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RESUMO 

0 objective deste trabalho e analisar OS efeitos biologiCOS resultantes de 
medidas de gestae introduz!das na pescaria de camarao de 1985 a 1990, bern 
como apresentar os resultados de simulagoes de diferentes vedas. 

E feita uma analise das variagoes do recrutamento, da captura, da biomassa 
e do peso medic das especies Penaeus indicus e Hetapenaeus monoceros, obser
vadas no periodo 1985-1990. Considerando o decrescimo verificado no recruta~ 
mente ao longo deste per.l.odo, admite-se a possibilidade da exist~ncia de uma 
relagao entre o stock desovante e o recrutamento, havendo necessidade de 
aprofundar estes estudos. 

Foram simuladas varias hip6teses de veda, com inicio e dura9ao variaveis, 
com n1veis diferentes de esforgo de pesca e diferentes tamanhos de malha. 
Recomenda-se o estabelecimento de uma veda de 3 meses com inicio em Janeiro, 
aem aumento do nivel de pesca mensal no restante per.l.odo. o TAC devera ser 
estabelecido em fun9ao do recrutamento e considerando o periodo de veda 
adoptado. 

ABSTRACT 

Biological effects of management measures introduced in the shrimp fishery 
from 1985 to 1990 are analysed as well as the results from simulation of 
different closed seasons. 

Observed changes in recruitment, total catch, biomass and average individual 
weight during 1985 to 1990 for Penaeus indicus and Hetapenaeus monoceros 
are also analysed. Further studies on a stock-recruitment relationship are 
important due to decline of recruitment levels in this period. 

A three-month closed season starting in January is recommended, without 
increases in the monthly fishing effort. The TAC shall be fixed according to 
the recruitment level each year. 



1" INTRODtJC;i.o 

A analise sobre 
na de 
Cadima (l9S4), 
que em 1984. 

os efeitos do estabelecimento medidas de gestao 
conceitos ievi~tos por 

no Seminario sabre os Recurso~ Marinhos Mogambi~ 

Um destes conceitos e o reghne de. pesca., que pode ser definido como 
a resultants de duas componentes: 

- .o n1vel de pesc;;;\, que esta relacio:n.ado com o esforgo total de 
pesca exercido, ou seja, com o numero de barcos operando, os 
dias de pesca, o numero de arrastos efectuados, etc. e que de
termina a intensidade da. mortalidade produzida no manancial 
pela pesca. 

m ~<a,drao relativo de exploragao, que tem em conta 0 modo como 
a pesca se exerce nos indiv1duos de diferentes idades ou com
primentos. Esta componente esta relacionada como tipo de arte 
de pesca, com as tecnicas e materiais utilizados e com o com
portamento do animal. 

Palha.de sousa et a1.(1992), enunciaram as varias medidas de gestao 
introduzidas ao longo da hist6ria da pescaria de camarao. Estas 
tinham por objective principal o controlo do n1vel de pesca (atra
ves do estabelecimento de urn TAC anual e a manutengao do esforgo 
de pesca) mas, em complemento, tambem visavam a alterac;:ao do padrao 
relative de explorac;:ao (regulamentaQao da malha do saco da rede de 
arrasto, reduc;:ao do esforc;:o mensal e veda). 

Assim, poder-se-6 sumarizar: 

a) ~didas visando o controlo do n1vel de P-~ 

1985 : 

esta.belecimento de um TAC (Captura Tota.l Permitida) 
anual e sua revisao de acordo com o nivel de recruta
mento verificado no per1odo Janeiro-Marc;:o do mesmo 
ano. 

manutenQaO do esforc;:o de pesca, evitando que a substi
tuic;:ao de barcos signifique um aumento do poder de 
pesca total. 
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b) Medidas yisando a alteracao do padr~o de exploragao 

1989: 

1990: 

alteraQao da malha do saco da rede de arrasto, de 37 
para 45 mm (medida entre nos opostos com a malha es
ticada). 

introduQao de uma reduQao de 50 % do esforQo de pesca 
de 15 de Dezembro a 15 de Janeiro. 

a segunda medida acima mencionada para o ano de 1989 
foi substituida neste ano pela introduQao de uma veda 
de dois meses (Dezembro/90 - Janeiro/91) • 

Neste trabalho pretende-se avaliar os efei tos das medidas de gestao 
introduzidas nos ultimos anos e, atraves da analise da simulaQao 
de diferentes padroes de exploraQao, recomendar os mais apropria
dos. 

