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ASPECTOS DO ESTUDO DA BIOLOGIA PESQUEIRA DO  PARED,  Lutjanus 

purpureus Poey, NO NORTE E NORDESTE DO BRASIL 

António Carlos Nogueira de Lima 

1-INTRODUÇA0 

0 pargo, Lutjanus purpureus Poey, é um recurso 
pesqueiro de grande importancia para as regibes Norte e 
Nordeste do Brasil, por sua relativa abundAncia como espe-
cie dominante dentro de uma biocenose composta, principal-
mente, por espécies das famílias Lutianidade, Serranidae e 
Carangidae, bem como por seu elevado valor nos mercados de 
consumo interno e externo. Tendo em vista a demanda do mer-
cado americano por produtos nobres, quase toda a produqo 
do pargo é exportada sob a forma de file, que corresponde a 
cerca de 404h do peso inteiro do individuo. 

A captura do pargo se iniciou em 1962, com base 
no porto de Recife, e era efetuada por grandes barcos atu-
neiros. que haviam sido desativados com o fracasso do con-
trato de risco celebrado entre o Brasil e o japao, entre 
1956 e 1959. As  areas  de pesca se concentravaa  onto  apenas 
nos bancos oceAnicos de Caiçaras, Ceard e Atol das Rocas, e 
a produqao anual aumentou rapidamente,  at um  maxima  
de 4.863 t de peixe inteiro em 1967. No entanto, devido a 
restriqbes impostas pela extensao das zonas de pesca e pela 
autoctonia dos estoques nesses bancos, bastante afastados 
da costa, houve uma acelerada depleqao nos mesmos e, como 
Onica alternativa, a pesca do pargo transferiu-se para a 
plataforma continental da zona setentrional do Nordeste. 

Esta nova etapa foi desenvolvida a partir de 
1966, tendo Fortaleza como porto-base da frota e as pes- 
carias passaram a se realizar nos Estados do Ceará,  Piaui  e  
Maranhao,  na faixa entre 38°W e 44°W, ao longo da platafor-
ma e no Banco do Ceara, o qual foi também gradativamente 
abandonado pelos mesmos motivos que determinaram a mudança 
da  area  de exploraqao. Posteriormente, as pescarias se es-
tenderam  at  os Estados do Para. e  Amapa,  de modo que atual-
mente esses dois Estados  sap  responsáveis pela maior parte 
da produçao do pargo (ivo &  Hanson,  1982). 

Em decorrencia do crescente interesse do mercado 
externo pelo pargo, era inevitavel o aumento do esforço de 
pesca e consequente reduqao da produtividade, situaçao que 
passou a exigir um acompanhamento cientifico mais rigoroso 
dos processos biológicos, dinAmicos e tecnológicos das pes-
carias. Assim, os programas de pesquisa buscaram entender 
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como o pargo se reproduzia, quando  at a maturidade se- 
xual e em que época do ano a reproduça'o era mais intensa, 
ao lado de trabalhos destinados determina0o da estrutura 
eta ria e estimaçftro dos parAmetros de crescimento, recruta-
mento e mortalidade. 

As informa0es necessárias ao estudo das caracte-
risticas reprodutivas  tern  sido obtidas atraves de um siste-
ma de amostragem continua dos desembarques, que consistem 
na determinagao do estádio de desenvolvimento  gonadal,  pe-
sagem das gónadas e contagem do numero de óvulos. Com  a me-
diqao e pesagem de alguns individuos da amostra s&o obtidos 
os dados necessários a determina0o da " rela0o peso/com-
primento ", que tem aplicaqbes praticas e teóricas com res-
peito à converso do comprimento do individuo a seu peso 
correspondente, á. caracteriza0'o biometrica de estoques e a 
análise do bem-estar nutricional do individuo. 

A amostragem dos desembarques do pargo tem sido 
realizada nas empresas de pesca, apbs a chegada da captura 
ao local de processamento, podendo-se mencionar algumas di-
ficuldades na obtença'o de amostras com o tamanho adequado 
em funqao da própria rotina das  at na indOstria. 
Estas dificuldades dizem respeito A preméncia de tempo para 
transportar os peixes o mais rap ido possível ao salo de 
beneficiamento, onde th feita a filetagem e posterior esto-
cagem para congelamento do produto. Assim, fica evidente a 
necessidade de se trabalhar com um tamanho ótimo da amostra 
que permita a obtenqao de estimativas adequadas dos parAme-
tros biológicos, sem interferir no andamento natural das 
diversas etapas do processamento industrial do pargo. 

