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DisTRIBuiçÃo ESPACIAL E RELAÇÃO INTERESPECIFICA DAS LAGOSTAS 

PantailLaYS atgu4(LATREILLE) e Panuti4u4 taevicauda(LLTREILLE) 

NO NORDESTE DO BRASIL 

Maria Jose Batista de Sousa  

INTRODUÇÃO 

A exploraga"o lagosteira, representada pela captura 

das especies Pantaiku4 aitguz (Latreille) e Panutixuz taevi 

cauda (Latreille), g uma atividade que se ampliou rapidamen 

te no Estado do Ceara, tornando-se este o principal produtor 

nacional. Por representar um- recurso de alto valor econ8mi 

.co,  princ ipalmente no mercado estrangeiro, a pesca comercial 

da lagost a se constitui hoje num dos principais produtos de 

suporte da economia do Estado. 

Segundo Paiva (1974), a pesca comercial da lagosta 

teve inicio no ano de 1955, porem, somente a par 

tir de 1965, quando assumiu  carter  industrial, passou a ter 

um controle regulamentar. Entretanto, apesar das medidas 

de regulamentaça'o, vgrios trabalhos, principalmente no que 

diz respeito a biologia da pesca e dinamica populacional,  in  

dicam que as lagostas vem mostrando um acentuado decrgscimo 

na produçao, evidenciado atraves, principalmente, da dimi 

nuigZo do indice de captura por unidade de esforço (CPUE) e 

do baixo nível de desembarque observado nos ltimos anos. 

Tendo em vista que a produçg'o de tal recurso ja vem 

atingindo níveis que se encontram abaixo do considerado como 

8timo explorgvel, e de se justificar o acompanhamento  cons 

tante no que se'refera ao estudo de sua_biologia pesqueira. 

no Brasil 



Em consequencia disso, a bem significante o numero de traba 

lhos que continuam sendo desenvolvidos nesta  area.  

Paiva & Costa (1968) e Paiva et at.(1971) observa  

ram  que ambas as especies de lagostas habitam fundos ondula 

dos de algas calcareas. A especie PanutilTAZ an9u4 a encon 

trada em  areas  mais afastadas da costa, em profundidades que 

variam de 10 a 100 metros. Em pequenas profundidades. 

indivrduos dessa especie geralmente  so  pequenos, mas podem 

alcançar comprimento total de  at  40cm em  areas  mais profun 

das e afastadas da costa. 

As lagostas da especie Panuti&u4 taevicauda se  con  

centram  pm areas  mais preximas. da costa, podendo. ser encon 

tradas desde a zona das mares, abrigadas em formag:D-es rocho 

sas,  at  profundidades de 50 metros. Em pequenas profundi 

dades os indivIduos  so  pequenos, atingindo de 2 a 15cm de 

comprimento total porem, podem alcançar comprimentos de  at  

30cm, quando capturados em aguas mais afastadas da costa.  Jo  

vens dessa especie abandonam as formaçoes rochosas do lito 

rei, a procura de aguas mais prOfundas,'na poca em que alcan 

çam a primeira maturagao sexual (Paiva & Costa, op.cit,). 

A estratificaçao espacial observada na distribui 

çao das duas especies de lagostas tem trazido dificuldades a 

amostragem da captura, como instrumento de estimação dos  pa  

rametros que definem a estrutura de tamanho e idade das po 

pulaqges residentes noNordeste do Brasil. Isto decorre do 

fato de que a amostragem e realizada em dois diferentes pon 

tos de desembarque: (1) na Beira Mar, onde os desembarques  

so  constituídos da captura de barcos de pequeno e medio 

portes 

palmente 

(em particular' do primeiro tipo), que atuam princi 

em areas at 30 metros de  profundidade, onde  predo 

. mina a especie Panutiku.6 taevicauda; (2) nas empresas de 

pesca, onde os desembarques sao constituídos da captura de 

barcos de medio e grande porte (emsparticular ao segundo ti 
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po), que atuam principalmente em  areas  a partir de 20 metros 

de profundidade, nas quais predomina a especie PanutiAu4 

cuLgu4. Deste modo, as amostras obtidas dos desembarques 

nesses locais tendem a substimar e sobrestimar, respectiva 

mente, a media de cmprimento das lagostas, numa razao direta 

da quantidade de esforço alocada pelos barcos que realizam a 

pesca e cuja captura foi amostrada (Batista, 1985; Melo  Fl  

lho, 1986). 

A autonomia de mar dos barcos lagosteiros e  pro  

porcional ao seu tamanho, observando-se uma disperso esta 

tisticamente significante entre as embarcag;es das catego 

rias pequena e grande, verificando-se que os barcOs de medio 

porte no apresentam diferença em relagao aos pequenos e nem 

aos grandes (Batista, op.cit.). 

