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ARTES DE PESCA UTILIZADAS AO LONGO DA COSTA DO ESTADO DO CLARA 

(ORASO_) 

Francisco Moi 74s Ferreira 0s6rio 

A pesca 6 uma das atividades  fundamentals  na  proviso  de n11  

mantes/  direta_ouinditamentet  para o homemir_sendo praticada-  desde 

es prim6rdios da humanidade,•Atualffiente/  apesar do grande desenvolvi-

mento tecnol6gico/  a atividade pesqueira evoluiu muito pouco e seus 

m6todos no tgasofrido alteragges essencin,i9 desde tempos remotos. 

As artes e  pp  m6todos de pesca usados no nordeste brasileiro 

evoluiram pouco e em oonsequêncial  em sua quase totalidade, das  asps,.  

rigncias e conhecimentos de pesnr-tilores que  so  passados do geragao 

geragao. 

Existe atualmente/  grande interesse tanto de melhorar 

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

rag  mais eficientes das esp6cies em exploragaol  bem come daqueles di'S 

poniveis e ainda no exploradas/  na produgao do pescado da regido. 

0 presente- trabalha 6 um levantamento preliminar das artes 

de pesca usados ao longo da costa do Estado do Cear. (Brasil)/  MOS.: 

trando a situagao atual da tecnologia pesqueira marinfla da regiao. 

MATERIAL E MTODOS 

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

trevistas pessoais  can  pescadores, observagoes nas artes de pPqoa e 

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

das nas localidades nnracteristicemente pesqueiras distribuidas a0  

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

beribe (munic/- 



PIO de Deberibc), Iguape e Prainha (municípios de Aquiraz), MucUripel  

(município de Fortaleza), Pec6m (municfpio de Paracuru), Paracuru (mu 

nicipic de Paracuru), Mundau (município de Trairl), Pernambuopinho 

(município de Itapipoco) e Comootm '(muelidipio de Csmocift) — figure —1 
_ 

durante os meses de agosto a outubro de 1975. 

Foram entrevistados aproximadamente seis pascadores  am  cada' 

locnlidada acima relacionadas. A desorigao da artes de pesca foi fei 

ta  corn  base nan informagoes selecionadas e observaçoes realizadas nos 

próprios aparelhos, com comprovagao bibliogrtfica, sempre que_possí—I  

veia  

Para uma molhor sistamatizagao do presente trabalho procura—

mos enquadrar as artes de pesca da regiao, dentro da classificaçao  re  

nlizada por  Brandt,  A,  von  (1064). 

cuasiFicAgAo DAG AfifE5 DE PESCA 

1) Pesca sem arte de pesca 

2) Pesca  cam  linha e azol 

a) Linha de mo 

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 chumbadinha, linha rossega ou  Lan  da 

linha 

i) Espinhal  (Long  —  line)  

j) Pargueira 

3) Redes 

a) Rede de espera (cagoeira) 

b) Rede de imersao ou de  le\-Jantar (jerer4) 

c) Recta de lançar (tarrafa) 



d) Arrasto de praia (tresmalho) 

e) Coca (puga) 

4) Armadilhas 

4.1) Armadilhas verdadeiras 

a)  Cove 
 ou manzu6 a.1) Para captura de crustaceos 

La.2) Para captura de peixes 

4.2) Curral de pesca 

3) Arts  que ferem 

a) Jagunço 

b) Arpo 

ARTES DE PESCA  EN  E(PERRIENTAVO NA COSTA CEARENSE 

1) Pesca com linha 'e anzol 

a)  Long  —  lines  

2) Armadilhas 

a) Pote 

b) Caixao 

c) Pneu 

d) Danda de pneu 

DescrugAo DAS ARTES DE PESCA 

1) Pesca sem arte de pesca 

Este m6todo pertence a forma mais simples de se obter alimen 

to de origem marinha e 6 praticado ao longo do litoral cearense:  du—' 

rant°  a  mare  baixa, nas rochas de praia. 0 pescador utiliza as pr6pri 

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

2) Pesca  cam  linha e anzol 

A pesca com linha tem como principio oferecer iscal  natural' 

ou artificial:  que indu%a o animal q, engoli—la, Q anzo;o 6 um 1.nstru—i 

manta complementa' da llhha para aullentar ;ua efIcigncla. 

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

mantel  pales  anz6is sao resultados de longos anos de experiancia e 

evolugao. Antigamente eram construidos  can  os mais diversos materiais 



encontrados na natureza como espinho vegetal madeiral  asset  chifrel  ' 

7 
etc;  apresentando  form grotescas(figura 3).  Atualmente  sac  construi  1Pa.  

das de  ago  especial ci apresentam formas que permitem uma captura mais 

eficiente (figura 4), 

Inicialmnnte a linha era constituida de fibras vegetais;  que 

estao praticamente em desuso em virtude da utilizagao de  fibres sine  

tioas que apresentam maiores vantagens de uso. 

- As linhas e anzóis  so  usadas de muitas maneiras. Podam ser 

fixa ou de deriva; podem ser colocadas  am  qualquer posigao da_superfi 

cie para o fundo. 