O presente trabalho tem por finalidade analisar 
dados coletados pelo Laboratório de Ciencias do Mar sobre o 
processo reprodutivo do pargo, bem como dados obtidos re-
centemente sobre o peso e comprimento do individuo e a dis-
tribuiqào de comprimento a partir de amostras com diferen-
tes tamanhos. Os resultados obtidos permitiro determinar 
as seguintes características: época principal de desova, 
tamanho na  la,  maturidade sexual, relagA'o peso/comprimento 
e tamanho ótimo da amostra. 
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2 - MATERIAL E METODOS 

A realizaqp deste trabalho esta baseada em dados 
de tres diferentes fontes, a saber: 
(a) Dados coletados pela equipe de amostradores do Labora-
tbrio de CiOncias do Mar da UFC no  period°  de Janeiro de 
1969 a dezembro de 1971, constando das seguintes informa-
Oes: comprimento total do individuo (distAncia entre o ex-
tremo anterior da cabeqa e a projek0o horizontal do maior 
raio da nadadeira caudal), estádio  gonadal  numa escala de 
cinco estádios, peso e volume das gónadas femininas, em g. 
e cm, respectivamente. Foram amostrados 4.104 individuos 
(1.991 machos e 2.113 fémeas), mas apenas as fémeas foram 
consideradas para fins de estudo da reproduqao. 

(h) Dados coletados por subamostragem da captura, para ob-
tenqao do peso do individuo e seu respectivp comprimento 
total, referentes a 1.721 individuos, sem disting&o de se-
xo, distribuídos na faixa de 25,0 - 64,5 cm, no  period°  a-
gosto/91 - outubro/92. 

(c) Dados de comprimento total obtidos por amostragem dos 
desembarques no periodo setembro/90 - outubro/92, constando 
de uma serie de 8  sub-amostras de, aproximadamente, 50 in-
dividuos, cujas frequencias foram sucessivamente somadas 
para formar outros 8 conjuntos de  sub-amostras constituídas 
de aproximadamente 50, 100, ... 400 individuos. Esses dados 
tm como objetivo fornecer as estimativas da media e vari- 
Ancia da necessárias para determinar o tamanho  ót  imo 
da amostra (Tabela I). 

Para a determina0o da epoca principal de desova, 
as frequencias de femeas em cada esta7d6  gonadal  da escala 
seguinte 1 - virgem; II - em desenvolvimento;  III  - madu-
ro; IV - desovando; V - esvaziada, foram representadas em 
termos percentuais nos diversos meses do ano, identifican- 
do-se como éppca de maior  at reprodutiva os meses em 
que a participaq&o relativa do estddio IV foi mais elevada. 

0 metodo da curva de maturaçao, desenvolvido por 
Santos (1972), foi utilizado para determinar o tamanho na 
la maturidade sexual (1m), consistindo na representaqft'o 
gráfica do peso  medic)  dos Dv:drips contra o comprimento in-
dividual (neste trabalho foi também utilizado o volume dos 
ovarios). Em espécies de desova total, como o pargo, a cur-
va terá várias modas, com valores crescentes, cada uma re-
presentando o comprimento com que a maturidade sexual é a-
tingida, sendo que a primeira moda corresponde ao valor de  

lm. 
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A relaçao peso/comprimento foi ajustada por uma 
regressao alometrica do tipo 

a qual foi logaritmizada para normalizar a distribuiçao das 
variáveis peso (W), em grama, e comprimento total (L), em 
centimetra e permitir a utilizaçao do modelo de reeresso 
linear, sequndo a equaçao  

in W = in A - b in L (2)  

onde W = peso individual, A = intersecçao da curva no eixo 
dos Y, L = comprimento individual, b = coeficiente angular 
da regressao e  in  A = intersecOo da reta de regressao no 
eixo dos Y. A significAncia estatística foi determinada a-
través do coeficiente de correlagao (r), para n-2 graus de 
liberdade e nível rx = 0,01. 

Na determinagao do tamanho ótimo da amostra foram 
utilizados os métodos gráfico e analítico. No método erAti-
co, os valores da variáncia da media sao piotados contra o 
correspondente tamanho da amostra, e uma curva ajustada aos 
pontos deve apresentar a forma aproximada de um L maiuscu-
lo; projetando-se na  abscissa  o ponto em que o diagrama 
tende A horizontalidade, determina-se o ntamero ótimo de in-
dividuos a ser amostrado. 

