando es-

t es ja foram puxados e esto ao convés do barco; um 

que prepara as iscas e as coloca dentro dos manzuas. Quando os 

manzuas voltam da agua, eles (escadores) s'ao respons::iveis por 

substituir as iscas apodrecidas ou recoloca-las, se for o caso/ 



um 	 que' recebe os manzuás, limpa-os e os entrega 

RO arrumador/ um aalLum2dom que, ao final da pescaria arruma os 

manzu.,is em lotes, um ~~~a.da[ ste. ~~~o. que ' como o préprio nome 

indica' puxa os cabos em fila para n5.o se enrolarem; e dois q~-c 

1i1L]ll, que 	responszWmis pela cOnservaao do pescado. 

V0 outro pescador que desempenha a funao de OJzt= 

DhaiJ]a. Cabe ao mesmo' a responsabilidade de preparar as re-

feic5ey e servl-las no exato momento em que os pescadores tgm 

condiç6es para fazô-las. 	Além disso, se 	atrapalhar a sua 

funço Principal' ele poderzi ajudar aos pescadores quando esto 

ocupados. 

2.4 - 	TRAB8LHO Nn PE,${~\ E8RLE:Ilia 

Nos dois tipos de pesca (artesanal e industrial) as 

condiaes de trabalho 	prec~rias. No sistema artesanal verifi- 

camos uma maior heterogeneidade no ambiente de trabalho para os 

pescadores, em funao da diversificaao dos tipos de embarcaaes. 

Grande parte dos barcos sg.o extremamente pequenos, expondo os 

pescadores a muitos riscos de saitde, porquanto, estes permanecem 

molhados o dia todo e até a noite, quando o sistema de pesca 6 o 

de "dormida".  

No tipo de pesca artesanal' denominada de "ir e vir", 

sup6e-se que as embarcaaes mesmo com cODdic#es adversas, apresen- 

tam menores perigos 	satIde dos pescadores, dado que estes podem 
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voltar para casa, 	após sua jornada de trabalho durante o dia. 

Entretanto, na pesca de dormida, na qual os pescadores podem 

ficar ate cinco dias no mar, as condic6es de trabalho sao péssi-

mas/ colocando os pescadores expostos aos perigos do mar, prinCi-

paimente & nolte, pois, A Peõca artesunm} ^ caraCter{zaMA pela 

utilizacao de m6todos antigos e rudimentares. 

Os 	barcos industriais sao maiores e oferecerem melhor 

conforto ao pescador, relativamente aqueles artesanais, contudo, 

as condi05es de trabalho oferecidas neste tipo de pesca nao sao 

melhores. 

Na pesca industrial, o tempo de permanncia no mar, 

natureza da atividade, o tamanho das embarcact5es, o csforgo 

muscular, o ruido provocado pelos motores dos barcos e o es-

tresse, entre outros fatoes, proporcionam condicões objetivas dc 

trabalho piores que a pesca artesanal. 

2.5 - 	LTIV%I1APE P{3fadJEIR6  

Para que possamos analisar a questao salarial na ativi-

dade pesqueira do Estado do Ceara, primeiramente fax-se ncceeo~rio 

ver que tipo de relagao social de produc'g.o predomina entre os pes-

cadores da pesca artesanal e da pesca industrial. 

Verificamos que, tanto os pescadores da pesca artesa- 

nal como aqueles da pesca 	 est!i-lo•submetidos 	relaço 



rios dos meios de produçao' portanto, a grande maioria dos pesca-

dores n~o disp6e de embarcaç6es e artes de pesca, s6 lhes restan-

do vender a sua for~a de trabalho para garantir a sobreviv&ncia. 

Na pesca industrial, verificamos a exist&nCia de rela-

aeS de trabalho tipicamente capitalistas. A grande maioria dos 

pescadores sao assalariados e nao 	perspectivas de ser donos 

das embarcaq6es. 	Contudo' para os pescadores da pesca artesanal, 

a aquisiçao de uma pequena embarcaçao nao 	tao difícil' quando 

comparada com os pescadores industriais. 

Os pescadores artesanais nao t&m uma idéia exata de 

quanto ganham, ja que nao fazem registro de suas remunaraaes com 

precisao. 	Na pesca artesanal nao existe turno fixo de trabalho' 

se perdendo a noçao do ganho nominal mensal. Ademais' ha 

pescadores que Pescam diariamente, outros ficam no mar por um 

periodo de tempo maior e, para todos esses pescadores, a incerteza 

da quantidade a ser capturada em uma viagem é um fato. 

Na pesca artesanal, geralmente, o dono da embarcaao 

fica com 60% da produçao e o restante 	d1vidido entre os pesca- 

dores (em dinheiro). A produçao é vendida no interior do barco a 

um comerciante (intermediarzo) que monopoliza a compra e dita mm 

pregos. 	A inexist&ncia de cooperativas e as. dificuldades 	de 

deslocamentos do pescado para venda em outros locais imp6em aos 

pescadores a submissao aos preços irrisários oferecidos por esses 

intermediarios. 

~ 
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Na pesca industrial, geralmente, os pescadores ganham um 

percentual sobre a produço e um sal.ario registrado em carteira de 

trabalho. 	As empresas lagosteiras industriais esto pagando em 

media, conforme contacto mantido com algumas delas, 	i,5 sal~rio 

mínimo para o prl5caÓnr/ 5/ 0 malirios mínimos para O motorista e 

10,0 salrios m<nimos para o mestre da embarcacao. A remunerae4O 

referente a participae4(o na produao sci 6 efetuada no final do 

cicio de pesca' todavia, esse valor percentual n'4.o foi divulgado. 

A atividade pesqueira, alem de promover uma forte insta-

bilidade emocional pelos vzirios tipos de risco a que sri.o submeti-

dos os pescadores, ocasiona tambem uma grande instabilidade finan-

ceira. 