Originariamente a linha foi uma arte de pesca para capturar' 

um  Union  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 do animal.  Gam  isso i desenvolveu—se um m4todo de-capturar na 

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

mas esp6cies e sao empregados tanto com um único anzol quanta  am  

nha de anzóis afiados;  colocados como um espinhel;  de tal maneira que 

os peixes se fisgam ao se locomoverem (ver linha de sardinha). Oan—

chos ou "bicheiros"  sae  usados para içar os peixes (figura 5). 

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

pregadal  existindo um grande número de modalidades de aparelhos per—' 

tencentes a esta categoria que passaremos a descrever. 

a) Linha de mao 

A linha de mao 6 a forma mais simples de pesca com linha e 

anzol. Ela 6 constituida de linha de  nylon;  anzol;  chumbada e as ve—' 

ZeS destoroedor e um  °strop°  de fio de  ago  flexível. 

• A linha de  mac)  pode ser usada com um ou vdrios anzóis. Neste 

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

mando um espinhal. 

Ex:.stem v4.rias modalidades de pesca com linha de  mac;  uma de 

las ó anexar uma bOia ao condunto. A fungo desta bóia ti sustentar a 



parte submersa do aparelho e mostrar, pelo  spit  movimente, quando 0 

peixe morde a isca. 0 comprimento da parte submersa desta arte de pes 

cal  ligada a baia A ajustado a ptefundidade do ocal. 

Embora oxietam vArias tipos de pesca cm estas caraoteristi-

pas, na costa cearense, a denominaçaa de linho de mao A empregada pa-

ra os aparelhos usados_na literal (em praias, pontes, portos  etc).  As 

variedades desta pesca usadas :na exploragau artesanal e_industrial, ' 

em ambarcagElcs, apresentem denominag3es regionais e especificas que 

descreveremos adiante. 

b) Linha de vara ou caniço 

Consiste no emprego de uma varal  geralmente de bambu l  onde ' 

se prende a extremidade da linha de m'a-o. 0 empredo da vara permite um 

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

maiores profundidades. (figura 6) 

Na-coster-cearensa, eom-excaçao-da-pesca_esportival_as linhas 

de vara no sao emprajadas  am  embarcagoes, sendo usadas nos mesmos  lo  

cais das pescarias com linhas de mao. 

A pesca com caniço e molinete A de carAter exclusivamente es 

portivo. 0 molinete A um pequeno aparelho,  QOM  sistema de engrenagens 

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

or recolhimento da linha (figura 7) 

As varas podem variar quanta ao comprimento e espessura. Sqo 

constituidas de uma a troa partes. 0 peso práximo ao anzol, faz  cam  ' 

que o pescador jogue o mesmo mais longe1 nesta categoria que a pes-

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

ficiais semelhantes a insetos e outros animais. 

c) Linha de ponta solta 

Consiste  am  uma linha de  nylon  de numeragao variando  antra  I 

60 e 200, Qpm um ehica anzol  prase,  diretamente na extremidade da li-

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

zol. 0 nCimero do anzol usado varia de acordo com a espAcie a ser  cap- 



turaday  sendo mais usados C3 de numeragao  antra  4 e G. 

..Esta aparelho ó empregado nas pescarias artesanais, a bordel 

de jangadas/  em pesqueiras próximos A costa, Usa-se qualque tipo de 

peixe como isca - iscr,  brItta sendo as sardinhas aquelas mais pref2 

feridas  pales  pescadores. 

,* Entra  so  esp.':cies capturadas Com esta aparelho destacam-se0 

agulb.a.e da vela/  Flbacoras, caces, cavala impinge o  espada,.garaximbO 

ra/  guaiuba/  guaxUmba e - ubarana verdadeira. 

- d) Linha da chumbada 

espinhei de anzóis, no qual a linha-principal_e as se-it  

cund6rias (impus). — Sta e_ G de  pylon  da Variando entre 70 e 120.4  

A extremidade inferior deste aparelho apresenta uma chumbada de apro-

ximadamente 300g_Duas ou  tree  linhas secundÓrias  cam  comprimento en-

tre 20 e 40cm  so  fixadas a linha Principal/  distando em torno de 

40cm -daTchumbada...0-entervaleentre_dois_impus consecutivos ó um peu,..  

co  maior do que o cumprimento dos mesmos. U tamanho dos anz(lis utili-

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

a risca usa_se  anzóis de numeragao maior ou igual a 12 e de numeragao 

entre 6 e ll para aqueles ale:71 da risca. Estes pesqueiros encontram-

se pormenorizadamente descrita por Lima & Paiva (1966) 

Este aparelho C.  empregado em pescarias artesanais, em janga-

das:  usando-se qualque tipo de peixe come isca - isca brutas sendo as 

sardinhas, '6.quelas ma is preferidas pelos pescadores. Entre as ssi:4-1  

cies capturada com estes aparelhos destacam-se: Ariacó, cangulo Ca-

raOna, frade, garajuba/  mariquita, sapuruna e ubarana verdadeira. 