O método analítico para estimaçao do tamanho  Ói;  i--
mo da amostra baseia-se no principio da determina0o de in-
tervalo de confiança para a media populacional, a partir da 
estimaçao da média amostral de um conjunto de observaçdes 
da variável interessada, num processo de amostragem aleato-
ria. 

0 intervalo de confiança para a media populacio-
nal (p) é dado por: 

P (x - (x toc,!, s/5) = 1  

onde,, 
t 6 a media populacional, x a media amostral, s o des- 

vio padrao da distribuiçao e o valor da variável pa- 
dronizada t para um nível de significAncia .Podemos assim 
determinar os limites do intervalo de confiança da media 

para diferentes probabilidades: 

= x ± to(1,,-2 ai; 11M.

considerando o vício amostral d 

x = d 

si‘rn, temos que, 
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Isto significa que a distribuição da diferença 
entre as médias populacional e amostrai (itt-;0 tem forma 
normal, e a proba -bilidade de se encontrar uma diferença_A 
maior ou menor  clue sffl  nap  deve exceder 99%. Deste mo- 
do, a determinagão do tamanho Otimo da amostra consiste num 
processo inverso ao estabelecido do intervalo de confiança 
da media populacional, admitindo-se uma maroem de erro_O 
para a media não superior a 1% ou 2,5% da própria media, 
com probabilidade de 1-0(. E finalmente afirmando que: 

t s 

n„t  =  (3)  

onde n.ft  di  o tamanho ótimo da amostra necessario para obter 
estimativas precisas do comprimento do pargo sem ter que 
recorrer a um ntAmero muito elevado de observaqbes. 
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3 - RESULTADOS E DISCUSSAO 

- g_...poca principal dedesova  

Numa tabela de 5 estadios qonadais o estádio IV 
(ova rios com memb rama muito delgada, óvulos percebidos a 
olho nu e que podem ser expelidos sob ligeira presso da 
gônada) é definido como aquele em que a fêmea ovulipara es-
tã  prestos a desovar. Assim, uma tabela de frequência mos-
trando a participar0(o mensal dos individuos nos diversos 
estádios serve para identificar o  period°  do ano em que a 
desova se processa com maior intensidade. 

Analisando-se a tabela II, em que as frequencias 
nos estádios esto representadas para machos e fémeas, ob-
serva-se uma estreita semelhança quanto A variaqAo mensal 
destas para os dois sexos, indicando que o pargo realiza 
desova emparelhada, portanto machos e fêmeas desenvolvem 
sua maturidade sexual simultaneamente em termos de tempo e  
area.  

Devido A grande variaçao que provavelmente se ve-
rifica na taxa de crescimento entre individuos de uma mesma 
classe etária anual, em decorréncia da diversidade do pa-
trimónio genetico, pode-se observar que num mesmo período 
de desova foram encontrados indivIduos representativos dos 
5 estádios gonadais, como ja observado por Almeida (1965). 
A figura 1, desenhada com base nos dados da tabela II refe-
rente ás fêmeas, mostra a ocorrência mensal dos estádios 
e os respectivos meses de maior frequência de individuos, 
como se segue: estádio I- em todos os meses, com valores 
max imos de frequência em novembro (26,24), dezembro (21,4%) 
e maio (15,5%); estadio II - em todos os meses, com  max  imos 
em agosto (13,5%) e setembro (11,3%); estádio  III  - em to-
dos os meses, com máximos em margo (24,4%), abril (16,8%) e 
maio (15,2%); estádio IV - nos meses de janeiro - junho e 
dezembro, com máximo em março (49,24); estadio V - nos me-
ses de janeiro - novembro, com máximo em junho (26,9%). 

A grande quantidade de individuos no estádio I 
nos meses de novembro e dezembro pode ser um reflexo da 
intensificaçao do recrutamento que, conforme Fonteles-Fi-
lho (1969), ocorre principalmente no quarto trimestre do 
ano. Como o estádio II se refere a indivíduos que esto e-
voluindo do estádio virgem (I) bem como do estadio V (após 
uma desova), os picos de agosto e setembro estáo coerentes 
com o máximo de frequência do estádio V, em junho, que por 
sua vez se segue ao pico do estádio IV (desovando), em mar- 
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4o. Os picos dos estddios  III  e IV  SAO  coincidentes em mar-
go,  mas como a instala0o da maturidade para a desova e 
muito rdpida, isto pode significar a ocorréncia de indivi-
duos no final do estadio  III,  já tendendo a  entrap  na fase 
de desova propriamente dita. 