2a ANALISE DOS EFEITOS DAS MEDIDAS DE GESTAO 

As caracteristicas mais importantes que interessa analisar par~ 
estudar os efeitos das medidas de gestao sao: 

-a captura Total (em peso), 

- a Biomassa do Recurso (da qual o rendimento por barco, por ar
rasto ou por hora e um indicador) 

- o Peso Medio na captura (cuja importancia esta associada ao 
valor economico da captura). 

A variaQao destas caracteristicas pode ser o resultado da altera9ao 
do regime de pesca imposto pela administraQao pesqueira atraves das 
medidas de regulamentaQao, da actividade das empresas de pesca e 
ainda da variaQao da forQa do recrutamento anual e de factores 
naturais. 

Nesta analise, o efeito da variaQao natural dos recrutamentos 
anuais na Captura Total e Biomassa pode ser eliminado se forem 
consideradas, em cada ano, essas caracteristicas divididas pelo 
recrutamento do ano. 
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ou 

A 1985-
coluna as ma 

colunas os valores e~timados dessas 
em cada ano. Est a i:nformac;ao e relati va apenas 

especies Pena.eus indicus e Meta.pena.eus monoceros que constituem 85 
a 90 % capturas de camarao. 

como referido em Palha de Sousa et a.l. (1992), os metodos utilizados 
na presents avaliac;ao tem por base a estrutura da populac;ao, isto 
e, a composic;ao por comprimentos das especies principais, verifica
da em cada ano. Essas anllises permitiram·a estimac;ao des n1veis 
medics de mortalidade por pesca. Devido a suposta vida curta destas 
especies, a estrutura da populac;ao durante uma ano foi considerada 
igual a estrutura de uma coorte durante a sua vida exploravel. 

o recrutamento foi estimado palo metodo de Jones (1986) como o nu
mero de indiv1duos na populac;ab com o co:mprimento de 12 :mm de cara
pac;a. A biomassa representada na tabela e a bio:massa :m~dia anual 
e o peso medic foi estimado como o peso medio na captura. 

1- Caracteristicas do recurso no periodo 1985-90. 

Anos 

/87 88 89 90 
~~---- -~-

Recrutamento (10"'6 inds.) 936 836 712 586 

Captura (t) 6890 6812 5316 4384 

Biomassa (t) 3795 3139 2246 2256 

Peso medic (g) 19,44 19,65 17,03 19,43 

Nivel de pesca (anual) 2,04 2,05 1,97 2,27 
(mensal) (0,17) (0,17) (0,16) (0,19) 

Como se pode observar pela tabela houve uma continua reduc;ao do re
crutamento ao longo do periodo 1985-1990. 0 nivel de pesca, no en-· 
tanto, manteve-se aproximadamente constants de 1985 a 1989, sofren
do um aumento brusco em 1990, apesar da reduc;a.o do e'sforc;o em Ja
neiro e a introduc;ao da veda total em Dezembro do mesmo ano. Este 
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aumento parece ter sido devido, entre outras causas, a maior opera
cionalidade da frota. 

considerando a tendencia decrescente do recrutamento ao longo dos 
ultimos anos, e importante analisar se os baix'os n.iveis de recru
tamento sao o resultado de altera9oes na abund&ncia do stock adulto 
ou, por outras palavras, se existe uma relac;ao entre o stock deso
vante e o recrutamento. 