e) Linha de sardinha (anzóis rasgadores) 

um espinhal de anzóis no qual a linha principal e as  sewn  

d6rias (impus) sgo de  nylon  de nilmere 801  can  uma chumbada de aproxi-

madamente 100g presa a esremidade inferior. At 5 12 pequencs impus ' 

com comprimento 011 torno de 0 cm  so  presos a linha principal. 0  in-4  

tervalo  antra  dois impu3 consecutivos 6* um pouco maior do  city-,  0 collTd! 



primento dos nesmo71. 3 :71n71 ut4lizaria neslk_aparelha 6 o de nOmero I 

Nesta poscF.-. os cziis ngfl sga iscados, O pescador depois de 

langa-los  fl J. VOr . ;mviment6-]os rapidamente. Os peixes sg0 a-

traidos possiveinento  pal  movimento ou brilho dos anz5is e sgo fisga 

dos em qualq!  !or  pm-th do corpo. A captura 5 constituida em sua quasel 

totalidaie de s,lrd'nhas o ET.7i pequena quantidade de agulhas e palombeoi 

ta. 

f) Linhn do eol-272 

Udnsisto de lima linha da  nylon  de nómero 180 ou-2001 cuja 

extremidade prende-sc diretamente ou atrav5s de estropo de fio de  ago  

floemel, um anzol risrelaero 2 n 4. 

A isca utilizada  pixie  ser natJral ou artificial. No primeiro 

caso usa-se geraimente o pirla amarrada ao anzol. com  fia de  nylon, pa  

ra resistir o atritd' ailgua.  Pelages  do  Iona,  norm:aImente em forma. 

de losango ou-  pequenaa chapas matdlicas, uTivalmento colheres  sac  usa 

dos como iscas rrtificiais. 

A pesca decerso 5 mais realizada em jangadasr-quando estas' 

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

esp6ciespel .aeljopir6r  bicuda branoay bo 

nitar  c6alar  serra e xaraq. 

gl Goigama 

runsisle  dc  um-1 linha de  nylon/  de- n5mern 40 ou 60 ,  com apro.  

ximadamente 2a;1 do cumprimentor  com um. Unica anzol preso na extramida 

- de.. 0 ntIlero do anzol v,...r -17. entre 13 e 20 e  so  usados para captura 

de pequenos peixes pelecicas gerlamente destinados a Isca,. Alguns pes3.  

cadorea colocas uma b. ri:.:1-fla ao anzol/. com a finalidade de mds--

trarwelo seu movimente, quando o peixe G  fisgado. 

A pesoe ocl; goig-Ima C realizada no litoral/  utilizandose Is 

ca da camrgo. EntrJ as corIcies capturadas destacam-ser agulhasr  pa-.  

lombeta.e sardinhas. 



h) Bibuin:  1j.nha de chumbadinh-l:  linha ressega ou c8 de li-' 

nn 

Consi Lin  uma  

e 200?  

:fnha 712 nylon de numeragao  variando  antra ' 

F:pendendo da profundidade do pesqueiro pre- 

sa a extraiLlad.:3 3u7c7i,-.2 C uma chumbada do forma especial, do sPrED 

ximadamente d 300, :_anominada rossega (ii 3). Na extremidade  in  

ferior da r-,3:.,-3seo,-. uma linha de aproximadamente 7m e de mas 

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

minada da linha inferior prende-se diretamente ou atrav6s de um estro 

po de fio de  ago  flexível um.anzol de n6mero variando.  entre 3 e 7. 

A bibuia empregada nas pescarias artesanais:  nos peSqueiros'  

:Ng 

quP  van  da costa ao alto. 

A mbarcagac usada neste tipo de pesca normalmente a janga 

da. A iscas utilizadas com maior frequência  so  mariquita, pira, sapu 

runa e sardinhas. 

Entre :as- oSp5cies- capturadas com-este-:. aparelhEy-destacam-se 

baijupir :  cioba:  dourado, galo do alto:  garopa e serigado.  

Exists  um aparelho derivado da bibuia conhecido reionalmente 

por "linha rabo da  pat-'  em que se usa os mesmos elementos da bibuia, 

variando-se apenas a numeragao da linha (70 01! 60), o peso da chumba-

da(100g),a omprimento da linha que' 

parte da rcssega ( ) 

A linha -71-ab'3 do pato -5 empregada na captura de peixes:  nos' 

pesqueiros mais práximos c'ta costa. Entre as esp6cies capturadas com 

este aparelho destacam7se: boca mole,  corvine.:  cururucal  garajubal  

guaiuba e morarls. 

i) Espinhel  (long  -  line)  

Consiste de um cabo de fio de algodEol  cam  18 pernass  torci-

dos pelos práprics poscadores:  denominado linha mestra, de comprimen-

to variando entre 7b a 100m que permanece no sentido horizontal quan-

do submersa; as linhas sscun.Mrins (impus:  confeccionadas tom o mesmo 



cabo da linha mestra, apresentam pamprimentos de aproximadamente 

1,5m, fixos a linha mastro, de onde partem no sentido vertical; os 

anzóis de numeragEes variando entre e , e 13,  sae  proses diretamente as 

extremidades  dog  impus. A distancia entre dois impus consecutivos 

de apre>dmadamento 

0 espinhei apresenta como elemento , bóias de 

dais toagus (pesos da aproximadamente 5kg). As bóias tem a finalidade 

de  canter  a linha mostra na horizontal e localizagao do espinhei; os 

toagusl  erases  nas extremidades do espinhal tnm a finalidade de  man-2  

ter a arte de pesca na posigao desejadai evitando 

-rasto- pelas- correntes:de_fundo_(figura 9).  