Considerando -se que o pargo deve 
va total (Almeida, 1965; Moraes & Santos, 
Ivo, 1973), a época principal de desova nos 
abril (tabela U) se refere ao período de 

da especie, jd que a reproduciao individual 
rante um intervalo de tempo relativamente 
dias talvez. Moraes & Santos (gp....._cj,I.)  

apresentar deso-
1969; Gesteira & 
meses fevereiro 
desova coletiva 
se processa  du-

curto, de alquns 
e Fonteles-Filho 

(1972) confirmam esta informaqao, mas Besteira &  Iv°  (ga„ • 
afirmam que ocorre uma grande desova em fevereiro e 

outra, menos intensa, em outubro. 

Segundo Mota Alves (1971), o desenvolvimento das 
células germinais durante o processo de maturaqao, tanto 
nos testículos como nos ovários, se verifica de forma uni-
forme em toda a extenso das Onadas. Este fato, associado 
ao número muito pequeno de células germinais imaturas no 
estádio V dos ovários, reforça a suposiçao de desova total. 

Tamanho na  la.  maturidade sexual 

A pequena quantidade e a grande dispersao dos da-
dos sobre peso e volume das gónadas ao longo da amplitude 
de comprimento do pargo dificultaram bastante a obtenção de 
informaqbes confiáveis sobre o valor de  lm,  de modo que as 
estimativas apresentadas t&m apenas validade didática, no 
sentido de que servem para ilustrar a aplicacao do método 
da curva de maturaqao, criado por Santos (1972). 

Os dados sobre a media do peso e o volume das  gó-
nadas em fungo do comprimento total (tabela  III)  esto re-
presentados graficamente na figura 2, o que permite uma me-
lhor visualizaqao do processo de desenvolvimento sexual dos 
individuos pertencentes a uma classe etária anual. Ao cen-
tro de classe de comprimento total no intervalo 42,5 - 45,0 
cm, ou seja, 43,75cm, corresponde um valor modal pouco a-
centuado do peso médio das gónadas (1,87g), sendo que a 
primeira moda ficou realmente evidenciada com o valor modal 
de 7,85g, correspondente ao centro de classe de 53,75cm. As 
informaqbes constantes de outros trabalhos indicam os se-
guintes valores de  lm:  46,0cm (Almeida, 1965); 55,0cm (Mo-
raes & Santos, 1969); 47,3cm (Moraes, 1970); 47,0cm (Mota 
Alves, 1971). Com relagao ao volume das gónadas, o primeiro 
valor modal (15,3cm) corresponde ao comprimento total de 
51,75cm, com ocorréncia de modas sucessivas com valores de 
24,4cm, 53,6cm--5.  e 155,0cr0 (figura 3). 
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método da curva de maturaqLto tende a sobresti-
mar o valor de  lm  pois a amostragem de individuos de menor 
porte, nas proximidades da primeira desova e decorrente da 
própria forma da curva normal, mascara o aparecimento da 
primeira moda do peso médio  gonadal  (Fonteles-Filho, 1989), 
fato observado neste trabalho tanto em relagao ao peso como 
ao volume das gónadas. Para minimizar a ocorrência desse 
vicio deve-se recorrer ao sistema de amostragem retangular, 
principalmente com énfase sobre os individuos da primeira 
metade da curva de distribuiçao do comprimento. 

3.3 - 0...§.(;&0_25'.59,:.EQ(112rtTPatR 

A relaqao peso/comprimento do pargo, com base nos 
dados coletados, apresenta a seguinte equakçao e correspon-
dente equaçao de regresso logaritmizada (figura 4): 

W = 0,01206 L'2,5"."1  

in W = - 4,419 2,901 in L 

( r = 0,991; P < 0,01 ) 

A amplitude de comprimento total do pargo na pos-
ca comercial indica a existência de indivíduos com ate 
82,5cm  (Iva  & Souza, 198a), valor bastante superior ao 
maior tamanho utilizado no ajuste da equaçao de regressao, 
que foi de 64,2cm. Deste modo, observa-se que nas classes 
de comprimento ate 50,0cm, ocorre uma boa aderência entre 
os valores observados e calculados do peso individual, nas 
diversas classes de comprimento (tabela IV). No entanto, 
devido 'a reduçao do ntAmero de observaçejes a partir deste 
tamanho, passa a ocorrer um decréscimo na aderência da reta 
de regressao, provavelmente também influenciada por varia-
qbes estacionais determinadas pelas estrategias de reprodu-
qao e alimentaqao da especie, impondo mudanças no peso do 
individuo em funqAo das necessidades do seu bem-estar nu-
tricional. 

