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RESOMO 

E feito um resume da hist6ria da pescaria de camarao do Banco de Sofala, assim 
como das principals recomendac;roes das avalia~:toes realizadas no ped.odo 1977-1990. 
Ao longo deste periodo verificou-se uma tendincia decrescente dos rendimentoe,que 
ee acentuou em 89 e 90. As causae doe baixos rendimentos nestes ultimos anos 
ainda nao estao totalmente esclarecidas admitindo-se que varies factores, tais 
como, condigoes ambientais desfavoro!iveis e aumento de esforc;ro, possam ter 
contribuido para esta eituagao. 

Dado que o recrutamento e um doe factores que influencia o nivel das capturas 
totais de camarao, foi estimada uma relac;rao entre o rendimento no periodo prin
cipal de recrutamento (Janeiro a Marc;ro) e o nivel de recrutamento do mesmo ano. 
Com base nesta relagao, faz-se para cada ano a previsao das capturas totais, para 
o nivel de mortalidade de pesca estabelecido. 

E avaliado o estado de exploragao dos mananciais, tendo sido estimado o nivel 
actual de mortalidade por pesca em 2,28 ano·1• Recomenda-se a reduc;rao gradual do 
esforgo de pesca ate ao nivel F0,11 calculado em 2, 17 ano·1• 

ABSTRACT 

A summary of the shrimp fishery history as well as the most important recommen
dations for the period 1977-1990 is presented. During the last years the catch 
rates have decreased. Although many possible causes can be appointed, such as, 
weather conditions and increase of effort, there is no clear explanation for it. 

A relationship between catch rates in the main period of recruitment (January to 
March) and the level of recruitment of the same year was established. Based on 
this relationship, the total annual catch is predicted for the level of fishing 
mortality chosen. 

Fishing mortality is estimated as 2. 28 year·1 and a gradual reduction of fishing 
effort is recommended until 2.17 year·1 calculated as F0.1 • 
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em l990. 

sectores pesca artesanal, 

No trabalho far=se-a apenas referencia a industrial. 

Na pesca industrial operam arrastoes de plumas, com uma a duas re
des em cada pluma. As embarcat;oes tem um comprimento superior a 20 
metros, sistema de congela9ao rapida e uma autonomia minima de 15 
dias de operat;ao, podendo permanecer na area de pesca se contarem 
com o apoio de urn barco de transports. 

A pescaria industrial de camarao no Banco.de Sofala iniciou-se em 
1964, sendo a frota maioritariamente estrangeira. Ate 1973, a frota 
industrial nacional operava a partir do porto de Angoche, numa zona 
compreendida entre aquele porto e Pebane. A partir de 1974, alguns 
arrastoes escolherarti··· Quelimane como porto base e a area de pesca 
estendeu-se ate ao delta do rio Zambeze. 

Em 1980 estavam ja constituidas duas empresas mistas para a pesca 
de camarao, levando a que parte da anterior frota estrangeira fosse 
incluida na frota nacional e comet;asse a pescar dentro do limite 
das doze milhas. 

Do levantamento feito em 1991, sobre a composit;ao das empresas que 
se dedicam a pesca deste crustaceo no Banco de Sofala, verificou-se 
que na frota nacional existem: uma empresa estatal, cinco empresas 
mistas, tres empresas privadas industriais e onze semi-industriais; 
na frota estrangeira existe uma empresa que opera apenas com um 
barco. 

Na Figura 1 esta representado o Banco de Sofala com as. principais 
zonas de concentrat;ao de camarao que se localizam entre Angoche e 
Machese e entre a Beira e Chiloane. 

As principais especies de camarao capturadas pela pesca industrial 
sao: Penaeus indicus, Me.tapenaeus monoceros, Penaeus monodon, Pe
naeus semisulcatus, Penaeus japonicus e .Penaeus latisulcatus. 

Estas especies distribuem-se ate aos 70 metros encontrando-se as 
principais concentravoes a profundidades inferiores a 25 metros. 
As especies P. japonicus e P. latisulcatus formam concentrat;oes 
entre os 30 e 50 metros. 
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Figura 1. 
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Localiza9ao das principais zonas de concentra9ao de camarao no 
Banco de Sofala. 

Na Figura 2 apresenta-se a compos19ao das capturas comerciais por 
especies no per1odo 1985-1990. Observa-se que as especies P. in
dicus eM. monoceros correspondem a cerca de 90% do total das cap
turas, sendo P. indicus predominante. Em 1989, que foi considerado 
um mau ano para a pescaria, verificou-se que aq~elas duas especies 
apareceram em percentagens mais ou menos identicas (facto ja obser
vado em 1986). Em 1990 P. indicus voltou a predominar nas capturas 
comerciais. 
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Figura 2. 
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Compoei!§lio por especies dae capturae comerciais, no periodo 1985-
1990. 

