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ARTES DE PESCA UTILIZADAS AO LONGO DA GOSTA DO ESTADO DO GEARt5 

(DRAST_) 

Francisco Molz6s Ferreile, Os6rio 

A7.pesca 6 uma das atividades  fundamentals  na provisao_de ali  

mantes,  direta- ou indiretamente, para o homem/  sendo praticada desde 

os prim6rdios da humanidade. Atualmente, apesar do arands desenvolvi-

mento tecnol6gico:  a atividade pesqueira evoluiu muito pouco e seus g  

m6todos no  tam  sofrido alteragoes essenciais desde tempos ramotos. 

As artes e os m6todos de pesca usados no nordeste brasileiro 

evoluiram pouco e em consequancia, em sua quase tutalidelde, das aspe-. 

riancias e conhecimentos de pesnedores que sao passados- de geragao-

geragao. 

Existe atualmente, grande interesse tanto de melhorar como 

descobrir e adaptar artes e m6todos de pesca que possibilitem captu-g  

ran  mais eficientes das esp6cies em exploragao, bem  comp  daqueles  di  
••••• 

poníveis e ainda no exploradas, na produggo do pescado da regigo. 

O presente trabalho 6 um levantamento-preliminar das artes g 

de pesca usados 411 longo da costa do Estado do- Cear (Brasil):  mos.:.  

trend°  a situagao atual da tecnologia pasqueira marinfla da regIao. 

MATERIAL E MTODOS 

Os dados em que se baseia o presente trabalho procedem de  an  

trevistas pessoais  cam  pescadores, observagoes nas artes de pesca e 

em bibliografias que abordam o assunto. AS entrevistas foram efetua-' 

das nas localidades caracteristicamente pesqueiras distribuidas ao 

longo da costa cearense - Fortim(municipio de Aracati)/  Parajuru e Be 

beribe (municl- 



pio de Deberibo), Iguape e Prainha (municípios de Aquiraz), MucUripet  

município de Fortaleza), Pec5rn (município de Paracuru), Paracuru (MU 

nicicic de Poracuru), Mundau (município de Troiri), Pernamboquinho 

(município de ItapiPoca) e Comocim (muiddipio de  Camara)  — figura 

_ 
durante os meses de agosto a outubro de 1975. 

Foram entrevistados aproximadamente seis pescadores em cadal 

locelidade acima relacionadas. A descrigad da artes de pesca foi fei 

ta  corn  base nas informaçdes selecionados e abservagoes realizadas nos 

próprios aparelhes, coo comprovaçao bibliogrelfica, sempre que possí—' 

vel1  

Para uma molhor sistematizaçao da presente-trabalho procura—

alas enquadrar as artes de Pasca da regido, dentro da classificagao  re  

elizada por  Brandt.,  A,  von  (1064). 

- 

CLA3SIFICAQA0 DAS ARTES DE PESCA 

1) Pesca sem arte de pesca 

2) Pesca com linha e azol 

a) Linha de mgo 

b) Linha de vara ou caniço 

c) Linha de ponta solta 

d) Linha de Chumbada 

e) Linha de sardinha (anzóis rasgadores) 

f) Linha corso 

g) Goigana 

h) Dibuia, linha de chumbadinhal  linha rossega ou cet de 

linha 

i) Espinhal  (Long line)  

j) Pargueird 

3) Redes 

a) Rode de espera (cagoeira) 

b) Redo  de imerŝa‘o ou de la\-/antar (jerer6) 

c) Rede de lançar (tarrafa) 



d) Arrastao de praia (tresmalho) 

e) Coca (puga) 

4) Armadilhas 

4.1) Armadilhas verdadeiras 
manzu6 a'41) Para captura de 

a) Covo ou 
crust6oeos 

a. 2j Para captura de peixes 

4.2)- Curral de pesca 

5) Art-es que ferem 

a) Jagunço 

b) Arpo 

ARTES DE PESCA EM EXPERDENTAVO NA COSTA CEARENSE - 

1) Pesca com linha e anzol 

) Lona —  lines  

2) Armadilhas 

a) Pote 

b) Caixao 

c) Pneu 

d) Banda de pneu 

DESCRIVO DAS ARTES DE PESCA 

1) Pesca sem arte de pesca 

Este  meted°  pertence a forma mais simples de se obter alimen 

to-de origem marinha e e praticado ao longo do litoral cearense,  du-1  

rente a  mare  baixa, nas rochas de praia. 0 pescador utiliza as prOpri 

as mos para retirar lagostas j6vens das tocas. (figura 2) 

2) Pesca com linha e anzol 

A pesca  Gem  linha tem como princlpio oferecer isca, natural' 

ou artificial, que induza o animal 4 engoli—la. Q anzolp e um instru—' 

mento complementa;‘  du  llpha para aumontar pua ef¡ciAncla. 

0 material empregado na confecgao e a farina assumida, atual— 

mantel  pelos anz6is sao resultados de longos anos de experiCncia e 

evolugaa. Antigamente eram construidos com os mais diversos materiais 



encontrados na natureza como espinho vegetal madeiras  osso, chifre,  

etc,  apresentando forni grotescas (finura 3). Atualmente sao construi  
Wee  

das de  ago  especial o apresentam formas que permitem uma captura Mais 

eficiente (finura 4), 

Inicialmente a linha era constltuida de fibras veoetais, que 

esto praticamente em desuso em virtude da utilizagao de fibras sinta 

ticas que apresentara maiores vantagens do. uso. 

As linhas e anzóis  so  usadas de muitas .maneiras. Podem ser 

fixa ou de deriva; podem aer colocadas  am  qualquer posigao da superfl 

cie para o fundo. 