Como barcos grandes  tam  a capacidade de atingir  

areas  mais distantes da costa, supoe-se que capturem tambem 

exemplares maiores do que os capturados por barcos de menor 

porte, com pequena autonomia de mar. Baseado nessa hip.6 

tese, Maio Filho (op.cit.), procurando avaliar o sistema de 

amostragem com referancia a Composigao de comprimento das  la  

gostas, observou que os individuos capturados por embarca  

goes  com comprimento acima de 15 metros  tam  media de comprimen 

to total maior do que Os capturados por embarcagoes menores 

do que 15 metros. 

Nesse contexto, o trabalho aqui desenvolvido apre 

senta'os resultados de pecarias realizadas em diferentes  pro  

fundidades da plataforma continental do Estado do Ceara, com 

a finalidade de verificar a influancia da profundidade sobre 

as capturas das duas especies de lagosta ocorrentes nesta  

area.  
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NATERIAL M2TODOS 

Os dados em que se baseia o  presence  trabalho fo  

ram  coletados diretamente por Engenheiros de Pesca e estu 

dantes do Curso de Engenharia de Pesca da Universidade Fede 

ral do Ceara, a bordo de embarcaç;es pertencentes a frota  la  
gosteira coMercial do Estado do Ceara(Brasil), no perlodo de 

18 de setembro a 27 de novembro de 1987.. 

-  
As observaçes se referem as especies de lagosta 

PanittiAAtz akguz e Panuti1m4 taevicauda e constam dos seguin 

tes dados: profundidade do local de captura, especie captura 

da, esforço de pesca em covo-dia e correspondente captura 

em niimero de indivIduos, e respectivas medidas de comprimen 

to total e do cefalotgrax. • 

As amostras corresponderam a 4-0 dias de pesca e ao 

todo foram utilizados cinco barcos que se enquadram na cate 

gana de mgdios, entre 11 a 14 metros de comprimento total 

(Costa,1966 e 1969). Estas embarcaçoes cobriram uma  area  

que se estende de Caponga  at  Mundaú, entre as longitudes 

37°50 e 39020' atingindo profundidades que variaram de 

15. a 60 metros. 

Um total de 11.255 cavos foi utilizado nestas pes 

caries e a captura total foi-  de 2.042 individuos, sendo 747 

Panutinuz cuLgus e 1.295 Panutitu4 taevicauda. 

Esses dados foram agrupados por diferentes faixas 

de profundidade, assim consideradas: 2.0m, 21-30m, 31-40m, 

41-50m e 51-60m. Para cada uma dessas faixas foram regis 

trados os valores referentes ao esforço de pesca, niTmero de 
-  

lagostas capturadas por especie, e  nailer()  de 

zados perdia (tabela 1). 

COV O S utili 

Foram calculados os valore S da CPUE (captura por. 

Unidade de esforço) para as duas espgcies, 4 partir dos quais 



Resíduo 

Total 

foi obtida a relaqao interespecifica expressa pela razao CPUE 

de PanutilLus taevicauda/cPuE de PanuaeiPLaz aAgaz (Pt/Pa). Es 

• tes valores foram lançados em graficos a fim de se observar 
- 

a sua variaçao com a profundidade (tabela I.; figura 1). 

Medidas do comprimento total foram obtidas de 76.5 

lagostas da especie P.a&gaz e de 1.274 da especie P.taev.icaa 

da, sendo distribuidas em classes com intervalos de 1,0 cm, 

e calculadas as medias de comprimento, o desvio padrao e 

coeficiente de variaçaO, por especie e pelas faixas de pro 

fundidade acima estabelecidas (tabela II; figura 2). Foram 

.tambem calculadas as frequencias. relativas correspondentes as 

-classes de comprimento total, as qUais foram lançadas em gra 

fico (tabelas  III  e IV; figura 3). 

As medias de comprimento total por faixa de pro  

fundidade, foram submetidas a Analise de Varigncia e ao tes 

te de Tukey. A fim de tornar possIvel a Analise de  Varian  

cia foi elaborada a tabela V, onde as amostras de cada espe 

cie coletadas em cada profundidade foram desdobradas, .alea 

toriamente, em tres pequenas amostras e calculadas as respec 

tivas medias de comprimento total. A Analise de Variancia 

indica se ha diferença significativa entre as medias atravEs 

do teste F, e o teste de Tukey tem por finalidade verificar 

quais as medias que diferem entre si. Tomou-se como nível 

de significancia a probabilidade de a.e4a 0,05 (tabelas VI 

e VII). 