2.6 - aEL8C6Eti 	IRADíLtUl 	PBliOJ0a DE Lü3FESO 	L.AGuIn 

O período de "defeso ou paradeiro" refere-se a época do 

ano cm que a Lcgi ~lacgo Federal proibe 	captura da lagosta devido 

a mesma se encontrar em sua fase de desova. O defeso vai de 01 de 

janeiro a 30 de abril. 

Neste periodo, cerca de 75% dos pescadores industriais 

ficam desligados das empresas, aproximadamente 20% ficam vincula- 

dos à elas (empresas) percebendo seu saliirio. 	Um certo número de 

pescadores continua vinculado a empresa, porem, sem receber qual-

quer remunera0o' apenas garantindo a readmisso no inicio da 

pesca, após o per~odo de defeso 
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O fato da maioria dos pescadores industriais ficar sem 

vinculo empregatl:cio ou com Vinculo sem remunerac'4o, agrava o 

problema social para essa categoria no período de defeso, pois, 

nessa época do ano, eles (os pescadores) devem procurar outra 

op60 	qualquer, sob penm de faltar mli0ent@qlo e outros itens 

, 	 essenciais a sobrevivôncia de suas famílias. 

No periodo de defeso, as opc6es de trabalho s'4.o bastante 

restritas para esses homens. 	Verificamos que a grande maioria 

fica pescando artesanalmente as espécies proibidas. O restante dos 

pescadores fazem outras atividades que esto de certa forma vin- 

culadas 	pesca, embora para eles sejam diferentes. Dessas ativi- . 

dades destacam-se: o conserto de redes de pescar, a Construc 	e 

conserto de manzu~s, a pintura e a manutentao das embarcac6es, 

etc. 

Alguns pescadores praticam a pesca ilegal da lagosta 

utilizando compressores - motores de sucao - sendo essa prtica 

de pesca proibida por lei devido destruir os cardumes impráprios 

para o consumo. Esse fato, tem gerado a "guerra da lagosta'', onde 

os pescadores preocupados em preservar a espécie entram em confli-

to direto em alto mar com os pescadores clandestinos, chegando em 

mlyunz cumom u [atalidadm. 



CAPÍTULO III 

11ú 	 110 	DE/ ILO. 

3.i - 	 11A 	 ti8 ~E.S.C8 M8bI-1118 

Conforme jzi. visto' a atividade pesqueira maritima no 

Estado do Cear 	estz, dividida em dois segmentos: pesca artesa- 

ey 

nal e pesca industrial, o que torna diferenciada a utilizaçâo de 

tecnologia por ambos. 

M pesca artesanal utiliza prOcestOm de captVras rudimen- 

tares a pr~ticas elementares de pesca. 	As embarcaci5es utilizadas 

neste tipo de pesca s~o movidas a remo ou a vela. 

desenvolvida ao longo de toda a costa litoranea do 

Estado, caracterizada como atividade de subsistôncia, visto que, o 

nivel de comercializaçâo 6 bastante pequeno. 	Este segmento de 

pesca marítima 6 realizada em ziguas de distancia inferior a 5 

milhas da costa. 

A pesca industrial marítima caracteriza-se pela existôn-

cia de uma apropriada infra-estrutura em terra, edificaaes e ins-

talacifies' possui, ainda, uma rede de camaras frigorificas e 

equipamentos adequados ao beneficiamento' limpeza' embalagem e ao 

contro sanit ~rio' com a finalidade de garantir permanentemente o 

perfeito estado de conservacâo do produto. 

Neste segmento' utiliza-se embarcac6es motorizadas' do- 



tadas de camaras de congelamento e instalac6es so f isticadas ' com 

capacidade para se manter no mar 	por um periodo superior a 30 

dias. 

Em virtude das embarcaq6es serem motorizadas e 	do 

melkor nível tecnológico, torna-se necessario que a mi:(o-de-Obra 

utilizada seja melhor especializada e que possua 	conhecimento 

tecnico para manusear os instrumentos nas referidas embarcaq.6es. 

Os cursos para capacitar a mo-de-obra s'4o promovidos pela caP'.ia-

nia dos portos. 

As empresas industriais lagosteiras utilizam aparelhos 

com melhores niveis tecnolágicos' para fazer face ao rigoroso 

controle de qualidade e seleao de esp6cies impostos pelo mercado 

externo e pelo IBAMA 

3.2 - coliPoal= LA Fa{lia PE~(1¿11i1]Iì 

Na pesca artesanal existe uma grande variedade de embar-

caaes pesqueiras' embora para os olhos de um leigo as diferenças 

estejam apenas no uso da vela ou do motor. 	Entretanto' os pesca- 

dores denominam de modo diferente cada embarcaao' segundo as 

especificidades que cada uma apresenta. 

As 	principais embarcaaea utilizadas na pesca ,artesanal 

s'i;o: a jangada, o paquete, o bote e a canoa. 

A jangada, ao longo dos tempos, sofreu modificaaes na v. 
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estrutura efetuadas pelos prOprios pescadores, para proporcionar-

lhes um maior grau de conforto. Essas transformaç6es se referem a 

modificaç6es na madeira, espaço interno para descanso dos pescado-

res, espaqo para acomodar as caixas com gelo' entre outras. 

A jangada, 	que mede em torno de 7 m, é utilizada para a 

pesca artesanal de dormida, comportando até cinco pessoas. 	Nao 

tem motor, sendo movida a vela. 

O paquete 	uma pequena embarcaçao que mede apenas 5 m, 

no qual cabe em média duas pessoas. 	Locomove-se por remo ou por 

vela, sendo apropriado, normalmente, para realizar pesca com o 

^rengai^' 	que 	uma redin6a de pescar. 	Com este tipo de embar~ 

cagao se efetua a pesca artesanal de -ir e vir". 
 

O bote tem mais estabilidade que a jangada (e quanto 

essa tem estabilidade mazor que o paquete), podendo percorrer uma 

distancia muito superior, sendo, também' utilizado na pesca de 

dormida. O bote mede entre 9 e 10 metros, apresentando capacidade 

para acomodar seis ou sete pessoas, havendo espaço suficiente no 

seu interior para a dormida de todos os tripulantes. 	Na jangada, 

o espaço que existe para a dormida dos pescadores 	extremamente 

pequeno nao comportando o corpo do pescador. 