Originariamente a linha foi uma arte de pesca para capturar' 

um  &lice  animal, mas na forma de  long—lines  ela tornou—se uma arte  pa  

ra capturar grandes quantidades de pescado.,  Algumas vezes„ o peixe 6 

incorretamente fisgado, devido o anzol ter penetrado  am  outras partes 

do corpo de animal. Com  issos  desenvolveu—se um 1m6todo _de capturar na 

forma de "anzóis rasgadores"  (Rip  —  hooks)  usado na captura de algu-1  

mas esp6cies e sao empregados tanto com um dnico anzol quanto em 1I-1  

nha de anzóis afiados, colocados como um espinhels  de tal maneira que 

as peixes se fisgam ao se locomoverem (ver linha de sardinha).  Gan—  ' 

chos ou "bicheiros" saq usados para içar os peixes (figura .9). 

Na costa cearense a pesca  cam  linha e anzol 6 largamente em—

pregadas  existindo um grande ninmero de modalidades de aparelhos per—' 

tencentes a esta categoria que passaremos a descrever. 

a) Linha de mo 

A linha do mao 6 a forma mais simples de pesca  cam  linha e 

anzol. Ela 6 constituida de linha de  pylon,  anzols  chumbada e as ve—' 

zes destorcedor e um estropo de fio de  ago  flexível. 

-A linha de mo pode ser usada com um ou v6rios anzóis. Neste 

caso, a linha principal, apresenta anzóis nas linhas secunddrias for—

mando um espinhal. 

Ex;.stem v6rias modalidades de pesca com linha de mao, uma dE 

las d anexar uma bOia ao conjunto. A fungo desta bóia 6 sustentar 



parte submersa do aparelho e mostrara  pelo seu movimentos  quando 

peixe morde a isca. 0 comprimento da parte submersa desta arte do  pas  

cal  ligada a brlia 5 ajustado a profundidade do local. 

Embora existam varios tipos de  pa  com estas caracteristi- 

cast  na costa cearense s de-lamina- 
, 

ao de linha de ma e empregada  pa-

i's  os aparelhos usados na litoral  fern  praias,  contest  portos  etc).  As 

variedades desta pesca usadas_na_exploragao artesanal e- industrial, 1  

em embarcagocs, apresanta7 denominagoes regionais e especificas que 

- -descreveremos adiante. 

=b_l_Linha riavaraaou caniço 

Consiste no rlmprego de uma vara, geralmente de bambus  onde 

se prende e extremidade da linha de mgo. 0 emprego da vara permite um 

melhor manejo da linha, mais facilidade de ligamento, bem como obter 

maiores profundidades. (figura 6) 

Na costa cearense, com-excegaoda_pesca esportiva, as linhas 

de vara nao  so  empregadaa em embarcagoes, sendo usadas nos mesmos  lo  

cais das pescarias  GPM  linhas de mao. 

A pesca com canigo e molinete 5 de  carter  exclusivamente es 

portivo. 0 molinete 5 um pequeno aparelho, oom sistema de enulenagens 

e carretilhal  colocado na vara para facilitar o lançamento e posteri-

or recolhimento da linha (figura 7) 

As varas podem variar quanto ao camprimento e espessura. S.40 

constituidas de uma a tres partes. 0 peso  proximo  ao anzol, faz com 1  

que o pescador jogue o mesmo mais longe. nesta categoria que a pes-

ca assume a sua forma mais artistica, com n utilizagao de iscas arti-

ficiais semelhantes a insetos e outrps animais. 

c) Linha de ponta solta 

Consiste  QM  uma linha de  nylon  de numeragao variando  antra  ' 

60 e 200,  Qom  um 4hico anzol  cresol  diretamente na extremidade da li- 

nha ou apresenta estropo de fio de  ago  flexivel onde se prende o  an-1  

zol. 0 nOmera do anzol usado varia de acordo com a esp5cie a ser  cap- 



turada y  sendo mais usados os do numeragao entre 4 a 8. 

Esto aparelho 6 empregado nos pescarias artesanais, a bordog 

de jangadas y  em pesqueiras próximos 7*-, costa. Lisa-se qualque tipo de 

peixe como isca isca 'uruta -. sendo as sardinhas .-aquelas mais  pre-fa  

feridas pelos pesc==dores. 

Entra as espicios capturadas com este aparelho destacam-se0 

agultigo_do velar  albacorass  cages,  cavala impinge y  espadas garaximbo  

ra y  guaiuba guax0mba ubarana verdadeira. 

dl- Linha do chumbada 

um espinhei de -anzóisy no. qual-a-±inha-  prindipal _e-as se-t 

cundarias (impus) so de  nylon  de numeraggo variando entre 70 e 120.' 

A extremidade inferior deste aparelho apresenta uma chumbada de apro.--

ximadamente 300g,; Duas ou tres linhas secund5rias com comprimento en—

tra 20 e 41110cm  so  fixadas a linha principal/  distando em torno de 

40cm da chumbada. a entervalo_entre dois impus oonsecutivos 5 um pou-

co maior do  quo  o comprimento dos mesmos. 0 tamanho dos anzóis utili-

zados varia de acordo com o pesqueiro. Nos pesqueiros entre a costa e 

a risca usa-se anzóis de numera-go  maior ou igual a 12 e de numeragao 

entre 6 e 11 para aqueles alem da risca. Estes pesqueiros encontrar

se pormenorizadamento descrita por Lima & Paiva (1%4') 

Este aparelho 5 empregado em pescarias artesanaisy em janga-

das y  usando-se qualquo tipo de peixe como isca - isca brutas sendo as 

sardinhas. b°.quelas ma is preferidas pelos poscadores. Entre as ssi=4-1  

cies capturada com estes aparelhos destacam-se: Ariacóy canguln ca-

raônal  frades garajuba;  mariquita, sapuruna e ubarana verdadeira. 

e) Linha de sardinha (anzóis rasgadores) 

um espinhei de anzóis no qual a linha principal e as  sea-in  

d6rias (impus)  so  de  nylon  de nómero 80, oam uma chumbada de aproxi-

madamente 100g presa a e#remidade inferior. Ató 12 pequenos impus / 

com comprimento 1311 torno do 0 cm  so  presos a linha principal. O.  in-1  

tervalo  antra  dois impu-3 consecutivos 5 um pouco maior do que o coml.! 



prdmento dos DOSMO7,,.3 ,-;171 utilizada lie.s-le....ararelho 6 o de n4mero 

13. 