A Analise de Variancia e dada por: 

Causas de variaçao gl SQ QM  

Entre tratamentos k-1 SQE QME 

N-k SQR QMR 

N-1 SQT 

onde, k numero de tr.atamento. • 

N --. numero total derepetiçaes 

09. 
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gl = grau de liberdade, 

SQ = ,Soma dos Quadrados,  

QM  = Quadrados Mdios e 

F = teste de signific2ncia cot distribuiçao F-Snedecor com 

(k.-1) e (N'-k) graus de liberdade. 

0 teste de Tukey dado por: 

Q 
= q(t 

MR
,v) onde

, 

diferença parametrica entre as m-Jdias, 

q = valor tabelado da distribuiejia "studentized range" com 

numero de tratamentose v graus de liberdade do  residua,  

Q.MR = Quadrado  Medic>  do  Residua  .e 

n = numero de repetigoes em cada tratamento. 

Tendo em vista a ex.istncia de dados sabre a dis 
- 

tribuiçao de comprimento do cefalotorax de lagostas dessas 
. 

espetles, por faixas de profundidade em Paiva et  at.  (1973) 

(tabela VIII), foi possivel comparar essas infortaÇC-es com 

os resultados do presente trabalho. Para isto, foram elabo 

radas novas distribuies com base em 478 individuos de Panu 

aAgus e 817 individuos de ParuttifLuz taevieauda, nas 

mesmas faixas de profundidade consideradas no trabalho adi 

ma citado (tabela IX).. 
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RESULTADOS  E DISCUSS-110 

No estudo da biologia e dinZmica populacional das 

lagostas, a distribuicao espacial, com  area  de interseçao  

mas no coincidentes entre as duas espacies, constitui-se um 

aspecto de conhecimento publico ja aceito, mas para o qual 

foi obtida uma quantidade insuficiente de informaçoes compro 

batgrias. Por suas implicaçges de cunho puramente cientI 

fico, e principalmente, no contexto dos trabalhos de pesqui 

sa base:edos na amostragem, informacges mais detalhadas 

mais precisas sobre esta caracteristica devem ser continua 

mente procuradas, e isto tem sido,'em parte, alcançado com o 

atual sistema de lArantamento realizado por amostradores no 

prg'prio local de captura, cujos resultados  so  interpretados 

no presente trabalho. 

Analisando a tabela I, verifica-se que, apesar de 

• se usar um numero de covos mais ou menos constante por dia, 

A maior concentraçao do esforço ocorreu na faixa de profundi 

dada 31-40m. Tal esforço teve uma tendancia crescente ata 

esta faixa, onde atingiu o milximo, para depois decrescer com 

o aumento da profundidade. Tambam foi nesta faixa de pro  

fundidade onde ocorreu a maior abundEl:ncia relativa (CPUE) da 
-  

especie P. taevicauda, acontecendo o mesmo para as duas es 
- • . 

pecres em Conjunto. 

A coincidancia da maior concentração do esforço 

coma maior abundancia relativa das duas espZcies em conjun 

to, na faixa de profundidade 31-40m, pode-se atribuir ao  fa  

to de os pescadores, pelo conhecimento pre'vio que tem da  

area  de captura, concentrarem a pesca numa faixa em que a 

produtividade a mais elevada. 

,As espcies P. alt9a.6 e P. taevicauda apresentam 

tendancias divergentes de variaçao da abundancia relativa 

.(expressa pela CPUE), em fungao da profundidade, com 
picos 
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nas faixas de 41-50m e 31-40m (figura 1-a), respectivamente, 

a partir das quais a abundãncia decresce rapidamente. Embo 

ra a literatura especializada estabeleça uma acentuada pre  
dominancia de P. aftgu<5 sobre a P. taevicauda (Fonteles-Filho, 