an  parte  o seu ar-2  

- Pequenas embardagoes como bote a vela ou jangada  sae  utiliza 

das neste tipo de pesca, que normalmente 6 feita nas fozes dos riegs9  

sendo a principaL-drea de pesca/  a foz do rio Jaguaribe (municloio de 

Ir 

Usa—se_qualquer tipo_de peixe come isca --isca brutar  antral  

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

cavala serra e cagaos. 

j) Pargueira 

um espinhal de fundo constituido das:saguintes partes: 

Linha principal ounpege— constituida de linha de  nylon  com 

nUmero 200 com aproximadamente 20Cm; destorcedor — pequena pega met6—

lica que une a linha principal a•linha pargdeira/  com a. finalidade de 

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

por ocasiao de suas capturas; linha pargueira — constituida de linha' 

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

secunddrias (ramos ou impus) pedaço s da linha de  nylon  de nOmero 

180 ou 2001  cam  comprimento  an  torno de 0,5m e presas a linha pargue 

ira; anzóis — em nUmero de 10 a 26/  presos as linhas secunddrias e ' 

com numeragao entre 2 e 3; chumbada — colocada na extremidade da 

nha pargueiral  constituida de ferro fundido ou chumbo e pesando de 

,1,5 a 2,0kg (figura 10). Maiores detalhes sobre este aparelho encon-2 



pormenorizadamenta descrito  Fur  Fonteles Filha l  A. A4 (1972)W 

Para facilitar o lançamento a recolhimento da pargueiral a . 

extremidade anterior da linha principal prosa e enrolada ao oarri—
i  

tel da "14scicista" Ceopócie de roldana colocadas em um dos lados 

anbarcapao). 

A pesca COO este aparelho caracteristicamente industrial e 

realizada a borde da Parcos motorizados/ 
 poquenos, m6dios e grandes 

classificados do acordo cum sua capacidade de porZo. 
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c. 

Eirc-.1. 3 Anzeids, fl iVU USadOS nacuptut:-.-a na  Oceania. 

3xtr=litIo 1-1,p_'o ith Och±n rothot..11.--.1 of the . 



a. 

• 

.2.-.Sigura 4 Anzóis nodernos'-usa.das na-  capture de aninsis. nas-  diversas 

regioes do  globo.  

Fionte:  extraído  do 1ivo Fish Catching Methods of he  

Figura Tipos do anzóis usados, atua2.aullte,, na costa cearense 



• 

Fura 5 — Geridno ou “!Jichoiro" utilizado 
içar ctrandcs podY.sss ca 

pturados ao longo clã costa cearmse. 

Firm ra (7, de  vara,  



1— Posca  cam  linha de vara na costa cearens. 

Figura 8.1— A rocisoc,:a. 

t."..1"; a ou 

1-05Se.r.:(1,4 
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Ficura 9 Tipo do espinhel usado na costa cearense. 

Figura -1 1. Tipo do hicic1eta' ussda 

nos barcu3 pi:"-juoiros. 

.F4 ura 10 — A 



3) Redes 

A rude 6 um tecido de malhas, confeccionadas de fibras natu  

raja  ou artificiais, utilizada da diversas .formas, para interCePtar4-

o deslocamento de peixes e outros animais marinhos, tanto na esOcie 

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

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

de eficinncia ccmo do material empregado na sua confecgao. 

Antigamentel .as  fibras vegetais eram largamente empregadas' 

na confecgao de redes. Atualmente, 6- crescentea tendgncia de substi 

tuir estas fibtss por aquelas de origem Sinteticas. 

Sextracadintario o nemero de modalidades de rede existentes 

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

vemos a descrever. 

a) Rode de espera (cagoeira) 

Em geral as'rodas de espera apresentam comprimento  an  torno 

de 80m; altura  dc  aprnvimadamente 2,5m; malhas de 3,5 a 4,5cm (medi—

das de ne a na), confacaionadas com linhas de  nylon  de nOmero 50 ou 

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

aerie  de beias e chumbadas, pesando cada uma destas 45g, a distancia 

tanto entre beias como entre chumbadas, 6 em torno de 1m, as extremi 

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

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

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

e equipamentos necesserio sua utilizagao sao mostrados na figura ' 

12.  

Maiores informagoes sobre as redes de espera, estao pormeno 

rizadamente descritas par Alcantara F13.ho,(1972). As redes de espera 

utilizadas na pesca do camurupim  so  confeccionadas com linha de  ny—

lon  de nemero 160 a 200 apresentam malhas de 15 a e 20cm(modida oh-1  

tre vás). 

Nas pescarias  cam  reçIes de espera  so  ctilizados pequenos 

barcos de madeira, de comprimento total inferior a 1119m, equipados 

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



de tábuas $  a uma distancia dQ aproximadawnte 5 milhas da costa, com 

profundidade um torno de 15m. 