Com as medidas de qestao introduzidas nao seria de esperar a redu
Qao no peso medio de camarao em 1989. Nesse ano verificou-se uma 
diferente composic;ao das capturas por ~specie, com predomin&ncia 
de M. monoceros sobre P. indicus, ao contrario dos anos anteriores. 

A Tabela 2 mostra as medidas de qes~ao recomendadas e adoptadas em 
cada ano. 

Note-se que, ate 1989, a recomendac;ao do Instituto de Investiqa9ao 
Pesqueira (IIP) respeitante aos TACs visava apenas controlar o n.i
vel de pesca com o objectivo bioloqico de alcanQar capturas totais 
e biomassas adequadas. As decisoes da Secretaria de Estado das Pes
cas (SEP) baseavam-se nessas recomendac;oes, mas tomavam tambem em 
consideraQaO aspectos economicos e sociais da pol.itica de pesca. 

Tabela 2 - Medidas de Gestao recomendadas e adoptadas no periodo 
1985-1990 visando alterac;ao do nivel de pesca e do 
padrao de explorac;ao. 

ADos 
Medidas de Gestio 

85/87 88 8~ ~0 

Nivel de pesca 

- TAC recomendado 
pelo IIP 7600 7600 6500 6800 

- TAC adoptado 
pela SEP 8000 8000 8000 7500 

Padrio de explora9io 

- tamanho da malha 37 mm 37 mm 37/45 mm 45 mm 
- veda (meses) - - - Dez 
- reduc;ao do esforc;o 

men sal - - 25% Dez 25% Jan 
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o aumento t.amanho 1nalha do saco 37 
4 5 nun ent.rou em vigor em me ados 1989. 

mas que a 
t.uro proximo as vedas 11totais 18 durante 
a primeira veda cobriria 2 meses e 

no fu
alguns meses. Com efeito, 

Deze:mbro 1990 
a Janeiro de 1991. 

Na Tabela 3 sao apresentadas as capturas e biomassas por recruta 
assim como os pesos medics nas capturas esperados para o ano de 
1990 tomando, como base para as estimaQoesu a situa9ao no per!odo 
1985-1987. Estes valores foram calculados depois da aplicaQao das 
medidas de gestao referentes a alteraQao do padrao de exploraQao 
(malha e veda) e considerando o aumento de esforQo total verificado 
nesse ano. 

3 - Efeitos esperados e observados na Captura e Biomassa 
por Recruta (Y./R e B/R) e no Peso l.fedio (w), em 1990. 

-
fndices Varia9ao 

Caracte- % 
r1sticas Esperados Observados ( Esp. I Obs • ) 

Y./R 7,56 7,48 - 1 

B/R 3,99 3,85 ~ 4 

-
t'l 20,09 19,43 - 3 

Como se pode ver na Tabela 3, a percentagem de varia9ao entre os 
valores observados e esperados e muito pequena pelo que sera poss1-
vel concluir que as medidas tiveram o efeito esperado no stock. 

Estas medidas, que visam a adop9ao nesta pescaria de um padrao de 
explora9ao apropriado que permita o crescimento dos juvenis para 
tamanhos maiores, deverao ser mantidas, restando apenas sugerir 
qual o n1vel de pesca, assim como o per!odo mais apropriado para 
a veda. o nivel de pesca pode ser estabelecido atraves da fixavao 
do TAC. 

Ate 1990 1 o TAC era estabelecido de acordo com o n1vel de recruta
mento estimado no primeiro trimestre de cada ano, com base no ren-
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dimento da pesca neste periodo, segundo o metodo descrito em 
Ulltang et al. (1985). 

Com a introduQao da veda no periodo do recrutamento, a relaQao an
terior entre o rendimento e o recrutamento pod era sofrer al teraQoes 
sendo necessaria tomar em consideraQao estas mudanQas. Para isso 
sera importante realizar cruzeiros de investigaQao neste periodo 
que permitam obter indices de recrutamento. 