A alometria da relaçao peso/comprimento pode ser 
explicada como um processo adaptativo da espécie para pro-
porcionar a defesa dos seus indivíduos, ao determinar um 
aumento de peso com gasto mínimo de energia, com o intuito 
de reduzir sua vulnerabilidade aos predadores de maior por-
te. 0 valor do coeficiente angular b da regressão entre pe-
so e comprimento, igual a 2,901 (portanto, bem  proximo  de 
uma relaqo cúbica) e característica de peixes redondos, 
reflete a media das respostas determinadas pela  at  
reprodutiva, disponibilidade de alimento e temperatura am-
biental, externadas através do indico gonadossomatico e do 
fator de condigao, que apresentam variabilidade estacional 
(Fonteles-Filho, 1989). 
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Para efeito de comparaqao com a equa0o peso/corn-
primento calculada neste trabalho, transcrevemos abaixo al-
gumas outras equaqbes determinadas para o pardo nas reg ides 
Norte e Nordeste:  

Area . Equacd'p Autor 

Bancos ocednicos W = 0,2209 L'2..7.63 Lima (1968) 

Bancos oceAnicos W = 0,0215 L--2.925"9 Moraes (1970) 

Plataforma continental W 0,0140 L 5° Leite (1976) 

3.4 - Tamanho ótimo da amostra 

Admitindo-se que os peixes capturados s&o repro-
sentativos do estoque na -sua  Area  de ocorrência, pode-se 
obter estimativas de certas.caracteristicas desse estoque 
através dá amostragem da captura. Pela importancia dos es-
tudos que visam A manutenO'o do equilíbrio populacional, as 
estimativas dos parAmetros biológicos devem ter, entre ou-
tras propriedades, exatidao (sujeitas a pequeno vicio amos-
trai) e preciso (com pequena variancia da media). 

Uma estimativa será tanto mais precisa quanto 
maior for o nOmero de observagaes utilizado no seu calculo, 
já que a variAncia da media (indicativa da precis27;o) varia 
inversamente com o tamanho da amostra. No entanto, como e-
xiste um tamanho da amostra além do qual a reduq&o da vari-
Ancia da media e o consequente aumento da precisao tornam-
se desprezíveis, a determinag&o de um tamanho 6-Limo da a-
mostra á fundamental para compatibilizar a disponibilidade 
de tempo e dinheiro na execuq.a*o de programa de amostragem. 

Ao contrário da lagosta, cuja produ0o num deter-
minado período de tempo á composta de indivíduos provenien-
tes de fontes diversas, dificulatando o estabelecimento de 
uma unidade amostral (Fontele-Filho & Ferreira, 1990), a 
captura de uma viagem de pesca do barco pargueiro constitui 
o Onico veículo da produgao entre as  Areas  de pesca e as 
empresas. Este pode ser considerada como a unidade amos-
tra]., com todas as vantagens que isto significa para a mi-
nimizaqao do vício na etapa anterior A amostragem da captu-
ra, qual seja, a utilizaqao da produO'o de uma viagem de 
pesca como representativa da popu1aq4o em termos da compo-
soçao de comprimento, distribui0.0 espacial e abundAncia. 