O bote'  apesar de ser maior que a jangada, nao disp6e de 

motor. 

Na pesca industrial existe dois tipos de embarCaaO: o 

barco e a lancha.  

Os barcos, que sao bastante utilizados na captura da la- 

` 



gosta, 	variam da 18 a 25 metros, sendo constituidos, na sua quase 

totalidade' em aço, propulsionados por motores de 45 a 600 HP com 

capacidade para operar em alto mar. No barco é possivel acomodar, 

em mcidia' de 10 a 25 pescadores por viagem, podando permanecer no 

mar de 30 a 120 dias. 	Em geral, os barcos disp6em de frigorífi- 

cos com capacidade para armazenar de 7 a 70 toneladas de pescado. 

O barco lagosteiro transporta numa viagem até 1.400 manzu~s, 

conformo dados do SINDIPESCA. 

A 1anc6a 6 um barco motorizado' possuindo comprimento 

médio de 12 metros, comportando ate cinco pescadores, e possuindo 

capacidade para transportar at6 200 manzuas numa viagem. Normal- 

mente' 	este tipo de embarcac".5.o pertence a particulares (armado- 

res) que mant6m contratos de venda da produco com as empresas 

lagosteiras. 



CAPfTULO IV 

aa Ecniiataa 
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4.i - A ~-L ~uts^wa uA /.~^L~A ----EuaE- 

caracterizado como um dos 
O Estado do Ceará tem-se 

mais importantes exportadores de pesca maritima da regio nordes- 

de ^carro~c6efe^ do setor' 
te' onde a lagosta assume a Posi~~o 

seguida pelo camaro. 

TABELA IV 

PARTICIPAC4O DO CEAR4 NAS EXPORTAC6ES DE 

PESCADO DO NORDESTE (1977-i986) 

---------------------- 	 TONELADAS - 	 ----------  	 ~ 

	

US$ (MIL) 	 ~ 	 -__________ 
~ 	 ~~~~~~~~~~~~~ 

	

------------ 	 ~ A/B % 

	

ANO !-------_---------- 
.  	/A) CEAR4 \B) NORD. 

~A) CEARÁ !B) nuxu~ ` A/B %  

	

-------------------------- 	
909 | 	~ ~~~ | 63,06 

1977 ~ 27.298 	39.2i1 / 69,62 ! 
I 	3. 	 . 	

! 

	

! 	
~ 4 635 ! 	6 i27 ~ 75'65 

1978 ~ 36.051 	
48.237 ~ 74,74 ~ 	

~ 	
! 

	

\ 	 ` 	
~ 6 04i ! 	76 43 

1979 	43.307 	62'32i 
1 72,70 ! 	4.617 	

' 

	

\ 	 ` 	
5 52i ~ 	79' 6i 

1980 	38.328 	
51.1.77 \ 74,89 1 	4.395 	

~ 	
~ 

\ 	 ` 	
6 287 ! 	74 79 

1981 	47 730 	
65.760 ! 7~ '5 	

~ 	 ,
8 / 	4.702 	 ~ 

! 	 ` 	 4 790 ! 	70 8i 

i982 	43.0:19
~

9 	59.491 \ 72'3i ! 
	3.392 	 ! 	

' 

I 	 3 95i ! 	64' 84 

1983 	29.256 	
9i~565 ! 3i,95 1 	2.562 	

~ 	
\ ~ 	

! 	 \ 	
. 6 545 ~ 	64' 45 

1984 \ 50 793 	69.866 \ 72,70 ! 
	4.218 	 ~ 

! 	 ~ 	
6 474 ~ 	65 85 

	

59 269 ~ 76 64 	~ 	4.263 	
~ 	 , 

i985 ! 45 42i 	~ 	 , ! ~ 	 ~ ^'~- 	 ~ 	
3 329 	4 851 ! 	68,63 

1986 ! 37.291 	48.795 ! 76'42!____ 	 .~
______~-- 

	

------------------------------- 	
\ 	 \ 70,48 ---

TOTAL ~ 400.494 \ 545.692!73'39 I 40.022 
	56 786 
^____._______ 

FONTE: CACEX 
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Analisando a Tabela IV, verificamos que, no ano de £977, 

Nordeste brasileiro exportou cerca de 6.000 toneladas de pesca- 

do, 	sendo que, 
	a participac(ao cearense foi de 3.900 toneladas, 

representaPdo uma participaç~o de 63,06 % do total. 	No mesmo 

ano' o volume de divisas gerado pelos Estados nordestinos foi 

superior a 39 milh6es de dólares' enquanto que, a participaço do 

Estado do Ceara ficou em torno de 70% deste total, perfazendo 

27 298 mil dólares. 

Na Tabela IV, constata-se, ainda, que no ano de £986 a 

regi'alo Nordeste exportou 4.850 toneladas de pescado e a partici-

paO.o cearense atingiu 68,63% deste total, representando 3.329 

toneladas. 	Esse volume de pescado exportado proporcionou ao 

Nordeste divisas no valor de US$ 48.795 mil` cabendo ao Ceara 

76,42% deste total, 	somando cifras superiores a 37 mil66es de 

dólares. 	Durante n periodo anali@ado^ cOnÃtmtamOs quo a regio 

nordestina exportou 56.786 toneladas de pescado, 	ficando a parti- 

cipaç~o cearense em torno de 70% deste total, cerca de 40.022 

toneladas. 	O Nordeste gerou divisas para este período de US$ 

545.692 mil, enquanto que, o Ceara. participou com a garaqo de 

400.494 mil dolares do total de divisas, algo superior a 73% do 

referido valor. 

Em termos absolutos, verifica-se que tanto o Ceara como 

o Nordeste apresentaram declinio no citado período (i977-i986). 