1986), principalmente em termos de biomassa  (jã-  que a primei 

ra especie e, em media, 3,4cm maior e 157g mais pesada de 

que a segunda, conforme o RelatiSrio Anual da Divisão de Pes 

ca do LABOMAR), os dados em analise (tabela I) indicam que 

a P. taevicauda se mostroU mais abundante, na proporção 

2:1. A explicaçao .  para esta discrepancia pode ser a 

centragao da amostragem na faixa de 20-40m, correspondendo a 

77,4% do esforço total de 11.255 covos-dia, onde a especie 

P. taevicauda tem a maior parte de sua distribuição espacial. 

A correlação entre a abundancia e profundidade (ou 

distancia) dos locais de captura pode ser ainda confirmada 

pelas observaç'Jes encontradas em Fonteles-Filho et at.(1985), 

segundo as quais asCPUE's das lagostas P. ahciu4 e P.taevicauda 

apresentam tendãncias de variação direta e inversa, respecti 

vamente, com o tamanho do barco, indicando a mesma divergn 

cia de comportamento da variasao da abundancia anteriormente 

mencionado, pois barcos maiores tendem a operar em  areas  mais 

profundas onde predomina a especie P.  rag  u4 

A analise da relação interespecIfica CPUE de P.tae 

vicauda/CPUE de P. aA9u4 (Pt/Pa), segundo a figura 1-b,  con  

firma a tendancia de variasao de abundancia das duas espe 

cies .com a profundidade, no sentido de que a razao Pt/Pa de 

cresce a medida que a profundidade do local de captura e sua 

distancia da costa aumentam, atingindo um valor Pt/Pa=1 em 

torno da profundidade de 40 metros. Esta profundidade 

apenas ligeiramente superior aquela em que se verifica a maior 

abundãncia relativa das duas espcies, em conjunto. 

Os dados obtidos com respeito a distribuição 

comprimento mostram os seguintes resultados, conforme as ta 

'bela II e figuras 2 e3: 

12. 
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(1) o comprimento total dos indivIduos variou d 13,1cm a 

36,0cm, em P. akcluz e de 11,1 a 29,0cm, em P.taevicauda, 

com medias de 23,6cm e 18,3cm, respectivamente; 

(2) verifica-se uma tendincia de aumento do comprimento com 

a profundidade, para as duas especies; 

(3) o desvio padr2o e o coeficiente de variaçao se mantive  

ram  mais elevados nas faixas 9 0m, 21-30m e 31-40m,  re  

duzindo-se na faixa 41-50m e 51-60m, principalmente com 

relagao a P. taevicauda. 

Atraves da Analise de Variancia, foi obtida uma 

confirmaçao estatistiCa de que a profundidade e um fator bio 

ecolOgico de força causal indireta, suficiente para determi 

nar variag(3es no comprimento individual das duas 

(tabelas VI e VII). 

- • 
especies 

Para a especie P. aAgui, o teste de Tukey - (tabela 

VI) mostrou que os indivIduos que habitam a primeira faixa 

de profundidade ( 20 metros) ter. comprimento medio (  xi  ) 

diferente daqueles que habitam as outras quatro faixas,mqo 

havendo, entre estas, diferenças significantes nos comprimen 

tos medios dos seus indivIduos. Esquematicamente, esta si 

tuaçao pode - ser representada da seguinte maneira: 

Faixas de 
profundidade(m) 20 21730 31-40 41-50 

xl x2 x3 x4 

51-60 

   

Comprimento 
total medio(cm 

x5 

Para P. taevicauda, o teste de Tukey (tabela VII) 

mostrou os seguintes resultados: os individuos que habitam 

a primeira faixa de profundidade (:g 20m) te-m comprimento me 

dio diferente daqueles que habitam a quarta (41-50m) e a 

quinta (51-60m) faixas. Os que habitam a terceira faixa  so  

•tambem diferentes daqueles que habitam a quinta faixa, mas 

13. 



os comprimentos entre.a segunda (21-30m) e terceira(31740m) 

faixas de profundidade no apresentam diferença estatística 

mente significante, o mesmo acontecendo com a comparagao  en  

tre a segunda e quarta faixas, a terceira e quarta, e a quar 

ta e quinta. Esqnematicamente,esta situaçâo pode ser repre 

sentada da seguinte maneira: 

Faixas de • 
profundidade(m) 20 21-30 31-40 41-50 51-60 

I 

2Z5 

Estes dados mostram que se verifica tanto uma dis 

persâo dos indiViduos para  areas  mais distantes a medida 

que crescem, como uma segregaçao dos indj.víduos de grande 

porte, em locais a partir de 41 metros de profundidade (tabe  

la  II 1 figura 3), conforme se pode inferir atraves dos valo 

res do desvio padrâo e coeficiente de variaçâo (tabela II;fi 

gura 2). As informaçjes disp.oníveis no sio suficientes  pa  

ra explicar esta ocorrância, mas pode-se levantar a hip6tese 

de que as condiçges de sobrevivância, (principalmente ague  

ias relacionadas com o substrato e que determinam a disponi 

bilidade de alimento e abrigo) em  areas  mais profundas deter 

minam uma seletividade de individuos, em relaçâo ao seu ta  

manila,  no sentido de que apenas os de maior porte apresentam 

mecanismos de adaptaçâo que lhes confere - capacidade 

mo aproveitamento dessas condiçoes. 