0 tamanho átimo da amostra pelo método gráfico 
foi determinado atraves do diagrama apresentado na figura 
5, verificando-se que a curva tende 'a horizontalidade quan-
do uma amostra é formada de 350 individuos retirados de uma 
unidade amostra 1. 
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Pelo método analitico, utilizamos a equa0o 3o, 
atribuindo-se As variaveis os seguintes valores (tabela V): 

tec/2  = 1,671 (n - 1 = 63 graus de liberdade) 

s 37,3 cfr).2  

d = 0,01 x 51,9 cm = 0,519, 

foi determinado o valor de n.-ft  = 387 individuos, que se a-
proxima bastante do valor estimado pelo método gráfico 

Os valores para a variancia da distribuiçao (s7') 
e para a estimativa do vicio (d) foram obtidos a partir da 
distribuiçao de médias e respectivas variAncias (tabela 
VI), calculando-se a assimetria da distribuiçao para a de-
ciso sobre qual média seria selecionada para o cálculo de 
d = 0,01 7s. Foi constatada a existência de uma assimetria 
negativa (As = -0,203), indicando que a distribuiçao de mé-
dias é assimétrica negativa e, nesse caso, para evitar a 
sobrestimaqao do valor de n.t  foi escolhida a  ms  lar média, 
7 = 51,9cm. 

Rocha (1977), trabalhando com desembarque do par-
go capturado na mesma regiao, estimou a tamanho ótimo da 
amostra em 250 individuos, a partir dos seguintes valores: 
t:1= 4,00, s'2=73,05 e d74s1,17. Como a amplitude de valores 
do tamanho da amostra utilizada por esse autor ( Am50-527 
individuos) se aproxima da observada nesse trabalho, a dis-
crepAncia observada nas estimativas de n„e, podem ser atri-
buidas a diferenças nas médias do comprimento total do par-
go utilizadas na forma de calculo nos dois trabalhos: 
43,3cm (Rocha,  op  cit) e 51,9cm (Lima, 1992). 

A metodologia desenvolvida par Pope (1956) mostra 
que, para um certo nivel de probabilidade, a tendéncia 6 
obter-se intervalos de confiança cada vez mais estreitos A 
medida que aumenta o tamanho da amostra, sendo este, tal-
vez, o motivo pelo qual se tenha observado certa discrepAn-
cia entre  cps  valores de ric„ft  obtidos pelos métodos grafico e 
analitico. 
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4 - SUMARIO 

A obtengao de informaçbes necessarias ao estudo 
das características reprodutivas tem sido parte integrante 
de um sistema de amostragem dos desembarques do pargo, des-
de 1967, com o objetivo principal de se estimar o compri-
mento médio dos indivíduos capturados. Ao mesmo tempo, tem 
sido realizado o acompanhamento da atividade reprodutiva 
através da determina0o do estádio  gonadal,  pesagem das 0-
nadas e medi0fo da fecundidade individual. Informaçóes adi-
cionais foram obtidas sobre o peso individual e seu respec-
tivo comprimento, procedendo-se também a uma 1nvestiga0o 
sobre o nOmero  Ót  C) de individuos necessário para a  eat  i--
maço de médias precisas e exatas do comprimento do pargo. 

Os principais resultados do trabalho podem ser 
resumidos nas seguintes conclusbes: 

1 - A época principal de desova coletiva do pargo se veri-
fica no período de fevereiro - abril. 

2 - Verifica-se uma sequ6ncia temporal no desenvolvimento 
das Onadas, indicada pela maior frequencia mensal de 
fémeas nos diversos estddios gonada is. 

- Os valores encontrados para o tamanho na la maturidade 
sexual foram 53,75 cm (com base no peso das gonadas) e 
51,75 cm (com base no volume das gemadas). Estas esti-
mativas esto acima das determinadas por outros autores 
e devem estar sobrestimadas devido A sub-representaqa'o 
de individuos no limite inferior da distribui0o na fa-
se  pre-reprodutiva. 

4 - A relacOco peso/comprimento esta representada pelas 2-
quagbes: 

W = 0,01206  

in W = -4,418 + 2,901 in L 

5 - Apesar da elevada correlaço entre peso e comprimento 
(r = 0,991; P < 0,01), a partir do comprimento de 50,0 
cm,verifica-se uma reduçao na aderéncia da reta de re-
gressA'o, talvez devido ao decréscimo no nUmero de ob-
servaqbes. 

6 - 0 tamanho ótimo da amostra determinado pelos métodos 
gráfico e analítico, apresentou valores de n.ft  = 350 
individuos e ri„b  = 387 indivíduos, respectivamente. 
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TABELA I 

Valores representativos de 8 subamostras distribufdas 

em fregiAncias acumuladas, em fun-Oo do tamanho amos-

trai (nd e variS.ncia da nédia (s,), para o pargo 

Lutjanus purpureus Poey. 