Neste plscF. Os dazlis na- saa iscados. 0 pescador depois de 

• langa-los rr. -1evar' moviment6-los rapidamente. Os peixes sao a- 

traidos passivelmanta pc1; movimento ou brilho dos a0z6i5 e  sac  fisga 

dos EM qualq”or parta do corpo. A captura 5 constituida em sua quase' 

.tatalidxle de sardinhas a em pequena quantidade de agulhas e palombeoi,  

ta. 

f) Linha do coTsa 

Uonsisto do uma_ linha da  nylon  de n(Imero 180 ou 200, om cuja 

extremidade prende-sc diretamente ou atrav6s da estropc de fio de  ago  

flexfvel, um anzol dareimero 2 a 4. 

A isca utilizada pode sor natural ou artificial. No primeiro 

caso usa-se geraimento o pir6. amarrado ao anzol com  fiat  de  nylon, pa  

ra reaistir o atrito ci gua Pedaços do  Iona,  normalmente em forma 

••• 

de. losango ou.pequenaa-chapas mot61ima, d3ualmente colherest  saa .usa • 

dos como iscas artificiais. 

A peso-  do-cursocl mais realizada  am  jangadasf-quanda estas' 

se desloca para o  return:-  dos pesqueiros. A captura 6 constituida de 

osp6cies pe16qicao com:: ogulhgo de vela, beidupir6, bicuda branca/  bo 

nito caalar  serra 

gl Goigama 

ronsis'te do uma linha de  nylon,  de nUmero 40 ou 50, com apro 

ximadamente 2071 do comprimento,- com um 6nico anzol preso na extremida.  

de. G nCalero do anzol viria entre 13 e 20 e  so  usadoa para capture 

de pequenos peixes pe15gicos gerlamente destinados a iscar Alguns  pas  

cadores colocam uma 56i-. or'cimct ao anzol/  com a finalidade de mos7-' 

trar,pelo seu movimento quando o peixe 6 fisgado, 

A pesca coi goigama et realizada no litoral, utilizando-se is 

ca da camargo. Entra as esr5ales capturadas dostacam-sev agulbas /  pa--

lambeta.e sardinhas. 



h) BibuI linho de chumbadin linha ressega ou c8 de li-1  

GonsiFts uo

r-- 

UO:_fnha 12  nylon  do numeragao variando  antra  ' 

00e CUU: 2swprLms -_a7endendo da profundidada do pesqueiro, pre- 

sa a extra  ad-  supc7iar c. uma chumbada d- forma especial, de apro- 

ximadamente d 300g nominadn ressega (figura 3). Nu extremidade  in 

ferior da ressega, pronda-se uma linha da aproximadamente 7m e de mas 

ma espessura daquela ligada a parte superior-  desta chumbada. - Na extra 

midade da linha inferior-  prende-se diretamente ou através de um estro 

po de fio de  ago  flexível, wilanzol do n6mero variando entre 3 e 7. 

A bibuia emproaada nas pescarias artesanais, nos pesqueiros' 

0.11  

que vao da costa ao ato. 

A smharcagao usada neste tipo de pesca 6 normalmente a janga 

da. A iscas utilizadas  con  malar frequNicia  so  mariquita, pir*, sapu 

runa e sardinhas.:  

Entre zts ospficies capturadas com este aparelho:-destacam-.se: 

baijupiré, cioba, dourado, galo do alto, garopa e serigado. 

Existe um aparelho derivado da bibuia conhecido reionalmente 

por "linha rabo dn em que se usa os mosmos elementos da bibuia, 

variando-se apenas a numeragao da linha (70 ou 80), o peso da chumba-

da (100g), a numeras do anzol- (7 a 9) e o cumprimento da linka  qua'  

parte Ca rossega (371). 

A linha :-:.,a1Z) de  pats,  -5 empregada na captura de peixes, nos' 

pesqueiros mais prÇiximos t.'.a costa. Entre as espécies capturadas com 

este aparelho destacam-so:  boca mole, corvina, cururuca, garajuba, 

guaiuba e moréias. 

i) Espinhal  (long - lino)  

Consiste de um caba de fio de algodgo, com 18 pernass  torci-

dos pelos pr6prios pescado:-es, denominado linha mestra, de comprimen-

to variando entre 7tT) a lah  qua  permanece no sentido horizontal quan-

do submersa; as linhas socund6rias (impus, confeccionadas com o mesmo 



cabo da linha mestra, apresentam comprimentos de aproximadamente 

1,51, fixos a linha mestra, de onde partem no sentido vertical; 

anzóis de numeragEes variando entre 0 a 13,  sae  presos diretamente as 

extremidades doe impus. A dist2ncia entre dois impus consecutivos 

de aproximadamento 2,3m. 