Por outro lado, tem-se verificado um certo desvio entre os recruta
mentos estimados, com base nos rendimentos do primeiro trimestre, 
e os recrutamentos estimados, calculados ap6s a analise da infor
maQao das capturas anuais. Assim, sera necessaria rever esta rela
Qao, corrigindo-a para os desvios encontrados. 

Foram simulados varios regimes de pesca com veda nos seguintes 
periodos: 

Dezembro - Janeiro (2 meses) 
Janeiro - Fevereiro (2 meses) 
Dezembro - Fevereiro (3 meses) 
Janeiro - MarQo (3 meses) 

As simulaQoes indicam que, do ponto de vista biol6gico, um periodo 
de veda mais extenso poderia dar melhores resultados para alguns 
dos mananciais, pelo que se decidiu simular e apresentar tambem os 
possiveis efeitos de uma veda de 6 meses (Novembro-Abril e Janeiro
Junho). Contudo, as alternativas de 2 e 3 meses de veda pxoduzem 
efeitos razoaveis e poderao ser mais facilmente aceites quer pelo 
sector produtivo, quer pela administra9ao pesqueira. 

simularam-se tambem situaQoes com vedas para os periodos ja referi
dos, mas introduzindo um aumento do esforQo nos restantes meses, 
com o fim de restabelecer o nivel de mortalidade de pesca anual 
anterior. 

Foram ainda analisados os efeitos da introduQao da malha de 60 mm, 
isoladamente ou com as outras medidas de gestao. 

Estas simulaQoes foram realizadas com a metodologia descrita em 
Jones (1984) para projecQoes a longo prazo. 

A Tabela 4 apresenta os resultados das projecQoes efectuadas, to
mando como base a situaQao de pesca em 12 meses, de Dezembro de 
1989 a Novembro de 1990. 