COMPRIMENTO 

TOTAL 

(cm) 

25,0 - 27,0 

27,5 - 29,5 

30,0 - 32,0 

32,5 - 34,5 

35,0 - 37,0 

37,5 - ,J.,,-

40,0 - 42,0 

42,5 - 44,5 

45,0 - 47,0 

47,5 - 49,5 

50,0 - 52,0 

52,5 - 54,5 

55,0 - 57,0 

57,5 - 59,5 

60,0 - 62,0 

62,5 - 64,5 

65,0 - 67,0 

67,5 - 69,5 

70,0 - 72,0 

72,5 - 74,5 

75,0 - 77,0 

3 

 

3 4 6 

  

9 

6 

8 

:9 

11 

10 

9 

10 

2 

i 

19 

31 

16 

16 

16 

4 

2 

1 

3 

8 

12 

28 

:37 

27 

30 

24 

2 

1 

9 

19 

42 

47 

35 

33 

2 

2 

4 

12 

54 

62 

47 

:39 

:36 

.7 

:3 

5 

12 

33 

60 

68 

54 

46 

9 

5 

3 

14 

40 

76 

79 

64 

56 

53 

10 

3 

16 

48 

89 

91' 

. 69 

67 

56 

14 

5 

72 128 181 236 301 356 416 480 

43,9 44,3 44,8 44,7 44,3 44,6 44,6 44,5 

s2 
38,4 29,9 26,8 26,9 27,2 28,9 31,1 33,0 

0,53 0,23 0,15 0,11 0,10 0,08 0,08 0,07 



y. I 

IV ‘,1 

n 1 % I n I7.-.; 

Meses 

  

II 

n 1 % 

  

  

Janeiro 

Fevereiro 

Marco 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

TOTAL 

Janeiro 

Fevereiro 

Marco 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

TOTAL 

TABELA II 

Frequncias absoluta e relativa de fg.meas e machos de pargo, 

Lutjanus purpuveus Poey, por esta:dio  gonadal,  no período de 

janeiro a dezembro de 1969/71. 

Frequi;ncia  por  est.;dio gonadal 

19  

MACHOS 

5,0 100 8,0 28 8,6 9 4,2 16 39,0 

7 4,3 31 2,5 20 6,1 23 10,7 i 2,4 

11 6,8 61 4,9 74 22,6 103 47,9 3 7,3 

3 1,9 57 4,6 48 14,7 42 19,5 8 19,5 

30 18,6 114 9,1 44 13,5 24 11,2 10 24,4 

5 3,1 64 5,1 34 10,4 0 i 2,4 

3 1,9 80 6,4 4 1,2 i 0,5 i 2,4 

13 8,1 172 13,8 7 2,1 0 i 2,4 

20 12,4 162 13,0 12 3,7 0 0 

23 14,3 110 8,8 7 2,1 0 

23 14,3 188 15,1 3 0,9 0 0 

15 9,3 108 8,7 46 14,1 13 6,0 0 

161 100,0 1247 100,0 327 100,01215 100,01 41 100,0 

FblEAS 

6 5,8 148 10,4 32 10,1 6 3,3 10 10,8 

2 1,9 40 2,8 12 5,7 27 14,8 :3 3,2 

5 4,9 77 5,4 77 24,4 90 49,2 1.1 11,8 

61 4,3 53 16,8 30 16,4 e 7,5 

16 15,5 112 7,9 48 15,2 19 10,4 25 26,9 

0 114 8,0 30 9,5 4 2,2 6 6,5 

1,0 71 5,0 4 1,3 0 :3,2 

4 3,9 192 13,5 18 5,7 0 15 16,1 

10 9,7 160 11,3 8 2,5 

o 

9 9,7 

10 9,7 139 9,8 0,3 2 2,2 

27 26,2 209 14,7 8 2,5 0 2,2 

22 21,4 95 6,7 19 6,0 7 

1031100,0114181100,0 316 100,0 1831100,0 93 100,0 



TABELA  III  

Dados sobre a media do peso e do volume das g6nadas do 

pargo, Lutjanus purpureus Poey, ei fun95.0 do com-primento 

total. 
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Classes de 
comprimento 
total <cri)  

Centro 
de 

classe (cm) 

Peso me:diol 
das 

qanadas(g) I 

Volume m4d.io 
, das 
gonadas(cm3) 