de maxi 

A predominância de individuos de grande porte em  

areas  de maior profundidade explicaria tambem a capacidade da 

especie P. a1z.gu4 ocupar uma  area  de distribuiçâo bem mais  am  

pia do que a especie P. taevicauda, trazendo como consequ2n 

cia sua predominância em termos populacionais, o que certa 

mente reflete processos evolutivos impossíveis de identifica 

14. 
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gao por meio das informaçoes aqui disponíveis, Avaliando-se 

as causes pelos efeitos, pode-se inferir que o equilíbrio 

interespecIfico que se observa em relaçio as duas especles 

competidoras e que habitam a mesma biocenose, e tornado via 

vel atraves de um "entendimento miltuo" determinado pela natu 

reza, no sentido de ajustamento dos respectivos ciclos vi 

tais, de modo a torne-los no coincidentes em termos espaci 

ais e temporais no desempenho de funÇO-es importantes como  re  

produçao, alimentaçao e migraçao. Por exemplo, a amostra  

gem  de lagostas jovens em  areas  litoraneas atinge quase que 

exclusivamente a especre P. taevicauda (Paiva & Costa,1968), 

sendo raras as ocorrencias de P. a&gu.6 (Manuel Erones Sentia  

go,  com. pessoal). Isto leva a supor que os criadouros  des  

tas especles ocupam  a~~ reas  separadas, exatamente para se evl  

tar  um processo exarcebado de competigao por espaço e alimen 

to numa fase em que a sobrevivgncia dos indivíduos g crítica 

para a auto-renovaçiio da especie. Pode-se tambem aventar 

a possibilidade de que esse comportamento na fase jovem se 

estenda para a fase adulta, em que a reprodugao das duas es 

pecies ocorreria em locais e gpocas diferentes, para pernil 

tir a otimizac:&) do aproveitamento do suprimento alimentar  co  

mo observado por Soares & Cavalcante (1984): a epoca de maior 

intensidade da desova ocorreu nos períodos fevereiro-abril 

e setembro-outubro (P. atguz) e janeiro-março (P. taevicauda). 

A comparagao entre as distribuigges de comprimento 

do cefalotOrax obtidas por Paiva et  at.  (1973) e as apresen 

tadas.  neste trabalho confirmam a tendgncia de que a lagosta 

P. taevicauda bem mais costeira, observando-se a sua total 

ausencia a partir de 35 metros, quando a captura foi reali 

zada com redes-de-espera (tabelas VIII e IX; figura 4). Va  

le  a pena ressaltar, tambem, o decrescimo verificado no com 

primento dos indivíduos entre 1972 e 1977, que certamente 

e resultante da intensificaçao do esforço de pesca sobre as 

populaç;es das duas especies, nesse período. 
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Este trabalho apresenta os resultados de pescarias 

realizadas em diferentes profundidades da plataforma conti 

nental do Estado do Cear, com a finalidade de verificar a 

influancia da profundidade sobre as capturas das lagostas Pa 

natiAta asIgus5 e Panutitaa tacvicauda, que ocorrem no Nordes 

te do Brasil. 

As observaçZes s.o referentes a estas especies e 

constam dos seguintes dados: profundidade do local de captu 

ra, especie capturada, esforço de pesca em covo-dia, e COY  

respondente capture em nilmero de indivIduos, e respectivas 

medidas de comprimento total e do cefaloterax. 

Esses dados foram agrupados' por diferentes faixas 

de profundidade, assim consideradas: 20m, 21-30m, 31-40m, 

41-50m e 51-60m. Para cada uma dessas faixas foram regis 

trados os valores referentes ao esforço de pesca, n9 de la  

gostas capturadas, por especie CPUE correspondente ( n9 de 

ind./covo-dia), relaq i ao nterespecIfica (Pt/Pa) e comprimen 

to medio dos indivTduos. As medias de comprimento total fo  

ram  submetidas a Analise de Variancia e ao teste de Tukey. 

Os resultados obtidos sugerem as seguintes conclu 

soes:. 

1) 0 esforço de pesca, em covo-dia, se manteve numa tenden 

cia crescente  at  a faixa de profundidade 31-40m, e numa 

tendencia decrescente a partir desta. faixa. 

2) As duas especies de lagosta apresentaram uma tendencia  di  
- 

vergente_de variação da abundancia relativa, em funçao da 

profundidade. 

3) A especie Panutixuz atgu4 foi encontrada em regioes. mais 

profundas  e a Panutiful6 taevicaudd em areas 

r as . 

ma is costei 

17. 



A rel çTto interespec.ifica entre as duas espZicies (P./Pc), 

decresce medida que a profundidade do local de captura 

e sua distancia da costa aumentam, atingindo um valor 

Pt/Pa --- 1 em torno da profundidade de 40 metros. 