No ano de 1977, o Ceara exportou 3.900 toneladas de pescado, ja em 

£986 este volume alcançou apenas 3.300 toneladas de lagosta. 
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Registra-se, portanto, uma queda de, aproximadamente/ 600 tonela- 

das. 	Com relacO a [eg¡o como um todo, este declínio foi ainda 

mais significativo, passando de quase 6.200 toneladas em 1977 para 

pouco mais de 4.850 toneladas em 1986' ou seja, 1.350 toneladas a 

menos. 

Apesar desta constataco, verificamos que, no Nordeste, 

o valor das exportaci5es de pescado marítimo cresceu no mesmo 

período, passando de 39 mil66es de dólares, em 1977' para 48 

milhôes de dólares em 1986. No Ceara' evoluiu de 27 mil66as de 

dólares' em 1977, para 37 mil66es de dolares em 1986' melhorando 

assim, sua posic~o relativa na regio. 

As exportac6es cearenses de pescado cresceram em valor 

no período de 1977/79, sofrendo uma significativa queda em 1980, 

se recuperando no ano seguinte (1981) e declinando novamente em 

1982. 	Todavia, no ano de 1983, houve uma grande reducg.o' ocasi~o 

cm que as exportaaem do Ceara chegaram apenas a 29 0ilhNe0 de 

dólares. No ano seguinte, as exportaq6es cearenses de pescado al-

cancaram seu melhor desempenho, mais de 50 mil6ues de dólares. A 

partir desse ano voltaram a cair, atingindo 37 mil66ms de dólares, 

em 1986. 

Com os resultados constatados na Tabela IV, nota-se que 

o Cearg teve uma participaq'ao significativa no volume de pescado 

enviado para o mercado externo durante o Período 1977/79, quaOdo 

sua posic'a'o em relac'ao ao Nordeste, na gerado de divisas, ficou 

em media, superior a 70% 



4.2 - 	 LAti(aTi). 14.6 LEB..c.n 

CEAREI)3E 

De acordo com os dados das Tabelas V e VI (a seguir)' 

destacando o comportamento das exportaq6es de pesca marítima do 

Ceara, embarcadas atravds do porto de Fortaleza (Mucuripe), para a 

d~cada de 80, verificamos que a posico mais importante no ,alor 

total dessas exportaç6es foi conferida 	lagosta, responsz4.vel por 

46,85% do total de toneladas exportadas' 	cerca de 20.504 tonela- 

das. 	Em 1980 as exporta65es de lagosta representaram 43,12%, 

atingindo 62,26%' em 1982. 	Todavia, em 1986 a participac~o caiu 

para 34`26% e, em 1990, do total exportado de pesca marítima a 

lagosta contribuiu com 63,20% (Tabela V). 



TABELA V 

EXPORTAC6ES DE PESCA MAR.
ITIMA, EM TONELADAS, 

NO ESTADO DO CEAR4 (1980-i990) 

	

------------- 	 ~ TOTAL 

	

----------------- 	
~ PEIXES ! 	% ------ 	

! CAMARO! 
 

ANO ! LAGOSTA! 	% 	AMAR~O\ 	%  
----------------- 	 | 	! -------- 	 1 	| ~ 	! 	

i52 ) 	3 46 ~ 	2 348 } 83,42 ! 
	4.395 

i980 	i 895 ! 43'i2 ! 
	 , 	~ 

~ 	
! 	\ 	! 	\ 	

2 3p5 	50 94 	4~702 

1981 	2.064 ! 43,90 ! 
	243 ~ 5'i7 ! 	~ 	' 

	

i 085 	31 99 	3'392 

	

i982 	2 ii2 ! 62,26 ! 	
195 ~ 5'75 ~ 	~ 	, 

	

904 	35 27 	2 563 

	

1983 	1.181. ! 46,08 ~ 	
478 ! 18'65 ~ ' 	~ 

	

i 203 	28 53 	4.21.7

i984 	2.122 ~ 50,34 ! 	
891 ! 21'13 ~ 	~ 	` 

~ 	
i 0p4 	25 66 	4~263 

	

1985 	1.827 ! 42,86 ! 1.342 ! 31,48 ~ 
	. 	, 

	

33 12 	3 3~@ 

	

1986 	
1.144 ~ 34,25 | 1.090 ~ 32,63 ! 1.106 	' 	

. 
~ 	

894 ~ i9 48 	4 589 

	

1987 	
1.830 \ 39,88 ~ 1.865 ~ 40,64 ! 	

' 	. 

	

402 ! 8 95 	4 ~p5 
2 044 ! 45 47 ~ 2~049 ! 45'58 \ 	

, 	~ 

	

1988 	 ' 	 ! 	! 	~ ~ 	! 	
i 36i ~ 33 62 ! 	781 ! 19,29 	

4.048 

	

i989 	i 905 ! 47,06 ~ 	
~ 	' 

 ~ 	
! 	! 	! 	! 	

374 ! 	9 94 	3 764 

	

i990 	2 379 \ 63,20 ! 	
1,011.~ 26,86 ! 	 \ 	

' 	~ 
~ 
	! 	 ------~---- 

---------------------------------~ 	 ~! 
TOTAL ! 20.504 ! 46,85 ! 1.0.677 	

2439 ! 1  12.586 	28,76 	43.768~'
_______ 

 

FONTE:  CACEX 



TABELA VI 

EXPORTAC6ES DE PESCA MAR.ITIMA,. EM MIL D6LARES 

(1980-1990) 

ANO ! LAGOSTA! 

! 

% CAMARAO( % PEIXES % TOTAL 

i980 ! 28.169 ! 73,50 1,107 ! 2,89 9.051 23,61 38.327 

~ ! ) 
181 ! 37,436 ! 78'43 1.632 ! 3,42 8.662 1.8'15 47.730 

/ ' ! 
1982 ! 37.807 ! 87,89 2.075 ! 4,82 3.137 7,29 43.019 

! ! ! 
1983 ! 21.509 ! 73,52 4.460 1 1.5,24 3.287 11,24 29.256 

( ~ ~ 
1984 ( 38.656 ! 76,10 7.791 ! 15,34 4.346 8,56 50.793 

( ! ! 