0 espinhal apresenta como elemento bóias de 

dais toaçus (pesos de aproximadamente 5kg). As bóias tem a finalidade 

de manter a linha mostra na horizontal e localizag ao do espinhei; os 

- taagus, presos nas extremidades do espinhal tnm a finalidade de  man—;  

ter a arte de pesca na posigao desejada, evitando em parte.o seu ar—' 

- rasto pelas-  correntes -z1-18 fundo- (-figura 9). 

Pequenap ambarcagoes como bote a vela ou jangada sao utiliza 

das neste tipo de pesca, que normalmente ó feita nas.fozes dos riogt.' 

sendo a principal  Circa  de pesca, a foz do rio daguaribe (muni4pio de 

Fr cati):;.,. 

Usa-se qualquer-tipo_de-peixe-comudsca—isca bruta, entre/ 

as  °species  capturadas com este aparelho destacam—se: bagre espadas; 

cavala, serra e cagEos. 

j) Parguoira 

• um espinhal de fundo constituído dassaguintes partes: 

Linha principal ounpege— constituiria de linha de  nylon  com 

nómero 200 com aproximadamente 20Cm; destorcedor — pequena pega meta—

lica que une a linha principal a linha pargdeira, com a. finalidade de 

destorcer a linha, tendo om vista o movimento giratório dos peixes„ 2  

por ocasiL de suas capturas; linha pargueira constituiria de linha' 

de  nylon  nómero 200,  con  aproximadamente 10m de comprimento; linhas 

secundórias (ramos ou impus) — pedaços de linha de  nylon  de 4moro 

100 ou 2001  com comprimento em torno de 0,5m e presas a linha pargue 

ira; anzóis — em nómero de 10 a 25, presos as linhas secund6rias e 

cum numeragao  antra  2 e 3; chumbada — colocada na extremidade da li-4  

nha pargueira, constituiria de ferro fundido ou chumbo e pesando de 4  

1,5 a 2,0ko (figura 10). MaioreS detalhes sobre este aparelho encon-4 

S  



trair—cia pormencrizadente descrito por Fontelas Filhot  A, A. (1D22)0 

Foro facilitar a lançamento e recolhimento da pargueirap a 

extremidade anterior da linha principal 5 prosa e enrolada  au  oarri-1  

tel da "blscicitau  Cesp6cie de roldana colocadas  am  um dos lados da 

embarcagao,. 

A pesca  con  este aparelho caracteristicamente industrial e 

raPlizada a Gordo do barcos motorizadas T  pequenos;  médios- e grandes I 

classificados do acordo com sua capacidade de porgo. 
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'Flotita-2'— Captura 13tosta.___,j6verfauni_ rociii.;sjde_preia no litoral 

cea.rense 

-- Anz(iis ueadoona cuntu7a d2 p3X na 

uxtr,lide de 3.ivl.o Fiarn Cal:ehing cri"  the  •;:m-1(1. 



J. b. e. 

1. 

4-,,figura 4 — Anzóis modarnos usados na captura da animais nas diversas 

regioss do- globo.' 

onts: extraido do liv:o Fish Catching klethods of  .Lhe  Viorld.  

Figura 4.1— Tipos  du  anzr_Sis usados s  atualritantu, na costa caaransa 



Fi FZUra E — r].7.nho ou 1 utilizado para içar çjrandcs poixsoy oa 

pturados ao lonqc dà osta oflaronse. 

Linhr,  Co varo.„ 





i 

, 
1 

, 

; I f 
i I t, 

Figura—Tipo do espinhal usado na costa caarenso. 

ciuf , -r 
u 

, _ n_t_cic.Le-sousada 

nos barcua 

 

L.) 

Fizura 13-- A par-us-1.-_-a 



3) Redes 

A rede 6 um tecido de malhas, confaceionadas de  fibres  natu 

reis ou artificiais, utilizada da diversas formas, para interoeptari  

0 deslocamento da peixes P outros animais marinhos, tanto na aspcie 

como na procura dos mesmos. Contribui de forma extraordineria na  cap  

tura mundial de pescado e evolui dia a dia, tanto do ponto de vista' 

de eficinneia como do material empregada na sua confecgao. 

Antigamente:  as fibras vegetais oram largamente empregadas' 

na confecggo da radas. Atualmente, 6 crescente -a tend6ncia de eubsti 

tuir estas fibras por aquelae de origam-sinteticas, 

E. extraordin4rio o nOmero de modalidades de rede existentes 

em todo o mundo; na costa cearense sao usadas alguns tipos que passa 

remos a descrever. 

a) Rede'de espera (cagoeira) 

Em geral a3 redes de espera apresentam comprimento em torno 

de 80m; altura de aproximadamente 2,5m; malhas de 3,5 a 4,5cm (medi-

das de n6 a n6), confeccionadas com linhas d-  nylon  de numero 5-0 ou 

60;as tralhas  so  do linha de  nylon  de nOmero 200, apresentando uma 

serie de b6ias e chumbadas, pesando cada uma destas 45g, a distancia 

tanto entre b6ias como entre chumbadas, 6  am  torno de 1m, as extremi 

dados das tralhas apresentam algas que serve de elo de ligagao entre 

as redes, na formagao do aspinhel e entralhes de - linha de  nylon  nOme 

ro 60, que liga o pano de malhas .6.as tralhas. Detalhes sobre as redes 

e equipamentos necessOrio sua utilizag:-Io  sap  mostrados no. figura ' 

12. 

Maiores informagoes sabre as redes de espera, estao pormeno 

rizadamente descritas por Alcantara Filho,(1972). As redes de espera 

utilizadas na pesca do camurupim  so  confeccionadas CUM linha de  ny-

lon  de numero 160 a 200 e apresentam malhas de 15 a 20cm(modida  en-'  

tre EIS). 