5) 0 comprimento total dos indivIduos variou numa relaço  di  

reta com a profundidade, apresentando diferenças estatis 

ticamente significantes entre  areas  costeiras e  areas  mais 

profundas ebou afastadas da costa. 

6) Observou-se uma segregaç'ao dos individuos de grande porte 

em  areas  mais profundas. 

4) 

18. 
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TABEL'AI 

Dados sobre esforço de pesca, numero de lagostas capturadas, captura por unidade de esforço(CPUE) e 
razao Re/Pa, das esp-Lies Panutii.Lu/s angto e Panutinco Zaevicauda, por faixa de profundidade, em  frail'  
te ao Estado do Cear, no período de 18 de setembro a 27 de novembro de 1987. 

Faixas 
de 

profundidade 

(m) 

Esforço de pesca Lagostas capturadas CPUE(n9 de ind./covo-dia) Razao 

FT/Pa .covos 
por dia 

n9 de 
covos-dia 

P.anguz P.taevicauda. P.ctAgto • P.taevicauda 

4. 
20 270 1895 61 246. 0,032 0,130 4,03 

21 - 3.0 256 2310 59 20.3 0,025 0,088 3,44 

31 - 40 322 4510 322 .770 0,071 0,171 239 

41 - 50 240 14.40 223 66 0,155 0,046 0,30 

51 - 60  275 1100 82 .1.0 .0,074 . .. , 0,009  0,12 

Total 40 11255 747 1295 

Wu.: Pa = Panutiftu4 ahg(14 Pt = Panuti&uz taevicauda 



. 

TABELA. II 

Distribuiça) de comprimento total, comprimento m.-6clio, desvio padr-&o e 
coeficiente de variacjo, das esp6cies PanutiAvA aqui5 e PanutiAtris taevi 
cauda, por faixas de profundidade, em frente ao Estado do Ceara, no pe 
rodo de 18 de setembro a 27 de novembro de 1987. 

Classes de  N9 de indivrduo /Faixa de profundidade (m) 
comprimento 
total (cm) 

20 21-30 31-40 41-50 51-60 

Pa Pt Pa PE Pa Pt Pa Pt .Pa Pt 

11,1 - 12,0 
12,1 - 13,0 

, 2 
9  

13,1 - 14,0 1 14 
14,1 - 15,0 1 35 
15,1 - 16,0 1 2 9 41 1 2 
16,1 - 17,0 1 53 23 -1 82 1 5 
17,1 - 18,0 1 60 32 5 119 13 
18,1 - 19,0 6 42 5 50 5 163 14 5 
19,1 - 20,0 9 33 5 52 19 160 5 21 1 4 
20,1 - 21,0 10 16 5 21 20 92 8 5 1 1 
21,1 - 22,0 7 1 2 6 33 37 19 5 8 
22,1 - 23,0 6 2 8 1 33 7 28 1 13 
23,1 - 24,0 7 1 6 2 72 6 48 12 
24,1 - 25,0 5 1 7 45 1 47 19 
25,1 - .26,0 5 11 39 38 11 
26,1 - 27,0 2 1 5 21 14 9 
27,1 - 28,0 3 15 1 7 2 
28,1 - 29,0 2 7 1 3 4 
29,1 - 30,0 4 3 1 
30,1 - 31,0 1 
31,1 - 32,0 
32,1 - 330 
33,1 - 34,0 
34,1 - 35,0 
35,1 -36,0 .1 

Total 60 232 59 196 322 770 222 66 82 10  

'Comprimento 
m6dio (cm) 

21,6 17,9 23,4 18,6 23,5 18,3 23,9 18,8 24,4 19,1  

Desvio 
padr-a'o (cm) 

2,56 1,68 2,81 1,53 2,66 2,12 2,06 1,53 2,12 0,70 

C.V. (7) 11,8 9,4 12,0 8,2 11,3 11,6 8,6 8,1 8,7 3,7 

Obs.: Panutijutz coLgu's Pt - PanutiAuz taevicauda 



TABELA  -III  

'Distribuiçao de freque7ncia  relative  do comprimento total da espjcie  
Tat akgws, por faixa de profundidade, em frente ao Estado do Cea 
ra, no período de 18 de setembro a 27 de novembro de 1987. 