Um dos objectives do projecto de investiga9ao do recurso de camarao 
com vista a este Seminario era rever e organizar toda a informa9ao, 
da pescaria e das especies, que e normalmente utilizada para ava
liaQao, em BANCOS DE DADOS (Arquivo de Dados Brutos). 

Assim, foram constituidos os seguintes Bancos de Dados: 

- Estatisticas da pesca comercial 

As informaQ5es incluidas neste Banco sao retiradas das Fichas de 
Captura Diaria (por barco, dia, arrasto e categoria comercial) e 
dos dados de produQao enviados pelas empresas a secretaria de Es
tado das Pascas (SEP). 

- Amostragem bioloqica 
EFRIPEL e EMOPESCA 

capturas empresas PESCAMAR, 

Neste Banco e feito o registo mensal por caixa e calibre comercial 
da informaQao recolhida no processo de amostragem: composiQao por 
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especies, sexes, comprimentos, pesos e estados de matura~ao das 
femeas. 

- cruzeiros investiqac;io 

Oeste Banco fazem parte informa~oes recolhidas nos cruzeiros reali
zados quer em navios de investigacao quer em barcos comerciais. 

A partir dos Bancos de Dados criaram-se diversas Bases de Dados que 
permitiram posteriormente fazer a avaliaQao deste recurso. 

3. COMPOSIQAO DA FROTA DB CAMARAO 

Na Figura 3 esta representada a composiQao da frota de camarao (em 
nOmero de barcos) e a sua evolu~ao entre 1980 e 1990. A classifica
Qao das frotas e baseada na Tonelagem de ArqueaQiO Bruta (TAB).das 
embarcaQoes, segundo as normas da FAO. Ao longo do per1odo em estu
do observa-se o desaparecimento da frota 08 a partir de 1989, uma 
tendencia decrescente da frota 05, que se acentua em 1990 e um au
mento das frotas 06 e 07. 
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Figura 3. Composi9ao da frota de camarao em numero de barcos por tonelagem 
de arquea9ao bruta no periodo 1980-1990. 
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DE PESCA E RENDIMENTOS (1977-1990) 

No estudo evoluQao capturas 0 e rendimentos 
nao se considarou o periodo 1974-1976 por falta de confianQa nos 
dados existentes. 

A Figura 4 refere-se capturas totais da frota nacional e estran
geira. Verif que entre 1980 e 1985 aquelas se situaram em 
cerca 8000 toneladas, comeQando depois a decrescer, atingindo 
em 1990 um valor inferior a 6000. 

Observa-se tambem uma diminuiQao nas capturas da frota estrangeira, 
que se deve quer a redu9ao na atribuiQao de quotas como ·a integra
Qao de parte daquela frota em empresas mistas. Simultaneamente, ve
rifica-se um aumento nas capturas da frota nacional. 

Ha varios anos que os barcos VEG~ da empresa EFRIPEL vern sendo con
siderados como barcos-padrao nos calculos do esforQo de pesca. Nes
te trabalho seguiu-se a mesma metodologia, pelo que o esforQo de 
pesca total apresentado se encontra padronizado em horas VEGA. 

Da observagao da Figura 5 verifica-se que o esforQo teve um aumento 
progressivo ate 1983, ano em que ultrapassou as 200 mil horas VEGA. 
A partir de 1985 constatou-se uma reduQao no numero de horas de 
pesca, que se manteve mais ou menos estavel ate 1989, como resulta
do de uma recomenda9ao fei ta nesse sentido pelo Insti tuto de Inves
tigaQao Pesqueira (IIP) • Em 1990 registou-se um aumento de 18% no 
esforQo, nao obstante verificado uma reduQao de 25% no mas 
de Janeiro e uma veda total em Dezembro; este facto pode estar re
lacionado com alteragoes do regime de operaQoes de pesca praticado 
pelas empresas. 

A analise daquela figura permite tambem acompanhar a evolugao dos 
rendimentos ao longo destes ultimos anos. Em 1981 os rendimentos 
eram da ordem dos 60 Kg/h, entre 1985 e 1988 baixaram ligeiramente, 
embora mantendo-se acima dos 40 Kg/h, e em 1989 a tendencia decres
cente acentuou-se. 