1985 1 31 	358 ! 69,04 9.931 | 21'86 4.132 9,1.0 45.421 
! ! ! 

1986 ) 22.269 59,70 0.696 ! 23,86 6.1.32 16,44 37.297 
! \ ! 

1.987 ! 45.839 ! 72,92 12.258 ! 19,50 4.764 7'58 62.861 
! ~ ! 

1.988 ! 44.253 { 75,30 12.891 ! 21'93 1.628 2'77 58.772 
! ! ! 

1989 ) 32.207 ! 78,59 6.71.0 ! 16,37 2.065 5,04 40.982 
! { ( 

1990 ! 47.023 ! 87,43 5.448 { 9,96 1.425 2,61 54.696 
! ! ! 

FONTE: CACEX 



No que se refere a composic'4o das divisas geradas pelo 

setor pesqueiro maritimo para o Estado do Cear, constatamos que, 

durante o pc/ilodo analisado de 1980 a 1990, 	a lagosta contribuiu, 

sozinha, com uma participaao media de 75,67% do total obtido pelo 

referido setor (Tabela VI). 

No ano de i980' o setor pesqueiro cearense gerou divi-

sas na ordem de 38.327 mil dOlares, sendo que, a lagosta repre- 

` 	 tou 73,50% deste valor, algo superior a 28 mil66es de d61a- 

res. 	Durante o ano de 1982, verificamos um acréscimo no total de 

divisas em torno de 23'29%, enquanto que as divisas totais da ` 

pesca maritima cresceram apenas 12,24%, 

Provavelmente' temos como principais causas dessas va-

riac6es o que segue: 

a) No periodo de 1.980/198i, o governo brasileiro implantou um con-

fisco cambial' em que, na taxa de variaco da cota0o do d6lar 

verificou-se um reajuste de 50% enquanto a inflaq'4o brasi-

leira atingiu 114%/ isto refletiu nas exportac6es de pesca 

maritima cearense' haja vista 	ser possivel ao setor uma 

maior productg.o, pois os insumos tornaram-se bastante inflacio-

nados. 

b> Em junho de i981., o Ministério das Minas e Energias, represen-

tado pelo cearense Cesar Cals' concedeu uma reduq ~o de 30% no 

custo final do combustivel (óleo diesel) utilizado pelas em-

barcac6es pesqueiras. O que contribuiu de maneira significati- 

va para que as exportac6es de 	lagosta fosse superior a 2.000 

toneladas nos anos de 1981 e 1982. 
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Com ie)ac~o aos dois itens citmdOs anteriormente, 	cons- 

tatamos que' o volume de divisas esteve praticamente no mesmo 

nível nos anos de 1981/82, sendo a taxa de crescimento linear de 

apenas 0,99%. 	A taxa de crescimento das exportaç6es para estes 

• anos, foi de 2`33%. 

No ano de 1983, verificamos uma acentuada queda de 

44'08%, em relac~o ao ano anterior, no volume de lagostas exporta-

das e, consequentemente, nas divisas geradas para a economia 

cearense. Constatamos que foram exportados apenas 1.181 toneladas 

de lagosta, representando um faturamento de 21.509 mil dólares. 

No final do ano de 1983' o governo aplicou a resoluqo 

No. 882 do Banco Central do Brasil (26/12/1983), criando um pro-

grama de financiamento a produao para exporta0:o' destinado a 

suprir recursos as empresas exportadoras. 	A base de ciculo era 

de ate 100% sobre o valor "FOB" dos embarques dos produtos, dedu- 

zindo os custos de exportaco e com repasse. 	Isto refletiu posi- 

tivamente para aumentar o fluxo de exportaq6es, visto que, foram 

exportados, em 1984 ' 2'1 mil toneladas de lagosta, representando 

divisas superiores a 38 mil66es de dólares. 	Em comparaso com o 

ano de 1983' verificamos que a taxa de crescimento linear foi de 

79,76% e 79,72% respectivamente' para o total de toneladas expor-

tadas e volume de divisas geradas. 

Para o ano de 1985, o setor exportou 1.827 toneladas de 

lagosta, representando divisas na ordem de 31.358 mil dólares. Em 

comparaco com o ano de 1984' verificamos um decréscimo de i3,94% 
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no volomc dr / `v``:0 ^ 	('i"x 1 0'|^:, r /|~ iO^8Ox DO volume de divilliaõ 

geradas. 	Dentre os principazs motivos, destacamos a substituico 

da resoluco de No. 882 do Banco Central do Brasil pela de No. 

950, no ano de 1.984, alterando o amparo dos programas de financia-

mento das exportacôes, obrigando, assim' que as operaaes fossem 

realizadas' exclusivamente' com recursos práprios dos bancos auto-

rizados e com as seguintes taxas de juros: 

i) at6 15% a.a., para as operaaes realizadas ao amparo 

de certificados de habilitaego da CACEX (Carteira de Administra0.o 

do Comércio Exterior)' emitidos entre 01/01/84 e 31/07/84. 

ii) ate 1.0% a.a., 	para as operaq6es relativas a certifi- 

cados emitidos pela CACEX a partir de 01/08/84. 

Verificamos que, para o per.Lodo de 1980 a i9 ~ 5, a taxa 

de crescimento geom6trica foi - 0,17% para o total de toneladas 

exportadas e de 0,71% para o volume de divisas proporcionados pelo 

setor pesqueiro através da lagosta. 

Constatamos que no ano de i986, as exportaaes de lagos-

ta apresentaram uma significativa queda em comparaao com o ano de 

1985, atingindo um total de 1.144 toneladas, representando um 

volume de divisas de apenas 22.269 mil d6lares. 	O decréscimo foi 

de 37,38% para o total de toneladas exportadas e 28'98% para o 

volume de divisas proporcionadas neste ano, relativamente ao ano 

de 1985. 	provvel que um dos principais motivos desta variaao 

negativa tenha sido a exinao/ em 1985, de um incentivo a mxpor~ 

tacao. 	De fato, o setor contava com um crédito pr&mio a expor- 



taqgo sobre o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), na 

base de um estímulo fiscal a exporta0o de 15% sobre a fatura FOB, 

ou seja, para cada dólar exportado pelo setor, o mesmo recebia um 

credito prêmio de 15% como devolucgo no IPI. 