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

pesca comerci-11 de lagostas ao longo da costa cearense. No entanto a 

sua utilizagZo est6 proibida pela Superintendgncia do Desenvolvimen-

to da Pesca,  tondo  em vista os efeitos danosos que causam ao  subs...?  

_trato (Paiva  at al,  1973). Estas redes tinham  lam  de comprimento,  al  

tura de 1125m, malhagem de fio Grilon:trangado n6mero 210/8  cam  GOmm 

entre n6s, tralhas do fio Grilon trangado com 6mm de diametra /  apre-

sentando uma•serie de_blias e outra de chumbadas, A distancia tanto'  

-. antra  b6i es-comofentro-chumbadas, era de aproximadamente l lEm. Maio-

res detalhes.sobraestas. redes  ego  encontradas  am  Paiva et al l  (2973) 

b),Rede de imersa ou de levantar(jerer6) 

F. 

Os jerer6s foram muito empregados no inicio da exploragao 

lagosteira ao longo dacosta cearense. Atualmente, ele 6 empregado 

em pequena-  escala em-Fortim-  (municipio-derAracati), para-oaPtura- de 

Iagostas, em pesqueiro pr6xlmos a costa, conhocido vulgermente por 

vaca e nos estu6rios„ nas pescarias de siris, tendo por isso sofrido 

redugoes em suas dimensoes. 

0 jorer6 6 canatituldo de uma rode em forma de semi-esfera, 

de  fin  da algodao ou  nylon  da niimaro 177  com malhas da 3 a 8cm (medi 

da entre n6s)„ -tendo suas-  extremidades presa a uma cirounfergnoia de  

clod  ou ferro (aro) com 1;0 a 1,3m de diametro (figura 13). 

A iscas  de qunTquer tipo de peixe isca bruta - 6 amarrada 

em uma tarisca do madeira presa na ciraunforancia em fiaLma de dintrie,-- 
_ 

tro. 

Para a utilizaç.ao do jerer6, prende-se  tree  ou quatro per-1  

nas de cabo de algodao ou  nylon  em pontos equidistantes da cirounfo- 

rgncia que se unam a_ um ônico caba a aproximadamente 1i5m acima do  

arc.  

5; Rede de lançar Ctarrafa) 

uma rede de forma ctnical  com circunforannia inferior mo- 



dindo apraxir9adamenta 3,0m de diametro; malhaoem de fio de algodao 

ou de nyl3n n(L]arP l2, cr;m 2:0cm  antra  nas; na borda inferior da  re-

do  coloca-3a um -7_ t7.aLla:  =_lte se prendem as chumbadas. 

8.Jand7 la'laaaa, a tarrafa:  a medida que afunda, encerra os 

animais:  retand, o :asaa,c rn beisaa qua so forma no  extremo  inferi- 

or da mesma. 7  saa aa regadas em nguas interiores e estuari-1  

nas; seu use no mar 5 rsstritl  ac  litoral naquelas áreas do nguas 

tranquilas come portos o taias. Entre os animais capturados destacam 

se: arenque:  bactjud. temar'Eas, gardinhas e tainhas. 

d) 1rrast2lo da praia (tresmalho) 

0.-arraster do a7aia 6 uma rade-de.  construgao-simples, cons-

tituida 17s:2 um pano  dc  ma7has dividido  am  duas partes, a manga e o 

.copo ou saco:  localizado no sua parta central, onde o pescado reti 

do, confecciociadas cor fio do algodao ou de  nylon  de minero 12. 0 ta 

manho das malhas diminui na diregao do copo:  iniciando na manga„ com 

4,0 a 5,0oln:  terminando - no copo com 1,6 a 2,0cm (medidas entre n6s). 

As tralhas S'L Cdbd do sisal ou manilha coa-numeragao-varianda entre 

C-18 e C-12. A tralha ,superior apresenta uma s5ria de flutuadores ' 

ou baas e a inferior, chumbadas. A distancia tanto entre  bias  coma 

entre chumbadas, 5 em torna da 1,5m. Nas extremidades da rede sao 

amarrados cales va ra gralmente de moror6 ou pau ferro, com 5,0' 

a 6,0 cm de diPmetro e aproximadamente 212m de comprimento. Os aa= 

13es ajudam a montar a boca da rede aberta. Nas Suas partes medianas  

so  fixados as cabos, utilizados para puchar a rede  at  a praia. Es-

tes cabos  sac  conntituidos de fibras de sisal ou manilha e apresenta. 

numeragao variando entre C-18 e C-8 e comprimento de 200 a 400  bra-' 

gas.  

Estas redes apresentam comprimento variando de 90 a 300m e 

altura de 3,0 a 4:5m. A  air  marrom caracterfstica 6 devida a imersZo 

por 5 a 10 dias  am  tinta de casca de mangue. de sapateiro,  Qom  a  fun- 

-  
gao de prolongar a duragao da rode. 

Nas pescarias com arrastes de praia sEc utilizados peque-' 

nas embarcagoes a remo,conhocida vulgarmente por catraia. Um4inico,j 



rem° denominado "voga" se 1or,11i7a na popa da enbarcagao. 