Nao estao completamente esclarecidas as causas que poderao ter le
vado a este decrescimo nos rendimentos. Em 1989, o recrutamento ou 
as condiQoes ambientais talvez nao tenham sido as mais favoraveis. 
Em 1990, verificou-se um aumento do esforQo em cerca de 18% em 
relaQao ao ano anterior •. os maus rendimentos alcanQados em 1990, 
poderiam ter assim uma justificaQao. 
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Figura 4. 
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Total de eamarao eapturado pelas frotas nacional e estrangeira no 
periodo 1977-1990. 
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Rendimentos em Kg/h VEGA e esfor9o em h-VEGA do total da frota de 
camarao no periodo 1977-1990 
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Os estudos bio16gicos principais, 
P. indicus e M. :monoce:r:ot!ii, como :mananciais 

o recrutarnento de P. indicus ocorre, para a area de pesca, no pri-
meiro do ano, com um no periodo Janeiro-Marc;:o; o re-
crutamento M. monoceros ver~fica-se ao longo de todo o ano 1 

atingindo o ponto maximo Abril-Maio. 

o periodo principal de desova para ambas as especies situa-se no 
segundo semestre do ano. 

A partir dos cruzeiros investigac;:ao e possivel obter informac;ao 
pormenorizada sobre as arrastadas, as capturas de cada ar-
rasto e as caracteristicas biologicas das principais especies de 
camarao. Com esta inforrnac;:ao, pode-se realizar estimac;:oes de 
biomassa das principais especies de camarao. 

Estas estimac;:oes permitem avaliaQoes do recurso independentemente 
dos dados comerciais. 

Na Tabela 1 apresenta-se uma lista dos cruzeiros realizados no Ban
co de Sofala, com a mesma metodologia, no per1odo 1985-1990, assim 
como as estimac;:oes de biomassa das duas especies principais (Palha 
de Sousa et al, 1991, Dionisio, 1991; Silva et al, 1991). 

Tabela 1. Cruzeiros realizados no Banco de Sofala no periodo 1985-1990. 

BIOMASSA (t) 
ANO PERIODO NAVIO 

P. indicus M. monoceros 

1987 Marc;ro At. Viking 1100 294 

1987 setembro At. Viking 215 204 

1989 Abril Can opus 489 202 

1990 Agosto Dr.F.Nansen 203 354 

1991 Janeiro Arpem V 807 316 

Estes cruzeiros de investigac;:ao foram realizados em navios com ca
racter1sticas e artes diferentes e tambem em epocas do ano dis
tintas. 
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Pode-se verificar que a biomassa de P. indicus em Marc;o e Janeiro 
(periodo de recrutamento) 6 mais elevada que nos restantes meses. 
o valor da biomassa estima.da em Abril de 1989, no cruzeiro com o 
barco 11 Canopus 11 e mais baixo para as duas esp6cies, o que estii de 
acordo com os fracos rendimentos obtidos na pescaria nesse ano. 

Em 1991, realizou-se pela primeira vez urn cruzeiro de investigac;ao 
num navio comercial. Estes cruzeiros a bordo de barcos que utilizam 
redes comerciais, poderao permitir estimac;oes da biomassa pescavel 
comercialmente. 

6. CARACTERISTICAS DA EXPLORA~AO 

6.1. coefioientes de mortalidade total e por pesca 

Na Tabela 2 apresentam-se os valores dos coeficientes de mortali
dades total (Z) e por pesca (F) e da taxa de explorac;ao (F/Z), re
ferentes ao periodo 1980-19.90, o qual foi subdividido de acordo com 
o nivel de pesca. 

o valor da mortalidade por pesca 6 apresentado relativamente ao ano 
e ao mes, para comparac;ao com os trabalhos anteriores. 

~abela 2. Mortalidade total (Z) e por pesca (F) e taxa de explora9ao (F/Z) 
entre 1980 e 1990. 

PERIODO Z(anual) Z(mes) :r(anual) :r(mes) 11/Z 

1980-1982 4,08 0,34 1,68 0,14 0,41 

1983-1984 4,20 0,35 2,40 0,20 0,57 

1985-1989 4,08 0,34 2,04 0,17 0,50 

1990 4,44 0,37 2,28 0,19 0,51 

Da tabela anterior 6 possivel verificar que a mortalidade por pesca 
aumentou muito no periodo 1983-1984, diminuiu e estabilizou nope
riodo 1985-1989 e aumentou novamente.em 1990. 

o coeficiente de mortalidade natural (M) foi estimado pela diferen
c;a entre as mortalidades total e por pesca tendo o valor de M 
anual, no periodo 1980-1990, variado entre 1,8 e 2,4. Nas avalia-
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utilizado o valor :medio 
de acordo com a vida 

5 1981) • 

de 

0 regime explora9ao sofreu alteraQoes ao longo dos anos. Tal 
an·terior~mente, ao a compos:u;ao 

com maior tonelagem de arqueaQao bruta aumentou, 
o que conduziu a um au:mento do poder de pesca. 

Verificou-se tambem que as empresas procuraram. optimizar a explora
Qao, mantendo os barcos :mais tempo na zona de pesca e aumentando 
0 numero de horas de pesca diarias. 