Outro fator determinante na queda das exportaaes refe-

re-se ao "congelamento" do dólar, entre fevereiro e novembro de 

1986, o que causou prejuízos para o setor lagosteiro, visto que' o 

mesmo é caracterizado como exportador e a moeda padrgo nas tran- 

saaes cambiais 	o dólar. 	O confisco cambial neste ano ficou em 

torno de 46%. 

O setor gozava de uma reducgo de 30% no preq.o final do 

Oleo diesel, como forma de reduzir os custos e tornar a frota 

pesqueira competitiva em relacgo a outros países. ESte benefício 

também foi extinto' provocando impacto negativo nas exportac6es de 

lagostas. 

Para os anos de i987 a 1990' observamos que o volume 

, total de toneladas de lagosta exportadas pelas empresas la8ostei-

ras ficaram numa média de 2.039 toneladas ao ano, mantendo prati-

camente o volume exportado em i981. 

Durante o per~odo de i985 a 1990' verificamos que a taxa 

de crescimento geométrico ficou em 2,74% em relacgo ao volume 

exportado, o que proporcionou um faturamento médio anual, no mesmo 

período, de 37.29i mil dólares. 

No ano de 1991' o setor pesqueiro exportou um volume 

superior a 3.852 toneladas de pescado, sendo que, a lagosta con- 
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tribuiu com mais de 2.600 toneladas'  representando 69,85% do 

total. Com  relacfAo ao faturamento, 	a lagosta proporcionou, neste 

mesmo ano (1991), a geraao de divisas na ordem de 52.681 mil 

délares' equivalente a 89% do total de divisas geradas pelo setor 

pesqueiro do Estado do Cearii (DECEX - i990/91). 

Analisando a composicao setorial' dentre os principais 

produtos exportados pelo Cear, atraves do porto de Fortaleza, 

constatamos que, durante a década de 80, a lagosta ocupou a 2a. 

colocaao'  respodnendo por 21.,94% do quantun exportado e gerando 

divisas superiores a 434 milh6es de dOlares. A primeira colocaao 

foi ocupada pela castanha de caju sem casca, seguida pelos fios 

tôxteis, cera de carnatlba e o curtume, conforme anz;.lise os dados 

da Tabela VII. 



TABELA VII 

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PELO CEAR4i ~ EM VALOR 

DrjiCADA DE 80 

PRODUTOS VALOR US$ MIL % PART. 

- Castanha de caju sem casca 854.834 43,20 

- Lagosta 434.145 21,94 

- Fios tôxteis 256.846 12,98 

- Cera de carnaUba 124.268 6'28 

- Curtume 95.773 4,84 

- Demais produtos 212.917 10,76 

TOTAL ! 1.978.783 ! i00,00 
- —~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
FONTE: FIEC (Federa0o das Indústrias no Estado do Cearg) 

- Comercio Exterior. 

43 
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No período 1990/1991, a lagosta permaneceu na segunda 

colocago entre os produtos mais exportados pelo Estado do Cear~. 

Emsc c,umtoAccu contribuiu com 20,74% o 19,55% do volume dm divisas 

geradas pelas exporta65es cearenses, nos anos de 1990 e 1991, 

respectivamente (Tabela VIII). 

TABELA VIII 

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PELO CEAR4 - EM VALOR 

i990/i99i 

PRODUTOS MAIS EXPORTADOS 

1990 

US$ MIL PART % 

1991 

US$ MIL 	! 

! 

PART % 

Castanha de caju s/casca! 82.662 35,85 i 92.066 ! 
! 

34,17 

- Lagosta 47.823 20,74 ! 52.681 ! 19,55 
! 

- Fios t&xteis 28.885 12,53 ! 48.669 ! 18'06 
! 

- Cera de carnaaa 14.928 6,47 ! 21.103 ! 7,83 
! 

- Tecidos 6.009 2'6i ! 6.077 ! 2,26 
\ 

- Demais produtos 50.261 21'80 ( 48.830 { 18'13 
! ! 

TOTAL 	 ! 230.568 \ 100'00 ! 269.426 ! 100,00 

- 

----------------------------------------------------------------- 

PERfODO: 1990/1991 
FONTE.. : DECEX 
OBS 	 Valores em mil dálares 
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Para o período de janeiro a junho de 1992 (Tabela IX)'  a 

lagosta continua entre os cinco principais produtos exportados 

pelo Estado do Cear. 	Durante este semeste' sua participara.o foi 

de 9'37% do volume de divisas geradas, representando 13.611 mil 

dálares, ocupando a terceira colocac'go dentre os principais pro-

dutos. 

TABELA IX 

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PELO CEARA: - EM VALOR 

JANEIRO A JUNHO/1992 

PRODUTOS 
------------------------------------------------ 

! 

VALOR US$ MIL ! 

! 

% PART. 

- Castanha de caju sem casca ! 60.843 ! 41,87 

- Fios t&xteis 33.478 ! 23,04 

- Lagosta 13.611 9,37 

- Cera de carnaaa 10.174 7,00 

- Tecidos 5.223 15'12 

- Demais produtos 21.973 15'12 

TOTAL 145.302 ! 100,00 
--------- 
FONTE: DECEX 
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4'3 - DESTIND. EINAL 	 DE PES{A 

Na pesca artesanal' a lagosta 	vendida para consumi- 

` 	 dores intermedírios, que podem ser atravessadores ou as práprias 

empresas. 

Na pesca industria}, as empresas t&m frota pesqueira ao 

mesmo tempo em que mantôm contratos com barcos armadores para 

adquirir a sua produco. 

O beneficiamento da lagosta destinada ao mercado externo 

~ realizado pelas empresas lagosteiras industriais, caracterizando 

o acesso destas ao porto de Fortaleza para exportaao do referido 

produto. 