Entra as asfAcies capturadas destacam-se, cataroes4 palombe 

tas e sardinh. 

e). Coca 

A rede de itersZo ou de levantar foi descrita anteriormente 

no item 3.b. A coca, embord bastante semelhante ao jerere, pertence' 

a um grupo difarente d artes-do pascal  tendo  en-vista a. natureza de 

sua utilizagao. No caso do jeret6, ele 6 colocado na 6gua a espera I  

que a ppixe. n der_posteriortente sobre o mesmo Ou entao que 0 crust:A 

cio (lagosta) desloque-se  at  este aparelho, sendo-ento levantado.=  

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

to,  op  onde sua presenga 6 suspeita. 

A coca  tam  estrutura muito- parecida com a do jeref6, acres,  

centands-lhe um nabo de madeira, resistente com 3,0 a 4,0cm de digne 

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

cot a espécie a ser capturada. Para-aT-tainha- usa-se-malha  can  2,5 a 

31,0cm (medida  antra  nós), 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 s'Ao_ artes de pesca fixa ou móveis, nas_quais' 

'os animais entram expentaneament ;  e atraldos - OU nal por--iscas-e--difirj  .  

cilmente conseguem sairen. uma caracteristica t1pica de todas as 

armadilhas serem artes de pesca passivas nas quais„ os animais sao 

facilmente guiados para a entrada. 

Armadilhas verdadeiras e currais  so  bem conhecidas na pes-

. ca, embora as armadilhas para a captura de peixes tenham perdido a. 

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

tadilhas para captura de crustéceol  como os  coves  (manzu6) utiIiza-= 

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

ro efou revestidas de panos de malha dos mais dtfarentes tateriP19. 
- 

4.1) Armadilhas verdadeiras 



a) Cava ou manzu6 

a.1) Para captura de crust6oso 

O cova a arte de pesca mais usada para captura de lagosta 

ao longo da costa coaronse. As as modificagoes impostas e a tenta-

tiva da introduggo do novos tioos, o cova assumiu a forma hexagonal' 

irregular;  tendo al‘Aagao de madeira, tela de arame galvanizado 

ro 18 e uma sanga (Costa & Albuquerque, 1066). utilizado em filas' 

de unidades interligadas;  formando espinntiis; 

A madeira usada na confecgao da armagao dos covos;  am  forma 

r.r 

de varoest  6 a marmeleiro. Detalhes sobre os covos 5ao mcstrados nav 

figuras 16-e 27. 

Nesta pescaria  so  utilizados barcos;  com casco de madeira' 

ou de  ago;  equipados com motor diesel;  sistema de conservagao a gala 

ou  am  cgmara frigorifica -e equipados com equipamentos de navegagau e 

de pesca. 

As iscas utilizadas/  atualmente, para a pesca de lagostas  

so: rarcaga resultants  da  filetégem do  pardo  e cab-age. de-piramutaba 

As lagostas vermelha e  yards;  so  as esp4cies atingida pe-

la pesca. Embora, outras espécies de lagosta, como lagosta japonesa' 

seja enventualmonto capturadas. Entre os animais capturados com as 

lagostas destacr:71-se: carangueijos;  polvo, peixes e siris. 

a.2) Para captura de peixes  

Sao  confeccionados  corn.  os mesmos materiais empregados nos 

cavos para captura da crustaceos/  apresentando apenas;  modificago 

quanto as suas dimens3es;  tamanho das malhas e no formato da sangai 

Os covas para captura de peixes  so  usados em pequena esca-

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

t6ceos, com o objetiva de capturar peixes que sergo usados como isca 

na exploragao lagostoira. 

4.2) Curral de pesca 

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



do Estado do Ceara, com maior consantraç-ao no município de Acarou 2  

(Paiva & Fontelo FiThs, 1S68). 

A construggu do curral 5 muitu ftifícil Ele 5 levantado na 

costa,  am  direga_, ao alto. apresentando secgoest  unidos entre si s  de 

modo a permitir  qua  o movimento dos peixes conduza-os ao seu  interi-

ors  de onde dificilmenta siarao. A-espia ou guia_sa estando desde a 

praia  at  a entrado da  sale,  orientando es-  anima's;  a sala-4 Uma ca- 
- 

mara onde os animais .41o_ primeiramente confinados; a extremidade fi-

nal do cura 6 formada por uma sala especial denominada chiqueiro. 

- - A estrutura das-portes constituintes _do curra1- 5- formada 

por mouroes:  -bronco do carnauba fincado no solo - a distancia  antra'  

dois mouroes consecutivo- 5 de aproximadamente 1/5m; as varas/ de 

maçaranduba/  pau ferro uu ubaia-apresentsm diametro em torno de 2101  

am  -  so  colocadas entre os mour3es em n6mero de 60 a 70; esteira/  

conjunto formado pelo entrelagamento das varas com o cip6s2  de modO 

a.evitr o escape dos animais, Atimente, quase--atetali-r$9,de das es 

tnlras estao sendo confeccionadas com tela de arame. 

Maiores detalhes sobre curral de pesca  so  encontrados em 

Seraine (1958). 