Nas pescarias  corn  relJes de espera  sac)  ctilizados pequenos 

barcos de madeira:  de comprimento total inferior a 10m, equipados 

com motor a gasolina:  colocado no centro da ambarcagao ou jangadas 



da ta.buasi  a una distAncia de aproximadamente 5 milhas da  costar  can  

profundidade cm to= de 15u. 

Durante o ano da 1971, redes de espera foram empregadas na 

pesca comercial da lagostas ao longo da costa cearense. No entanto a 

. 
sua utilizagao est6 proibida pela 8uperintendnncia do Desenvolvimen.. 

_• 
to da Pesca r  tondo  em vista os efeitos danosos que causam ao  subs-'  

trato (Paiva et  al,  1973). Estas redes tinham 15m de comprimento,  al  

tura de 1,25m, malhagea de fio Orion trançado nómero 210/8 com 50Mm 

entre nósf  tralhas do fio Orion trançado com 6mm de diAmotror apre-

sentando uma s6rie-de bóias e outra de chumbadas. A distAncia tantof 

entre báia9 como-entro-chumbadasf era de aproximadamente-1,6m. Maio-

res detalhes.sobro-ostas redes  so  enconLytidas  am  Paiva et aly(1973) 

O. Rede da imersao ou de levantar (jerer6) 

Os jerer5s foram muito empregados no início da exploragao 

lagosteira ao longo da,costa cparense. Atualmente ele 6 ampregado 4  

em pequena escalri-eg Fortirr(mUnicípio-dt Aracati) para-captura- de 

Iagostasf  em pesquoire-  próximos a costa, conhecido vulgarmemte por 

vaca e nos estuórics, nas pesnarias de sirisf  tendo por isso sofrido 

redugoes em suas dimensoes. 

0 jerer6ó constituído da uma rede em forma de semi-es-Fora:  

de fia de algodZo ou  nylon  da nómero 12, com malhas de 3 a 8cm (medi 

da entre nós), tendo suas extremidades presa a una circunferenr3a de 

cipó ou ferro (aro) com 1,0 a 1f3m de diAmetro (figura 13). 

A  ism.:  de qualquer tipo de peixe - isca bruta - óamarrada 

em uma tarisca do madeira presa na circunforAncia em fauna de diAme-

tro. 

- 
Para a utilizaao do jerer6, prende-se troo  au  quatro per-f 

nas de cabo de algodgo ou  nylon_  em pontos equidistantes da circunfe-

rtncia que se unem a. um Unico cabo a aproximadamente liSm acima do 

aro. 

• cl Rede de lançar (tarrafa.) 

uma rode de forma cônica, com circunferencia inferior ma- 
^, 



díndo apraxiaadaaenta 3,0m de diametro; malhagem de fio de algodao - 

OU de nylan n5aara 12, caa 2.0sm entro nas; na borda inferior da  re.:.  

de colcca—ca uaa se prendem as chumbadas. 

aaanda laaaaaa, a tarrafa a medida que afunda:  ancerra os 

animais, r.7.:Dand O a2cca_:a na bolso  quo so  forma no extremo inferi—

or da mesaa.Elaa saa aata amaaaaadas aa 6guas interiores a estuari—f  

nas; seu uso no mar aostait-1 ao litoral naquelas 6reas de 6guac 

tranquilas  comb  partas a Entre os animais capturados destacam 

se: arenqua r  barbuda, camaraes:  sardinhas e tainhas. 

d) Lrrastaa da praia (tresmalho) 

aara_stac do uan_rede•da - construgaosimples, cons— 

tituída par ua pano do mal'aas dividido em duas partes:  a manga e  or  

COPO ou saco:  localizado no sua parta central/  onde o pescado ; reti 

do:  confeccionadas coo fia da algodao ou de  nylon  de namero 12. 0 ta 

manho das malhas diminui no diregao do copo, iniciando na manga:  can  

a 
4:0 a 5-i0am, terminando no copo com 1/5 a 2,0cm (medidas entre n6s). 

As traIaa saa cabo do sisal ou manilha  can  numeraaao variando entre 

0-18 e 0-12. A tralha 'superior apresenta uma s5r1e de flutuadores 

ou baias a a inferior, chumbadas. A distancia tanto entre baias coma 

entre chumbadas, 5  an  tora' de 1,5m. Nas extremidades da rede sao 

amarrados calaes  vs  ra geralmente de moror5 ou pau  farm,  com 5:0' 

a 6,0 cm de diametro e aproximadamente 2,2m de comprimento. PS Ca-

1 
 

es ajudam a montar a booa da rede aberta. Nas suas partes medianas 

sao fixados os cabos, utilizados para puchar a rede  at  a praia. Es—

tes  cabos  sac  conFtal_tu!.dca de fibras da sisal ou manilha e apresenta 

numeragao variando entre 0-15 a C—P e comprimonto de 200 a 400  bra—' 

gas.  

Estas redes apresantan comprimento variando de 90 a 300m e 

altura de 3,0 a 4,5m. A ca-a marrom característica 6 devida a imersao 

por 5 a 10 dias em tinta de casca de mangue de sapateiro:  QOM  a fur—

gao de prolongar a duragao da rode. 