TABELA X 

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PELO CEARei •- EM VALOR 

PERfODO: JANEIRO A JUNHO/92 

PALSES QUE MAIS COMPRARAM DO CEAR4 	! VALOR US$ ! 	PART. % 

- Estados Unidos 

- Portugal 

- Canad.á 

- Jap~o 

- Alemanha 

75.757.648 

i8.9i5.366 

5.585.643 

5.479.990 

5.355.5ii 

52,i9 

13,02 

3'84 

3,77 

3,69 

FONTE: DECEX 
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Baseado na infnrma0es contidas na Tabela X, verificamos 

que as exportac6es dos diversos produtos cearenses, em geral' 

destinam-se a cinco países, 	sendo eles: Estados Unidos' Portugal, 

Canadá, Jap~o, e Alemanha. 	Estes países compram em conjunto' 

cerca de 77% do volume total das exportaç6es do Estado. 	Contudo' 

'no período de janeiro a junho de 1992 coube aos Estados Unidos 

receber 162'19% do volume das exportaaes totais do Cear.L 	Esse 

fato, mostra a presenqa de forte oligops6nio e a dependfencia cea-

rense com relac~o a estes países, em especial os Estados Unidos. 

A lagosta n'g.o poderia se constituir exces4Ao. Durante o 

ano de 199i, coube aos Estados Unidos comprar ao Estado do Ceara, 

mais de 2.000 toneladas desse crustaceo, o que representou, 77'48% 

do volume total de lagostas exportadas pelo setor pesqueiro, 

conforme dados da Tabela XI (abaixo). 	A Franca e o Jap ~o apare- 

cem a seguir no ranking dos paises maiores importadores de lagos- 

tas do Ceara' adquirindo em 1991, 	13,6% e 8,6X, respectivamente, 

do volume total de lagosta embarcada 
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TABELA XI 

DESflNO DA3 EXPORTAC6EG 

-------------- 

PRODUTO 	! E.U.A ! X /JAP40! 

PRODUTO/TONELADA/PAfS 

1991 

% 	!FRANCA! 	% 	!OUTROS*! X ! TOTAL 

! ! ! ! I ! ! ! 
2.691 

- 	Lagosta! 
'! ~ 
~ 085 ~ ! 77,48 ~ 

¡ 
223 ( 

¡ 
8,29 ~ 	366 

! 
i3,60 ! 

! !  
17 ! 

! 
0'63 ! 

- Camaro! 
! 

669 ! 79,46 
/ 

32 ! 
! 
3,80 ! 	72 

/ 
8'55 ! 

! 
69 ! 

! 
8,19 ! 
| 

842 

- 	Peixes 	! 3i ~ 97'49 ! ~ - ~ 3i9
i ~ 8 ! 251 ' ! 

! ! I. ! ! ! 

Naturalmente' com relarao ao volume de divisas 

proporcionadas ao setor pesqueiro cearense, atravs das importa
-

c6es de lagosta, os Estados Unidos ocupam a ia. Posi0.o, partici
-

pando com 80,91X (42.625 mil dólares), a França com 12'46% 

(6.565 mil dólares), e o Japo com 6,09% (3.208 mil dólares) 

(Tabela XII). 
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TE SINDIPESCA <Sindicato das Inddstrias de Frio e Pesca no Estado do Cear ru'` 	~ 
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EXIlaIDERAEa Elltaa 

O presente trabalho analisou, de forma breve, a impor- 

tancia econ6mica da lagosta no Estado do Ceari. 	A captura desse 

crustceo (lagosta) torna-se muito relevante, porquanto representa 

ampla fonte de emprego e renda para os Estados nordestinos, parti-

cularmente o Ceara. 

A lagosta se classifica como um produto nobre destinada 

especialmente ao setor externo' respondendo por quantidades subs-

tanciais de divisas estrangeiras geradas pelo estado cearense. 

Em torno da pesca da lagosta se formou toda uma rede de 

industrializaç'ao e de serviços, que envolve um grupo de empresas 

de pesca e beneficiamento desse crustáceo, a comercializaç'ao in-

terna e o práprio sistema de distribuiao para o comércio externo, 

além da produc'ao de equipamentos de pesca j-a bastante sofistica-

dos 

_ 	 A m,5'.o-de-obra também esta disponivel com o grau de es- 

pecializaao exigida, sem causar qualquer presso negativa ao 

setor. Contudo, foi observado as péssimas condiaes de trabalho e 

as baixas remuneraç6es proporcionadas aos pescadores, tanto na 

pesca artesanal como na industrial. 

Um grande problema enfrentado pelo setor pesqueiro la~ 

-` 

	

	 gosteiro esta na inoperancia do Estado brasileiro'  no que se refe- 

re ao conhecimento do pr6Prio setor, através da coleta estatísti- 
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ca de ioformac6es' e da falta de fiscalizaao das normas de pesca 

que garante a preserva(7.~0 das especies. 

O IBAMA' árgo responsz;i.vel pela normalizarao e desen-

volvimento da pesca no Brasil ' 6 antes de tudo um instituto de 

praservaao do meio ambiente que, alias, se encontra esvaziado de 

recursos financeiros e humanos' comprometendo sua atuaao. 

Além disso` esse 6rg',5.o assume um grande ntimero de fun-

q6es' o que tem lhe dificultado a efetiva0io e o desempenho sa-

tisfatório de qualquer destas funf.;6es a que pretensamente se des-

tinou. 

Todos os países que desenvolveram o setor pesqueiro, 

inclusive os do MERCOSUL (6)' aos quais haveremos de nos adaptar 

brevemente, administram a pesca atraves de estruturas ligadas aos 

Ministérios responsaveis pela produço de alimentos, como prescre- 

vem os modernos conceitos de administraao pública. 	O prciprio 

setor pesqueiro reinvidica do Governo a criaao da Secretaria 

Nacional de Desenvolvimento Pesqueiro' transferindo para o Minis-

tério da Agricultura' a responsabilidade para com a produao de 

pescado no Brasil. 