Na costa cearense  so  encontrados dois tipos de currais; o 

curral de boca aberta e o de espia 6nica, dispostos  am  n6mer0 de 20 

a 251  forlf:ando una fileira na dirego anteriormente citada. A distA0 

cia entre os currais 5 de aproximadamente 150m sendo os mesmos  inter  

ligados por espia. 

0 curral do boca aberta 5 formado por duas espiast  uma sala 

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

da para a mor 5 ve7ante. 0 de espia 6nica pode apresentar uma ou duas 

salas e o chiqueiro. Neste caso a segunda sala recebe a denominaçao 

de saleta. Sua disposigao 4 semelhante ao curral de boca aberta. 

Para a dospesca dos currais utiliza-se redes de cerco °spa-

ciaist  medindo de 6 a  Om  de comprimento, altura em torno de 3m e ma-

lhagem  dell°  a 11.0om de n6 a  ná.  Para matar peixes de major porte 9  

os prescadores utilizam arpoes. 



Entre as ez-J5-4-  capturadas destacam-se: aruana, bonite, 1  , 

nnçoes, camurim!  camurupim:  oarapobal  carajuba, moreias, palombeta$ 4  

pamPey sardinha  band-eira!  cerra e x_irel. 

5) ArteL,  qus fer3n 

0 homem,  ea  su-. busca por alimento/  aumentor o alcance de  

SOUS  bragos, inventandc instrunentos como arpoes, aumentando-  ainda- 1  

- - ma . ia o daagao, usando instrumentos lançados a mZo.:eu equipamen 

tos especiais come esaingardas submarinhas. 

_ Na costa Cearense as auLes que ferem  sac]  pouco utilizada. 

a) Jagunço 

-4 um tipo  dc  lança constituida'por uma grossa haste de  made  

ira dotada- da_uma ponta do fai-ro„ usada nas deSpescas dos currais Pa 

ra matar urtindes peixes como  cages,  camurupim e moreias. 

_ 

e um  tips  do lança especial que se caracteriza por apresen- 

tar a extremidade do mtal dOtada de barbela lateral, móvell  que Se 

abre dentro  dc  aniso.l quanda arpoado. Apresenta haste de madeira  eta  

ferro com tamanho bastante variado. Como o jagunço 6 taml4m em-

pregado na despesca dos currais. 

A  cage,  cubmarina 6 pouco praticada  an  nossa costa e 6 de ca 

r&ter exclusivamente esportiva. O arpo utilizado nesta modalidade 

de pesca tem caracter,tstica especiais que permite seu lançamento 

trav6s de espingardr submarinhas. Ele ó constituido de metal/  apra-1  

sentando formas e dimengoms de acordo cm seus fabricantes, 0 arpo2  

ligado a espingarda atrav.5s de um cabo de  nylon,  

ARTES DE PESCA EM EXPERIMENTA00 NA COSTA CEARENSE 

Apenas a títuln de informagao o Laboratório de Cigncias do 

Mar da Universidade Fedaral do Ceará vem vealizando pescaria..5 experi 

mentais cialpu  long  ...  line  para capturn de  cages  p espinfAis de Potes.., 

ca1x3e3, pneus e bandat3 de pneu para captura de polvos. 



sumriAny  

This paper deals with the fishing gears now being used in 

coastal úaters th-:‘ state of  Cear  6 (Brasil). 

The geaTo ore classified into five groups: fishing without' 

gear, line fishirn oith hooks, nets/  traps and wounding gears. Gene-

ral as well as someapecial features of those-gears are described 

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

-cies.  

oLossAnio DE NOMES VULGARES  

Animals:  

Peixes: agulhas = esp6cies do gênero Hemirhamphus Cu 

vier; agulho de vela . Istiophorus americanus (Cuvier & Valencien.41  

nos); albacoras esp6cies do gênero Thunnus  South;  arenque = Odontb  

-gnathus-mucronatusiLa4Ode4 acraias =- esp6fies da ordem Batoid.ei; 

ariac6 Lutj anus syhagris  (Linnaeus);  bagres =-eSp6cies da famili0 

Talhysiridae; barbudo Polydaetylus-virginicus  (Linnaeus);  beijupi.: 

r6 = Rachycentren canadus  (Linnaeus);  bicuda branca = Sphyraena gua-

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

ro); bonito = Euthynnus alletteratus (lefincsque);  cages  = esi*ies 

da ordem Selachis; cemurim = esp6cies do gênero Centropomus Lac*pde 

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

pta (Osbeck), Oalistes vetula Linnaeus/  Cantherines pullus (llanzani) 

e Xanthichthys rincens (Linnaeus); carapeba = Diapterus olisthosto-I  

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

cavala = Scomberomorus cuvalla (Cuvier); cavala impinge = Acanthocy-

rium solandri Cuvier G  Valenciennes;  cioba Lutjanus analis  (Valen-

ciennes);  corvina .'Micropogon undulatus  (Linnaeus);  cururuca 

cropogon furnieri (Desmarest); espada . Ti:d.chiurus lepturus Linnaeu 

frade = Anisotremu.; vircinicus  (Linnaeus);  gale do alto = Alectis ci 

liares  (Bloch); garajubas esp6cies du  gênero  Caranx Lacépede; Gana 

ximbára Caranx lotus Acassiz;  garoupa  . Epinephelus mono (Valenci 

cones); Guaiuba 00yurus chrysurus (Cinch); Guaxumba = Elagatis Di- 
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Pinnulntus  (Quay s &  Gaimard); mariquita Holocentrus ascencionis (Os  