Nas pescarias coa arrastes de praia  sac  utilizados peque—' 

nas ambarcagoas a ramo aonhocida vulgarmente por catraia. Um, unicol'i 



remo denominado "voga" se localiza no popa da embarcagaom 

Entra as esfAciec; capturadas destacam-se, camaroes, palombe 

tas e sardinhad. 

e),Goca 

A rede de imerso  au  de levantar foi descrita anteriormente 

no Item 3.t. A coca, embora bastante semelhante ao jerer6, pertence' 

a um grupo diferente de aiLes de pescar  tendo em vista a natureza da 

SUO. utilizagao. Nb caso do  jam-M y  aio colocado na gua a espera 

que o peixe nado, posteriormente sobreorMesmo-ou entao que ó CflJSt 

cio (lagosta) desloque-se at6 este aparelhoi - sendo ento levantado.i  

- 
Por outro lado a coca 6 jogada em diragao ao animal previamente vis- 

to ou onde sua prossiga ó suspeitam 

- A 'coca tem estrutura muito parecida.  cool  a do jeref'6, acres-

Gentando-lhe um cabo de mFdeira, resistente com 3,0 a 410cm de Oinme 

tro e,2$0 a 2,5m de Comprimento. 0 tamanho da malha varia de acordo' 

com a especie a ser capturada.- Para-a-tainha-usa,-se malha  corn  2,5 a 

alOcm (medida  antra  nols), para peixes menores, como agulha, agulhao, 

olho e voador, o tamanho da malha varia de 1,5 a- 2,0cm (medida en-

tre nós). 

4) Armadilhas 

• -As armadilhas  so  artes de pesca fixa ou móveis, nas quHis' 

OS animais entram expontaneemente atraidos ou rio por iscas e difi-' 

alimente conseguem sairem. n uma caracteristica típica de todas 

armadilhas serem artes do pesca passivas nas quaiss  os animais  sap  

faciImente guiados para a entrada. 

Armadilhas verdadeiras e currais  so  bem conhecidas na pes-

cal  embora as aladilhas para a captura de peixes tenham perdido a 

sua importnncia  cam  o passar dos anos, restando principalmente as ar 

madilhas para captura de crust6ceo„ como os covas (manzu4) utilizo-7  

dos na pesca de lagostas. Elas podem ser construidas da madeira, fez 

ro, efou revestidas de panos de malha dos mais dtfarentes materiais 

4.1) Armadilhns verdadeiras 



a) Covo ou manzua 

a.1) Para captura de crust6cec 

0  cove  6= a arte de pesca mais usada para captura de lagosta 

ao longo da costa cearense. Ap6s as modificagoes impostas e a tenta—

tiva de introduggo de novos tipos y  o covo assumiu a forma hexagonal' 

irregular;  tendo armagao de madeira y  tela de arame galvanizado ntme  

re  18 e uma sanga (Costa & Albuquerque, 1966). utilizado em filas' 

de unidades interligadas y  formando espinhas -.- 

A madeira usada na confecgao da armagao dos  coves, en  forma 

- _de varoes 6 o marmeleiro. Detalhes sobre os covos  so  mostrados na/ 

Nesta pescaria  sae  utilizados barcos y  com casco de madeira' 

ou da agol  cquipados com motor diesel, sistema de conservagao a gelo 

ou  an  camara frigorífica e equipados com - equipamentos-da navegagao e 

- 
As - iscas utiIizadas y  atualmente para a pesca de lagostas 

carcaça  resultants  da filet6gem do pardo e cabeça de - piramutaba 

As lagostae vermelha e  yards, so  as espécies atingida pe—

la pesca. Embora y  outras espécies de lagosta;  came  lagosta japonesa' 

seja enventualmente capturadas. Entre os animais capturados com as 

lagostas destacr;m—se: carangueijos y  poi,  peixes e siris. 

a.2) Para captura de peixes  

Sao  confeccionados com os mesmos materiais empregados 

covos para captura de crustaceos y  apresentando apenasy modificagao 

quanto as suas dimensges y  tamanho das Malhas e no  fermata  da sangai 

Os  coves  para captura de peixes  sac  usados em pequena esca—

la na costa cearense, juntas com aqueles destinados a pesca de crus—

taceos y  cam  o objetivo de capturar peixes que serao usados como isca 

na exploragao lagesteira. 

4.2) Curral de pesca 

0 curral de pesca 6 um aparelho comum em quase toda a costa 

nos 



do Estado do Caar67  com maior oonsantragao no município de Acorau 

(Paiva 6. Fontele Filho p  1568). 

A construgHo ck curral 6 muito difTcil. Ele é levantado na 

costa,  am  direga ao alto:  apresentando secgoes, unidos entre si, de 

modo a permitir  qua  o movimento dos peixes conduza-Os ao sou interi-

or de  ends  dificilmente sairao. A espio ou guia se estende desde a 

praia até entrada da sala, orientando os  animals;  a sala éumu-cft-

mara onde os animais  sap  primeiramente confinados; a extremidade fi- 

no.1 do  corral  é formada par uma sala especial denominada chiqueiro. 

A-estrutura das partes-constituintes do  corral-  é -formada 

por mouroes„ tronco do carnauba fincado no solo - a distancia entre° 

dois Mour3e6conseoutivo-5 de aproximadamente 1/5m; as varas/  

magaranduba, pau ferro ou ubaia apresentam diametro  am  torno de 2,0' 

cm -  sap  colocadas entre os mources em n6mero de 60 a 70; esteira, _ 

conjunto formado pelo entralagamento das varas com 0 ciP6s/  de modo 

a_evitar o escape dos animais, AtuaImentoi -ouase• a totaiidade-das es 

teiras estao sendo confeccionadas Gera tela de arame. 

Maiores detalhes sobre curral de pesca 613 encontrados em 

Seraine.(1958). 