27,5 30,0 28,75 0,50 

30,0 32,5 31,25 0,85 

32,5 35,0 33,75 0,50 

35,0 37,5 36,25 0,5 

37,5 40,0 38,75 

40,0 42,5 41,25 1,34 1,21 

42,5 45,0 43,75 1,87 1,31 

45,0 47,5 46,25 1,71 2,00 

47,5 50,0 48,75 1,90 3,58 

50,0 52,5 51,25 6,91 15,27 

52,5 55,0 53,75 7,85 11,88 

55,0 57,5 56,25 5,42 24,38 

57,5 60,0 58,75 44,75 14,63 

60,0 62,5 61,25 10,50 31,85 

62,5 65,0 63,75 30,80 53,64 

65,0 67,5 66,25 18,50 38,67 

67,5 70,0 68,75 50,00 

70,0 72,5 71,25 20,00 155,00 

72,5 75,0 73,75 18,00 

75,0 77,5 76,25 176,0A 160,00 



TABELA I V 
Dados sobre o comprimento e peso totais do pargo, 

Lutjanus purpureus Poey, utilizadas no ajuste da 

relacAo peso/comprimento. 

Classes de 
comprimento 
total (cm) 

Centro de 
classe (Y.) 
(cm) 

Freq. 

absoluta 

Peso me'dio 
Desvio 
(4) Observ. Calcul. 

25,0 - 27,0 26,0 3 201,7 207,6 -5,9 

27,5 - 29,5 28,5 16 266,6 271,0 -4,4 

30,0 - 32,0 31,0 45 349,4 345,8 3,6 

32,5 - 34,5 33,5 54 448,7 433,1 15,6 

35,0 - 37,0 36,0 128 539,4 533,7 5,7 

37,5 - 39,5 38,5 215 647,3 648,4 -1,1 

40,0 - 42,0 41,0 ,:,.:,r. 775,0 778,3 -3,3 

42,5 - 44,5 43,5 299 928,1 924,i 4,0 

45,0 - 47,0 46,0 258 1068,6 1087,7 -19,1 

47,5 - 49,0 48,5 166 1235,7 1267,0 -31,3 

50,0 - 52,0 51,0 97 1500,8 1465,9 34,9 

52,5 - 54,5 53,5 53 1702,6 1684,2 18,4 

55,0 - 57,0 56,0 20 1905,5 1922,8 -17,3 

57,5 - 59,5 58,5 20 2152,8 2182,5 7 

60,0 - 62,0 61,0 9 2398,3 2464,2 -65,9 

62,5 - 64,5 63,5 6 2826,7 2768,8  57,9 
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TABELA UI 
Distribui90 das m‘dias (R) referentes a 64 subamostras do 

pargo, Lutjanus purpureus Poey, e varianoia (sa.) utiliza-

das na estima9ao do tamanho 6timo da amostra (ni_,T). 

 

1-1e-dias C.Ty 

Com) 

  

Intervalo_ das 
he'dias (X) 

(CM) 

 

    

38,5 0 38,n 39,0 

39,5 6 0,035 39,0 40,0 

40,5 0,075 41,0 40,0 

41,5 E. 0,080 41,0 42,0 

42,5 8  0,103 42,0 43,0 

43,5 5 0,118 43,0 44,0 

44,5 12 0,031 44,0 45,0 

45,5 9 0,069 45,0 46,0 

46,5 2 0,041 46,0 47,0 

47,5 1 47,0 48,0 

48,5 48,0 --- 49,0 

49,5 2 0,00164 49,0 50,0 

50,5 50,0 --- 5.1,0 

51,5 6 0,084 51,0 --- 52,0 

1-1 6 a_ 
GE r-- 

44,02 64 11,38 



Figura 1 - Distribuição mensal da frequência relativa de femeas do pargo, Lutjanus 
purpureus Peoy, de acordo com o estádio  gonadal.  
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Figura 2 - Curva de maturagao do pargo, Lutjanus purpureus Poey, em fungao 
do peso médio dos ovarios. 
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Figura 3 - Curva de maturação do pargo, Lutjanus purpureus 
Poey, em função do volume medio dos ovários. 
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Figura 4 - Curva da relação peso/comprimento do pargo, 
Lutjanus purpureus Poey, ajustada por regressão. 
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Figura 5 - Determinação grãfica do tamanho ótimo da amostra ( 350 individuos ) dos desembar 
ques do pargo, Lutjanus purpureus Poey. 
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