A maioria dos países onde as atividades pesqueiras esto 

controladas pelas secretarias que tratam da ProduraÓ aliment/cia/ 

tais como: 	Mexico. 	Peru' 	Equador' 	Chile, 	Argentina, Portugal, 

Espanha e Jap!.l'io' tiveram aumento de produao e melhorias na quali~ 

-------- 
(6) Refere-se a liberaao do comercio entre os pal:ses membros. 

Tratado assinado em 26/06/9i' pelos seguintes pa~ses: Brasil' 
Argentina' Paraguai e Uruguai 



dade dos produtos' alem de significativas elevac6es de divisas. 

Estes pa:ises s~o hoje grandes produtores e consumidores de pesca-

do, o que leva a diminuic~o da fome de mil66es de pessoas. Todos 

estes países, no entanto, trataram e tratam a pesca, como fator de 

produao de alimentos' 	sendo o caso do Brasil. 

A [lasse empresarial lagosteira, atraves do sindicato 

das indústrias de frios e pesca no Estado do Cear, apresenta 

algumas sugest6es para um maior desenvolvimento da pesca' a partir 

dos problemas que ela prOpria pode vivenciar na administrac~o do 

setor: 

a> Com relaco ao combust.ivel das embarcaaes - O áleo d~eg8l - o 

setor pesqueiro nacional paga hoje pelo mesmo' i9i% a mais do 

que os pescadores americanos' 92% mais que os japoneses e ii9% 

mais do que os argentinos_ 	Necessita haver uma equalizaqgo 

para que haja competitivade e prazos de pagamentos compativeis 

com o tempo de pesca, que so de 60 dias, em média. 

b> Os custos portujriom brasileiros sc.) excessivamente altos, 	in- 

clusive, quando comparados aos países da prápria América do 

Sul, sendo necessikrio uma reviso dos mesmos, dado o Prejuízo 

que tais custos causam tanto as exportac6es de lagosta' como 

também dos demais produtos. 

c) No tocante aos impostos pagos pelo setor pesqueiro, principal-

mente o ICMS, se faz neceys~ riO uma reviso na Legisla(;"4o Tri-

but ~ ria para excluir os produtos deste setor da relaao de 

semi-elaborados e haver um tratamento 6omogôneo na cobrança do 

ICMS das exportacões por parte dos Estados. No Cear á , as divi- 
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sas geradas com as exportaaes de lagosta esti5.o desviadas pro-

greSSivamente para outros Estados, que proporcionam ICMS com 

alÍquotas menores 	Os números do DECEX (Departamento de Comér- 

cio Exterior) revelam uma paulatina queda nas vendas da lagosta 

no Cear. 	Algumas empresas cearenses est'4.o transferindo suas 

exportaaes para outros portos do pais, principalmente os de 

Santos/SP e Paranagu7i/PR, pois' para exportar a lagosta nestes 

portos as empresas esto pagando 2'6% de ICMS^ enquanto que, a 

aliquota cobrada no Cear 6 de i7%. 

d) Quanto aos incentivos fiscais e financeiros, se faz necessrio 

a efetiva0io de uma linha de crédito específica para a pesca, 

com taxas de juros compatíveis com o mercado internacional, 	o 

retorno da linha de crédito baseada na Resoluc~o de No. 882 do 

BACEN (Banco Central do Brasil), ou criaç~o de rcso1u65es 

similares e demais linhas de exportarao' cujos juros acompa- 

nham as variac6es cambiais, equivalentes 	taxas de inflaco 

do país. 

e) Melhor apoio 	pesca artesanal ou de pequena escala' que, 

atualmente' tem se sustentado exclusivamente dos financiamentos 

feitos por atravessadores, que' por sua vez, fixam o preço de 

compra do produto e monopolizam a comercializaao, provocando 

uma situac(g.o de depend&ncia dos pescadores artes~os. 

f) Torna-se necessario incentivos ao desenvolvimento da IndO.stria 

Naval, para que a mesma possa acompanhar o ritmo tecnolágico 

implantado nos pa/ses desenvolvidos, proporcinando ao setor a 

cvoluc~o nas embarcacôes de pesca. 



I: " 

Do exposto acima, percebe-se que as empresas lagosteiras 

exigem diversas mudanças na postura do poder pdblico com relaç~o 

ao tratamento para com o setor lagosteiro. Tais exigências se 

traduz na elimina0:io das prBss6eS pOl.ltiCas 9 ecoDamicas 

prejudiciais ao setor pesqueiro' 

Realmente' cabe ao governo a tarefa de apoiar estudos e 

pesquisas nue anontem novas alternativas, bem como ma ~ úres 

investimentos na educaç!go ambiental. Tambem 	tarefa do governo a 

normatizaao e a fiscalizaao efetiva da atividade pesqueira para 

manter o pescador afastado dos mares nos períodos de defeso. A16m 

disso' torna-se importante a criaao de programas de assistência 

social durante o paradeiro. 

~ fator fundamental, o apoio' quer por parte do Governo 

ou pelas empresas, para incentivar programas de pesquisa para 

criar lagosta em cativeiro. 	 verifica-se a total ausência 

dos empres7Arios quer na fiacalizaao para preservaao das espécies 

quer no investimento da melhoria tecnolOgica para a captura da 

lagosta ou para criaç~o em cativeiros. 

O potencial econ8mico-financeiro do setor pesqueiro para 

exportaao' que tem a lagosta como "carro-chefe-, 	registrado 

pelo fato de comportar uma demanda ativa e crescente, sempre supe-

rior a oferta, tanto nos Estados Unidos (principal importador da 

lagosta do Cear) como em alguns paises da Europa. 

Daí` acredita-se que, se o setor comportasse empresas 

industriais mais modernas que se interessassem pelas inovaaes 
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tecnolágicas, tivessem capacidade de divisar o futuro, disposiao 

para assumir riscos calculados, aptid~o administrativa e iniciati- 

` 

	

	 vu vara enfrentar as regras do mercado, certamen te, no haveria 

tantos problemas no setor e diminuiria sensivelmente a dependência 

do governo. 
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