Classes de Freque-ncia relativa(Z)/ Faixa de profundidade(m) 
Comprimento  
total (cm) 20 21-30 31-40- 41-50 51-60 

13,1 - 14,0 
14,1 - 15,0 

0,3 
0,3 

15,1 - 16,0 1,7 0,5 
16,1 - 17,0 1,7 0,3 0,5 
17,1 - 18,0 1,7 1,5 
18,1 - 19,0 10,0 8,5 1,5 
19,1 - 20,0 15,0 8,5 5,9 2,3 1,2 
20,1 - 21,0 16,6 8,5. 6,2 3,6 1,2 
21,1 - 22,0 11,7 3,4 10,3 8,6 9,8 
22,1 - 23,0 10,0 13,6 10,3 12,6 15,9 
23,1 - 24,0 11,7 10,1 22,4 21,6 14,6 
24,1 -.25,0 8,3 11,8 14,0 21,2 23,2 
25,1 - 26,0 8,3 18,6 12,1 17,0 13,4 
26,1 - 27,0 3,3 8,5 6,5 6,3 11,0 
27,1 - 28,0 5,1 4,7 3,2 2,4 
28,1 - 29,0 3,4 2,2 1,3 4,9 
29,1 - 30,0 1,2 1,3 1,2 
30,1 - 31,0 1,2  
31,1 - 32,0 
32,1 - 33,0 
33,1 - 34,0 
34,1 - 35,0 
35,1 36,0 0,3 

Totais 
n9 60 59 322 222 82 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



TABELA IV 

Distribuijm de,frequ'e-ncia relativa do comprimento total da espe-cie 
PantiLawS Zaevicauda, por faixa de profundidade, em frente ao Estado do 
•Cear, no  period°  de 18 d.e setembro a 27 de novembro de 1987. 

Claases de Freque-ncia relativa(%) / Faixa de profundidade(m) 
comprimento 
total (cm) - 20 21-30 31--40 41-50 51-60 - 

11,1 - 12,0 
12,1 - 13,0 
13,1 - 14,0 
14,1 - 15,0 

0,2 
1,2 
1,8 
4,5 

15,1.- 16,0 9,5 4,6 5,3 3,0 

16,1 - 1 7,0 22,8 11,7 10,6 9,0 
17,1 - 18,0 25,9 16,3 15,5 19,4 

18,1 - 19,0 18,1 25;5 21,2 20,9 50,0 

19,1 - 20,0 14,2 26,5 21,0 29,8 40,0 

20,1 - 21,0 7,0 10,8 11,9 9,0 10,0 

21.1 - 22,0 0,4 3,1 4,8 7,4 
22,1 - 23,0 0,9 0,5 0,9 1,5 

23,1 - 24,0 0,4 1,0 0,8 

24,1 - 25,0 0,4 0,1 

25,1 - 26,0 
26,1 - 27,0 0,4 
27,1 - 28,0 • 0,1 
28,1 -.29,0 0,1 

Totais
11' n9 232 196 770 66 10 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



TABELAV 

M.-edias de comprimento total das lagostas Panut,iAto aAguó e PancILL4u/s 
taevicauda, capturadas em diferentes faixas de profundidade da platafor 
ma continental do Estado do Ceara, no período de 18 de setembro a 27 
de novembro de 1987. 

- 
Repetiçoes 

Comprimento total(cm) /Faixa de profundidade(m) 

  

<. 20 21-30 31-40 41-50 51-60 

PanuZiku4 angu6 

5c-1 x 4 x5  

1 22,5 23,3 23,3 23,9 24,3 
Z 21,4 23,3 23,8 23,9 24,7 
3 -  20,8 23,5 23,4 24,0 24,1 

Total 64,7 70,1 70,5 71,8 73,1 

Media amostral 21,6 23,4 23,5 23,9 24,4 

'71 

Panutiftu4 taevicauda 

R2 3 -5E4 R5 

1 17,9 18,6 18,1 18,4 19,0 

2 17,9 18,7 •18,4 18,8 19,2 

3 17,9 18,4 18,4 19,1 19,0 

Total 53,7 55,7 . 54,9 56,3 57,2 

Media amostral 17,9 18,6 18,3 18,8 1911 



TABELA VI 

Analise de Variancia e teste de Tukey referentes Is madias de com 
primento total das lagostas PanutiALO WLgu5 , capturadas em dife 
rentes faixas de profundidade da platafoima continental do Estado 
do Ceara, no período de 18 de setembro a 27 de novembro de 1987. 

Fonte de variaçao gl SQ QM  

Entre  pronfundidades 4 13,72 _3,43 
Res duo 10 1,86 0,19 

18,00* 
Total 14 15,58 0 

A=1,17 R-2 a3 74 

2,8* 1,0 0,9 0,5 

74 = 23'9  2,3* 0,5 0,4 

= 23,5 1,9* 0,1 

X2  = 23,4 1,8* 

Xi  = 21,6 

# 72,  7-1 # 731 7-1 # 74,  71 

* Significativo ao nivel de aqa = 0,05 



TABELA VII 

Analise de Varia:ncia e teste de Tukey referentes as m&-dias de com 
primento total das lagostas PanutiAto Zaevicauda, capturadas em . 
diferentes faixas de profundidade da plataforma continental do Es 
ta-do do Cear, no período de 18 de setembro a 27 de novembro de 
1987. 