Na costa cearense sao encontrados dois tipos de currais; o 

curral de boca aberta e o de espia inico, dispostos  am  nOmero de 20 

a 25, for,f,ando una fileira na diregao anteriormente citada. A distarl 
1.1  

cia entre os currais 6 -de aproximadamente 150m sendo os mesmos  inter  

ligados por espia, 

0 curral do boca aberta é formado por duas espias, uma sala 

e chiqueiro, construido de modo a ficar com a entrada da sala volta-

da para a maré vF17ante. 0 do espia 6nira pode apresentar uma ou duas 

salas e o chiquoiro. Neste caso a segunda sala recebe a denominagaol  

de saleta. Sua disposigae é semelhante ao curral de boca aberta. 

Para a despesca dos currais utiliza-se redes de cerco espe-

ciais, medindo de 6 a Sm de comprimento l  altura em torno de 3m e ma-

lhagem de ;410 a 1/0cm de n6 a n6. Para matar peixes de maior Forte 

os pc¡scadores utilizam arpoes. 

de 



Entre as capaciao capturadas def-Itacam-se: aruana bonitos  

cagass:  camurim:  camurupim:  cara:icoa:  carajubal  

pampa:  sardinha bandbira:  corro o x_lrel, 

5)  Arte  quo far3m 

mareias palombetal  

0 hamem:  em sua busca por  aliments:  aumentor o alcance de  

sous  braços:  inventando instrumentos coma arpoes:  aumentando ainda-T 

mais o- raio da Elguo, usando instrumentos lançados a mo ou_equipamen 

tos especiais como as4nuardas submarinhas. 

Na costa carranca as artes que ferem  so  pouco utilizada. 

a) Jagunço 

um tipo do lança oonstituida par uma grossa haste de  made  

ira dotada do  urns  ponta do  fern::  usada nas deSpescas dos currais  pa  

ra matar grandes peixes como caçoes:  camurupim o moreias.  

-b)-Arpa) 

Lai- a 

um tipo do lança especial que se caracteriza por apresen-

extremidado do motal dotada de barbela lateral mavel:  que se 

abre dentro do animal, quando arpoado. Apresenta haste de madeira ou 

ferro com tamanho bastanta variado. Como o jagunço 6 tambam  ern- 

pregado na daspesca das currais. 

A coga cubmnrina fl  pouco praticada em nossa costa e as ca  

rater  exclusivamentc- esportiva. 0 arp'a.o utilizado nesta modalidade 

de pesca tem característico, especiais que permite seu lançamento 

travas de espingarda. submarinhas. Ele a constituido de metal:  apre-T  

sentando formas a dimençoes de acordo com seus fabricantes, 0 arpaaT 

ligado a espingarda atravls de um cabo de  .nylon,  

.ARTES DE PEOCA EM EXPERIMENTA00 NA COSTA CEARENSE 

Apenas c tatuln de informaçao:  o Laboratario de Ciftncias  dc  

Mar da Universidade Fedoral  du  Ceara vem veclizanda pasoario,* expor 

mentais  cam long  -  line  para mpturt de caçoes espinhais d? potes 

ca1x3es:  pneus e banda;i de pneu, para captura de polvos. 



SUMMARY 

This paper deals with the fishing gears nou being used in 

coastal actors a: th-.1 state of Cear (Brasil). 

The frD7-_7L3 are classified into five groups: fishing without' 

near, 1 a fishirr: zith hooks, nets, traps and wounding gears. Ganef: 

ral as r2P-11 s some special features of those gears are described 

with some indications of the related fishing boats and captured sps.;  

cies.  

oLossAnio DE NOMES VULGARES 

Animais: 
_ 

Peixes: agulhas = esp6cies do ggnero Hemirhamphus Cu 

vier;  agulho  de vela . Istiophorus americanus (Cuvier & Valencieni4i  

nosh alhacoras = esCies do ggnero Thunnus South;  arenque  = Od ontb. 

gnathus mucronatus La4pkie; arraias . esp6fies da ordem Batoidei; 
_ 

ariact5 Lutjanus sYnagris  (Linnaeus);  bagres esp6cies da  familial'  

Talhysiridae; barbudo Polydactyl6s- virginicus  (Linnaeus);  beijupi; 

r5 Rachycentron canadus  (Linnaeus);  bicuda branca Sphyraena gua—

chancho Cuvier G  Valenciennes;  boca mole = Cynoscion petranus (Ribei 

ro); bonito . Euthynnus alletteratus (Refinesque);. caoes = especies 

da ordem Salachis; camurim = esp6cies do ggnero Centropomus La4pêde 

camurupim . Tarpon atianticus (Valenciennes);  cangulos.  Alutera scri 

pta (Osbeck),  Balistes  vetula Linnaeus, Cantherines pullus (Ranzani) 

e Xanthichthys ring-ens (Linnaeus); carapeba Diapterus olisthosto—'  

mus  (Goode G Bean); carauna esp6cies du ggnero Acanthurus Forskal;  

cavala = Scombercmcrus cavallet (Cuvier); cavala impinge . Acanthocy—

rium solandri  Clavier  &  Valenciennes;  cioba Lutjanus analis  (Valen— 

ciennes); corvine ='Micropogon undulatus (Linnaeus);  cururuca Mi—'  

cropogon furnieri (Desmarest); espada = Ti:ichiurus lepturus LinnaeuS 

frade . AnisotremuL vircinicus  (Linnaeus);  galo do alto- = Alectis ci 

liares  (Bloch); Unrajubas = esp6cies do gênero Caranx Lac6pede; Gana 

    

ximb6ra = Caranx latus Acassiz; garoupa Epinophelus mono (Valenci 

ennes); Guaiuba Ocyurus chrysurus (Cloch); Guaxulba ElagLtis Di— 
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pinnulntus (Quay ¡I': Gaimaili);  mariquita  = Holocentrus ascencionis (Os 