47 



da 

-~-

CAPTURA BI0!-1ASSA PESO MEDIO 

(t) (%) ( t) (%) (g) (%) 
~ 

SITUA«;!AO ACTUAL 4709 0 .2905 0 19,30 0 

MALHA ESF.ANUAL VEDA 

HIP.1 45 mm - Dez-Jan 449~ -4,48 3172 9,19 20,43 5,85 

HIP.2 45 mm - Jan-Fev 4485 -4,76 3216 10,71 20,73 '1,41 

HIP.3 45 mm +20% Dez-Jan 4783 1,57 2901 -o, 14 19,65 1,81 

HIP.4 45 mm +20% Jan-Fev 4773 1,36 2945 1,38 19,93 3,26 

HIP.S 45 m.rn - Dez-Jan-Fev 4.353 -7,56 3351 15,35 21,30 10,36 

HIP.6 45 mm - Jan-Fev-Mar 4326 -8,13 3437 18,31 21,97 13,83 

HIP.? 45 mm +33~ Dez-Jan-Fev 4814 2,23 2933 0,96 20,07 3,99 

HIP.8 45 mm +33% Jan-Fev-l·iar 4794 1,81 3026 4,17 20,72 7,36 

HIP.9 60 mm - - 4521 -3,99 3233 11,29 22,49 16,53 

HIP.10 60 mm - Dez-,Jan 4295 -8,79 3464 19,24 23,54 21,97 

HIP.ll 60 mm - Jan-Fev 4288 -8,94 3495 20,31 23,86 23,63 

HIP.12 60 mm +20% Dez-Jan 4598 -2,36 3210 10,50 22,75 17,88 

HIP.13 60 mm +20% Jan-Fev 4589 ~2,55 3246 11,74 23,06 19,48 

HIP.14 60 mm - Dez-Jan-Fev 4151 -11,85 3614 24,41 24,37 26,27 

HIP.15 60 :mm - Jan-Fev-Har 4129 -12,32 3677 26,57 24,98 29,43 

HIP.16 60 mm +33% Dez-Jan~Fev 4632 -1,64 3223 10,95 23,14 19,90 

HIP.17 60 mm +33% Jan-Fev-Mar 4607 -2,17 3296 13,46 23,74 23,01 

HIP.lB 60 rom Nov-Aln.· 3338 -29,11 4251 46,33 27,01 39,95 

HIP.19 60 mm - Jan-Jun 3471 -26,29 4214 45,06 27,45 42,23 

HIP.20 60 mrn +100% Nov-Abr 4580 -2,74 3347 15,22 24,39 26,37 

HIP.2l 60 mm +100% Jan-Jun 4695 -0,30 3333 14,73 24,55 27,20 
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As Figuras 1, 2 e 3 ilustram as variaQ5es esperadas nas caracte
r1sticas do recurso para as varias simulaQ5es de per1odos de veda 
e tamanhos de malha. 
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Figura 1. Varia9ao da Captura Total, Biomassa e Peso Medio, com 
malha de 45 mm, per1odos de veda de 2 ou 3 meses e 
aumento do esforQo de pesca mensal. 

E importante realQar que estas proj ecQ5es a longo prazo poderao ter 
limitaQ5es, devido a deficiincias nos dados, na metodologia e nas 
suposi9oes de base. No entanto, consideram-se os resultados como 
bons indicadores das alteraQoes que se podem esperar da mudanQa do 
padrao de explora9ao da pescaria. 

A analise dos efeitos esperados das medidas de gestao na Captura, 
Biomassa e Peso Medio mostra que se espera obter melhores resulta
dos se o per1odo de veda se iniciar em Janeiro e nao em Dezembro 
como determinado para o periodo 1990-1991. 
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B Captura ~ Biomassa ~ Peso Medio 

3. Varia9ao da Captura, Biomassa e Peso Medio com malhas 
de 45 e 60 mm e veda no periodo Janeiro a Mar9o. 
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Da observac;ao da Tabela 4 e da Figura 2 pode-se verificar que, 
quanto mais prolongada for a veda, maiores serao os efeitos na Bio
massa (e consequentemente nos rendirnentos da pesca) e no Peso Medic 
do camarao. Isto resulta do facto dos maximos de recrutamento das 
duas especies ocorrerern em periodos diferentes. A especie P. indi
cus tem o maximo de recrutamento em Janeiro-Marc;o enquanto M. mono
ceros, apesar de recrutar durante todo o ano, apresenta urn maximo 
ern Abril-Maio. Pelo contrario, as perdas na Captura Total devidas 
a urna veda prolongada serao tambern maiores. 

os resultados das projecc;oes tambem indicam que os efeitos positi
ves no peso medio poderao ser superiores aumentando o tamanho da 
malha (Fig. 3). Sera conveniente realizar experi&ncias praticas de 
selectividade para uma analise mais cuidada dos efeitos de mudanc;as 
de malhas. 

A escolha da medida de gestao a adoptar devera ser feita tendo ern 
conta nao s6 os seus efeitos biol6gicos como tambem os resultados 
econ6rnicos esperados. 

4. CONCLUSOES E RECOMENDAQOES 

Do estudo apresentado podem ser retiradas as seguintes conclusoes 
e recomendac;oes: 

- As rnedidas de gestao tomadas durante o periodo 1985-1990 pare
cern ter sido correctas e devem ser mantidas. 

- Quanto maior for a durac;ao da veda, mais "saudavel" se torna 
o recurso. A Biomassa e o Peso Medic aumentarn, havendo no en
tanto, uma reduc;ao na Captura. Recomenda-se urn periodo de veda 
de 3 meses, com inicio ern Janeiro. 

- A reduc;ao continua do recrutamento verificada ao longo do 
periodo considerado sugere a exist&ncia de uma relac;ao entre 
o stock desovante e o recrutamento. se esta hip6tese for ver
dadeira, e urgente a reduc;ao do esforc;o de pesca corn o objec
tive de proteger futuros recrutamentos. 

- Recornenda-se a realizac;ao de estudos de selectividade da malha 
para futura regulamentac;ao das caracteristicas das artes de 
pesca. 
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