. - 
Fonte de variagao gl SQ  QM  F 

Entre profundidades 4 2,37 0,59 
ResiTduo 10 0,39 0,039 

15,13* 
Total 14 2,76 

= 0,53 271. X') 3.75 

75  = 19,1 1,2* 0,5 0,8* 0,3 

74. = 18,8 0,9* 0,2 0,5 

73  = 18,3 0,4 

R2 = 18,6 0,7* 

=17,9 

72, 1 - 71.  4 75, 7.3 
.
215  

* Significativo ao niVel de ceta = 0,05 



TABELA VIII 

Frequancias relativas das lagostas YanutiAW aAguis e Painttata, taevicau, 
da capturadas nas pescarias experimentais com rede-de-espera, conduif 
das no  Period°  de 22 de novembro a 22 de dezembro de 1972, em difere 
tes profundidades da platafoLma continental do Estado do Ceara. Dados 
por classes de comprimento do cefalotOrax, profundidades e espjcies. 

Classes 
comprimento 
cefalotOrax 
• (mm) 

de 
do 

Frequancia-  , • relativa(Z) /Faixa de profundidade(m) 

25-30 35-40 45-50 

Pa P,e, Pa, Pt Pa Pt 

45,1 
50,1 
55,1 

- 50,0 
- 55,0 
- 60,0 

1,6 
1,7 
11,8 
22,7 

60,1 - 65,0 16,8 0,5 
65,1 - 70,0 10,1 
70,1 - 75,0 11,8- 0,9 1,1 50,0 
75,1 - 80,0 10,9 1,8 4,3 
80,1 - 85,0 11,3 6,7 8,7 50,0 7,5 50,0 

- 90,0 12,9 0,8 16,1 18,2 
90,1 - 95,0 16,1 2,5 18,3 19,3 
95,1 -100,0 24,2 3,4 17,0 50,0 22,5 
100,1 -105,0 11,3 0,3 9,6 13,3 
105,1 -110,0 4,9 11,0 7,4 
1104 -115,0 9,7 8,7 3,7 
115,1 -120,0 4,8 3,3 1,6 
120,1 -125,0 3,2 1,8 1,1  
125,1 -130,0 0,9 
130,1 -135,0 0,9 
135,1 -1401,0- . 0,5 

Totais 
n9 

{ 

62 119 218 2' 187 2 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Obs.: Pa = PanatiA114 aAguz  Pt - Panu,UAto taevicauda 

Fonte: Paiva, M.P. et  at.  (1973) 
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TABELA IX 

Frequ&icias relativas por classes de comprimento d6 cefalot6rax das  la  
gostas PanutiAuz aft,guz e PanwWzw Zaevicauda capturadas com covos,por 
faixas de profundidade da plataforma continental do Estado do Cear, 
no período de, 18 de setembro a 27 de novembro de 1987. 

Classes .de 
. comprimento 
cefalotOrax 

(mm) 

FreqUe7..ncia relativa(Z) I Faixa de profundidade(m) 
do 

25-30 3.5-40 45-50 

Pa PZ Pa Pt Pa Pt. 

35,1 - 40,0 
40,1 - 45,0 
45,1 - 50,0 

0,4 
0,5 
1,8 
5,6 

50,1 - 55,0 1,4 0,8 10,6 0,4 3,0 
55,1 - 60,0 7,5 2,1 19,9 1,8 27,3 
60,1 - 65,0 7,7 49,3 3,7 24,6 24,2 
65,1 - 70,0 30,8 17,8 6,6 19,7 3,6 33,4 
70,1 - 75,0 77 17,1 12,4 9,4 9,0 10,6.  
75,1 - 80,0 30,8 6,2 17,4 4,6 22,5 
80,1 - 85,0 3,7 19,8 2,3 20,6 
85,1 - 90,0 7,7 0,7 19,0 0,8 24,7 1,5 

90,1 - 95,0 7,7 10,7 0,2 9,0 
95,1 -100,0 5,0 5,8 
100,1 -105,0 1,3 1,8 
105,1 -110,0 0,4 
110,0 -115,0 0,4 0,4 
115,1 -120,0 
120,1 -125,0 
125,1 -130,0 
130,1 -.135,0 
135,1 -140,0 
140,1 -145,0 0,4 

Totais 
13 146 242 :605 223 ,66 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Obs.: Pa - 
• - 

PanutiAwS aAguz . = PanutiAws Zaevicauda • 
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