osancies da familia Muraenidae; olhaa = Selar crume 

nophthalmus (Bloch);  palombeta  = Chloroscambrus chrysurus (Linnaeus) 

pampa = Trachinatus glaucus (Bloch);  pargo  Lutjanus purpureus Posy 

pirn= Malacanthus plumieri (Bloch); sapuruna = Haemulan melanurum 

(Linnaeus);  sardinhas  = Opisthonema aclinum (_e Sueur) e Odontoana,1  

thus mucranatus LacópAle;_:serra.= Scomberamorus maculatus.. (Mitchill) 

sirigado Mycteroperca bonaci (Posy);  tainhas  = Mugil incilis Han—i  

cock e Mugil curema-Valenciennestubarana  verdadeira-=  Elope saurust  

Linnaeus;.  voador-.  Dacylopterua volitana Linnaeus-e Hirundichys 

finis Gunther xarno =, Caranx lugubris Posy; 

Grustnceoz 

CamarCles especies  da.  familia Penaeidae; caranguejo(s) her 

mito(es) Petrochyrus diogenes efou Dardanus  venosas  (M. Edliaruiis);'  

caranguejo pata grossa -=  Carpilius corallinus (Herbst); lagosta(s) : 

japicanes4s) = Scyllarides brasiliensiaRothbUm e/ou Saynnrides  

fori Holtheris; lagosta verde = Panulirus  laevicauda (Latreille);  la  

- 
gosta vermelha . Panulirus arcus (Latreille); siris guaja Calappa' 

ocalata Hocthuis e Hepatus pudibundus (Herbat); siri para longa = 4  

Portunus spinimanus Latreille; 

Moluscos:  

PolvorOctopus vulgaris Cuvier; 

Aruang = Chelonia mydas (Linnaeus).  

Vegetais:  oarnauba = Copernicea cerifera;  magaranduba . Ma 

pilkara triflora Chev.; mAngue de  sapateiros_.  Lagunculnria raremosa 

(Gaestn);  marmeleiro  = Croton Hermiargyreus Arg.), Croton sin 

corensis Mart e Caesaria ulmipolia Vanl. 



FACIi_Caracas ir 24i I 

p.i AlaerK;E-Ta Fr-11.3 2 
 P. Mattheus/ H. El; Mesquital A. L. I-55:  51  figs.  

G. T G Gootnr  1-1., S, ...  =on  ... pascarjas experimentais de  la  

--7ost--- 0.-- r3ZilaS d f2: esperat  no Estado da Cear 
6 CBrasi3..). Arq. Gitn. 1  

. 
„ 

Rirtal.27-ar 12 (231 121-1  

Li. 7. G Fontele,s Filho, A 
1966"---- selbre--a produgao- 

_ .... 
pesqueirn de alguna currais ---da_-- pesca-da Geor6..- dadoe'de 1966 a 

Sol 

3  
. Fist._-_-Bial. Mar. liniu.___Fel. -CearAl FO-nta1._ezat Oilail---175 ÷ 

—pasca no litoral cearoc---ise„1:301. 
1E7. 

tabele.s. 
- 19E8 - Curral 

ntroolog-3,--, 2 [i) Z41-F  12  figs  



SUPEF?Fi.GIE 00 MAR 

7(1) 
O BÓIAS 

- PESOS 

(4 

( 2 ) 

( 5 ) I. 
FUND() '00 • M A F? t, 

1igura12'— Modelo esquemático da rede-de-pesca (citgoeira), tallizada para captura da serra, Se0111t) YO:fipf  Ifs  

1110ClaCt1itS na costa do Estado do Ceara (I:I-astl): (1) — arengue tbóla de isopor e cabti  
nylon  com 1/4 de polegada de diâmetro e 22,5 metros! cie comprimento); (2i — amarra (pCso de 15 quilos 
e cabo de  nylon corn  3/8 de „polegada de diimetro e1 37,5 metros de comprimento); (3) -- galho vara  cowl  
2,5  centimetres  de diámetro e 1,6 'metros de comprimento, e dois cabos de  nylon corn  1/4 de polegada de 
diametrot  cada um com 3,0 metros de comprimento); (4) —, bóias; (5) -• chumbadas; (8) bulandclra 
(sistema bóia e bandeira e cabo de  nylon cam  1./4 polegada, de 'diãmetro e 30,0 metros de: comprimento), 

Ext nairj 0 t.!i publico sobre a capture 'da serra l  Scont:)3I'allOrtis rnsoti1'atu5  

chill),  no E.:311,7.10 do Cear.. Arq. Cin..  Mari  Éortelozci t  12 (1): 72 — c. 
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Ficura 
2n-tralhamorsto7da_rode d-a_esperx. ou cagooira 

••••••••••• 

d 
Firjura 12.2 —;-;coult-rif.iento da  redo  o ol-..,porri. ou cagooira. 







Figura 14 
Diversas s'cccas da pesca com ar-!'n's de praia. (1521342516) - C.-% G 

Ficifa 15 --Arri 
estendicla3 

v7.1:.-ai5 para socars 

faina p_:squa. 

r.; " 



Fisui'a 16 - covo-ou= mansu4- usado- na- captura- de -lagostEls 

ao lonuo da costa do Estado do Cear. 

Fijura 1? 
- - 

_. - Detalhaa da a:vagao e dimansoos do covo ou mansu‘S usado t 

ao lunuo Ca costa do Estado d._  Court.  

Fonte: Extraido da puYlicaol  exparimentag7_o do covas paru a captura 

Cu la:jostas no CearCi. (Sul. Est. Biol, Var. Univ. Fed. Cor)1  

laza/  (14): 1 - 7. 

Fota- 
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