beck);  iorias sp6cies da familia Muraenidae; olho . Selar crume  

nophthalmus  (Bloch);.  palombeta Chloroscombrus chrysurus  (Linnaeus)  

pampo = Trachinotus glaucus  (Bloch);  pargo Lutjanus purpurous Poey 

pirt, = Malacanthus plumieri  (Bloch);  sapuruna = Haemulon melanurum  

(Linnaeus);  sardinhas = Opisthonema oclinum (-e Sueur) e Odontonna-i  

- thus  mucronatus- Lacep-ède; serra . Scomberomorus Maculatus 

sirigado Mycteroperca bonaci (Poey); tainhas-  Mugi]. incilis  Han-' 

cock e Mucil_cureta Valenciennes; ubarana  verdadeira-  =  Elops  saurusr 

Linnaeus;  voador  Dactylopterus-volitans  Linnaeus e:  Hirundichys 

finis  Guntherie-T. daranx- lugubris  PoeY; 

Crustdceoz 

Camaroes espkies  da  familia Penaeidae; caranguejo(s) her 

mito(es) PetroChyrus diogenes e/ou Dardanus venosos (M. Ediriards) l  

caranguejo pata grossa -= Carpilius carallinus  (Herbst);  lagostaM: 

Ja0criesa(s) = Scyllarides brasiliensis Rothbum e/ou SaYllarides  

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

gosta Vermelha . Panulirus arcus (Latreille); siris guaja CafEippa' 

ocelataHocthutt e Hepatus pudibundus  (Herbst);  siri para longa = 
_ 

Portunus spinimanus Latreille; 

Moluscos; 

Polvo=Octopus vulgaris Cuvier; 
- . 

Aruan = Chelonia mydas  (Linnaeus).  

Vegetais:  oarnauba = Copernicea cerifera;  magaranduba . Ma 

nilkara triflora  Chev.; mángue de  sapateiros  = Laguncul6ria rarsnose 

(Gaestn);  marmeleiro  . Croton hermiargyreus  'Mull. Arg.), Croton sin 

corensis  Mart e  Cassaria  'ulmipolia  Van?. 
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Figura12'.— Modelo esquemático da rede-de-pesca (cagoeira), utilizada para captura da serra, .Scowl,),ro..lorto: 
ioociuúiiis Mil:chiII), na costa do Estado • do Ceará Wrasil): (1) arengue (bóia de isopor e cabo de  
nylon corn  1/4 de polegada de diâmetro e 22,5 metros ae compr.mento); (2) amarra (peso de 15 quilos 
e cabo de  nylon corn  3/8 de ,polegada de diâmetro e 37,5 metros de comprimento) ; (3) galho ivaia com 
2,5  centimetres  de diâmetro e 1,6 -metros de comprimento, e dois cabos de  nylon  com 1/4 de polegada de 
diametro, cada  urn corn  3,0 metros de comprimento); (4) — bóias; (5) - • chumbadas; (8) --- bulamicira 
(sisterda bóia e bandeira e cabo de  nylon corn  1j4 polegada', de ' dlarnetro e 30,Q ;iletros de comprimento). 

Extido d pubiicacign sobre a captura da serra liconberociorus t (1,11  

chill)  no Eztado cio. Cear. Arq. Cin. Mar Êortaleza, l . (1)3 77 — 34. 



Er 

DetaLhc.,-, o..antralhamento cla_rect2 
esper_a ou cagooira 

Firjura 12,2 — ocThiCflt0da rode do oc.po.ca 
 ou caVoira. 



Figura D2 — O Jerer6 

Unte: ext,' def.ublica'at  equipment:*  e "todos- a-npregados: na 

pescLt de I:ago:Sta. B.  Est.  Pesai 6 C31: 9 — 28  

Figura 14. — A coca 
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Fir:ura —  Diversas  ati.7".T.13 cla  pesca  corn iarr-ef..1-',110  de Praia. fl z•-"1",  # 
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Fis;u_.ct 15 — 
f::;€3CE-11' 



F-1,;urti 16 — Perfil 
cava ou mensua- usada na capture de lagastaa 

ao laica da costa do Estado do Ceara. 
_ 

usado 
Fiuura 17 — DetaD-IL-Q da c,-1-.1ac7o diraens3ns cio covo OU r;lian5u

00 

6 

loryjo Ca costa do Estado ck Ccaa-5. 

ponto: Extraido da puf_cao, exper-inentaga do covas para a captura 

la:jostas nu CBC-L-Al.. (E301.  Est.  Biol. Univ.  Fed.  Ceara) Fcy::t.E.1.- 

laza s, (14): 1 - 7. 



Fi:-su-i-a12. — Tipos cli3 urTais- Ci psc uorIclus as loni;o 

6..3 CIO Ce.-lr'n 

cnota do -7:s-‘;;;,._.., 
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