Em face das alteraQoes que se tem vindo a verificar na pescaria 
(aumento do esforQo, redu9ao dos rendimentos por hora e do tamanho 
:medio do camarao), a AdministraQao Pesqueira, seguindo as recomen
daQ5es do IIP, te:m procurado exercer uma ac9ao reguladora atraves 
de urn. conjunto de medidas que incluiram o aumento da malha do saco, 
a redu9ao do esforQo e a introduQao de vedas. 
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Curvas de captura por recruta e biomasea por recruta em fun~ao da 
mortalidade por pesca anual. 

A Figura 6 apresenta a variaQao da captura e biomassa por recruta 
(Y/R e B/R) em fUnQao da mortalidade por pesca (F). Como se pode 
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observar, esta e uma curva de topo achatado que nao possui um maxi
mo nitido. Para este tipo de curvas a gestao da pescaria e feita 
com referencias ao ponto F0.1 , no qual o declive da curva de captura 
em funQao de F e igual a 1/10 da biomassa do stock virgem. o valor 
de F0.1 calculado foi de 2. 05 ano·1• Os incrementos de captura que se 
obtem pelo aumento de esforQo a partir deste ponto sao insignifi
cantes, enquanto que a reduQao na biontassa e grande, afectando 
positivamente os rendimentos. como o n1vel de F~~e~~W e de 2,28, 
acons~lha-se a sua reduQao. 

Em relaQao as avaliaQoes realizadas entre 1977 e 1987 apenas se fa
ra referencia as principais recomendaQoes. 

os metodos de avaliaQao utilizados ate 1986 eram baseados princi
palmente em dados de captura e esforQo de pesca. A partir daquele 
ano, a avaliaQao passou a ser feita tambem com modelos que utiliza
vam a estrutura da populaQao em comprimentos e outra informaQao 
biol6gica das duas especies principais, P. indicus e M. monoceros 
(Jones, 1984). 

Em 1977, com base na informaQao de 1974 a 1976, surgiu a recomenda
Qao de se poder aumentar o esforQo ate F=2,40, permitindo capturas 
ate as 10-14 mil toneladas (Ulltang et al, 1980). 

Em 1980, com a informa9ao obtida entre 1977 e 1979, foi recomendado 
que se nao deveria ultrapassar o nivel de F=1,92 sem primeiro ava
liar os efeitos sobre o recurso (Ulltang, 1980). Em 1984, a avalia
Qao foi feita com os dados de 1980-1983 e os resultados indicaram 
que se deveria reduzir o n1vel de F para 1,92, ja ultrapassado em 
1983. Para isso foi feita uma especial referenoia a substituiQao 
de embarcac;;:oes velhas por novas na pescaria. Foi tambem estabeleci
da uma relaQao entre o recrutamento e a captura total do mesmo ano, 
o que permitiu fazer a previsao da captura total anual (Captura To
tal Permitida, TAC) ap6s a determinaQao do 1ndice de recrutamento 
no primeiro trimestre de cada ano (Ulltang et al, 1985). 

A partir de 1985 a avaliaQao passou a ser anual, e.estimada a mor
talidade por pesca do ano anterior e revisto o plano de capturas 
em funQao do recrutamento verificado no primeiro trimestre do ano. 

Em 1987 teve lugar, em Maputo, o Seminario sobre Gestao de Pesca
rias de crustaceos em que foi apresentado o primeiro estudo sobre 
medidas de gestao. Este estudo abrangeu nao s6 as medidas ja intro-
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duzidas (TAC e :manutenQao do esfo:rc;o) cmno outras a introduzir u no
meada:mente o aumento da malha do saco e vedas (Silva, 1989). 

Como :r.esultado daquele seminario, aval anuais e do baixo 
:rendimento pescaria de ca:ma:rao 8 foram introduz algumas mu-
danQas no padrao exploraQao 

Em Maio de 1989 foi alterada a malha do saco da rede de arrasto de 
camaraou de 37 mm para 45 m:m {malha esticada); no periodo de 15 de 
Dezembro de 1989 a 15 de Janeiro de 1990 uma redu<;;:ao da frota em 
50%, considerada como uma veda parcial de urn mas, destinada a sen
sibllizar as e:mpresas para a introduQao de uma veda total; em 1990, 
foi estabelecida uma veda total de 2 mesas de 1 de Dezembro de 1990 
a 31 de Janeiro de 1991. 

Com base neste trabalho, apresenta:m-se as seguintes recomendac;oes: 

- Redu9ao de :mortalidade por pesca (F) para F~2 8 17, considerado 
como o ponte F0.1 • Esta reduc;ao pode ser fei.ta atraves da fixa
c;ao do TAC. 

Realiza9ao de cruzeiros de investigac;ao a bordo de barcos co
merciai.s; 

- Recolha de i.nformac;ao sobre a pescaria artesanal e semi-indus
trial. 
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