
- 76 -

PEQUENOS PEIXES PEL1GICOS 

M.I. Sousa e H. Gislason- Institute de Investigagao Pes~ueira, Maputo, 

Mogambi~ue 

Introdugao 

No grupo de pe~uenos peixes pelagicos estao incluidos varios recursos de pei 

xe figurando, entre os mais importantes em tamanho, os da anchoveta, carapau 

e sardinha, (Fig. 1). 

Fig. 1 - Principais especies dos recursos de anchoveta, carapau e sardinha 

Consideram-se ainda outros recursos de menor dimensao, nomeadamente os da 

barracuda, patana, magumba, peixe prata e xareu. 
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:Distri buigao 

Os principais recursos de pequenos peixes pelagicos encontram-se ao longo 

de toda a costa, a profundidades inferiores a 200 metros. Contudo, as pr~ 

cipais concentragoes estao localizadas no Banco de Sofala, (Fig. 2). 

l~r-------------------------~---------

1 0 

16° 
·. 

·. 

18° 

.. 

20° 

·• 

2t 

0 

26: 

·- ... -· 

.············ 
.· 

·. 

.-···· 

·-.·-. 

INHAMBANE 

..... -·· 

PAZ 

§ CARAPAU 

~ SARDINHA 

[ill ANCHOYETA 

Fig. 2 - :Distribuigao dos principais recursos de pequenos peixes pelagicos 

0 recurso da sardinha tem uma distribuigao muito costeira ao longo de todo 

o Banco de Sofala. A anchoveta distribui-se principalmente entre a foz do 
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rio Zambeze e o rio Save. 0 carapau tem uma distribuigao mais dispersa, en 

contrando-se ao largo de Pemba (Cabo Delgado), no Banco de Sofala entre os 

40 e 100 metros de profundidade, na area de Inhambane e em Boa Paz. 

Tamanho 

Foi estimado a partir dos cruzeiros de investigagao acustica realizados com 

o barco noruegues "Dr. Fridtjof Nansen" que o tamanho dos recursos de pequ~ 

nos peixes pelagicos e de cerca de 340 mil toneladas. 

Destas, 230 mil toneladas estao localizadas na area do Banco de Sofala. A 

Tabela 1 apresenta os valores estimados do tamanho dos principais recursos 

no Banco de Sofala e no resto da costa. A anchoveta esta principalmente 

concentrada no Banco de Sofala, com 100 mil toneladas, bem como as sardinhas 

com 75 mil toneladas. Como ja se viu anteriormente o carapau tem uma distri 

buigao mais dispersa tendo o tamanho de aproximadamente 40 mil toneladas no 

Banco de Sofala e 60 mil toneladas no resto da costa. 

Tabela 1 - Tamanho dos principais recursos de pequenos peixes pelagicos no 

Banco de Sofala e no resto da costa mogambicana 

i Banco de Sofala Resto da costa Total 

Anchoveta 100 10 110 

Carapau e Cavala 40 60 100 

Sardinhas 75 .5 80 

Outros 15 35 50 

T 0 TAL 230 110 340 
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Captura total e captura potencial 

Em relagao a captura total calcula-se ~ue mais de 20 mil toneladas de pe~ue

nos peixes pelagicos sejam pescados anualmente. Tiestas, 9 mil toneladas pro

vern da pesca industrial. A captura proveniente da pesca artesanal e ainda 

desconhecida. Estima-se, contudo, ~ue este valor esteja no mfnimo, entre 10 

e 20 mil toneladas anuais. 

A captura potencial, ou seja, a ~uantidade ~ue se pode pescar, e de cerca 

de 220 mil toneladas. 

Em resumo, o tamanho dos recursos de pe~uenos peixes pelagicos, de 340 mil 

toneladas, esta distribuido pelos tres mais importantes recursos do seguin

te modo: 

anchoveta- 110 mil toneladas 

carapau 100 mil toneladas 

sardinha 80 mil toneladas 

outros 50 mil toneladas 

A captura potencial, de cerca de 220 mil toneladas, corresponde a: 

anchoveta 

carapau 

sardinha 

outros 

110 mil toneladas 

50 mil toneladas 

40 mil toneladas 

20 mil toneladas 

A captura total anual, de 20 mil toneladas, abrange os recursos de carapau 

e sardinha, fundamentalmente. Nao existe captura de anchoveta. 

Todos estes valores estao representados graficamente na Fig. 3. 



- 80 -

D TAMANHO DO 
RECURSO 

Tons ANCHOVETA 

l ~ CAPTURA 
POTENCiAL 

CARAPAU 

t m CAPTURA 
100.000 SARDINHA ACTUAL 

l OUTROS 

50.000 

TAMANHO DOS RECURSOS 340 mit tons 

CAPTURA POTENCIAL 220 mil tons 

CAPTURA ACTUAL 20 mil tons 

Fige 3 - Tamanho, captura total e captura potencial dos principais recursos 

de pequenos peixes pelagicos. 

Os valores apresentados foram baseados em metodos muito grosseiros e portan

to, devem ser tidos como preliminares. ~ necessario, por isso, refina-los e 

torna-los mais precisos. Isso implica um aumento dos conhecimentos sobre os 

recursos, ou seja: 

- quais as causas e a amplitude das flutuagoes naturais 

- quais os efeitos da pesca sobre o recurso, quando se inicia a exploragao 

comercial 

- quais as previsoes optimas das capturas. 

Para que o IIP esteja capacitado a dar resposta a estas questoes e necessa-
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rio que se efectuem uma serie de estudos sobre os recursos e sobre as con

dic;:oes que os influenciam. 

Existem principalmente quatro processos importantes que regulam e controlam 

o tamanho dos recursos marinhos: recrutamento, crescimento, mortalidade na

tural e mortalidade por pesca (Fig. 4). 

0 recrutamento e a entrada de peixes novos, jovens, para a pescaria. 0 cres 

cimento e o aumento em peso dos peixes. A mortalidade natural e a morte por 

causas naturais, nomeadamente por doenc;:as, predac;:~o, velhice. A mortalidade 

por pesca e a morte causada pelo efeito da pesca. Os dois primeiros proces

sos aumentam o tamanho do recurso, os dois restantes, diminuem o seu tamanho. 

RECRUTAM ENTO CRESCIMENTO 

RECURSOS 
MARINHOS 

MORTAUOADE 
NATURAL 

MORTAUOADE 
POR PESCA 

Fig. 4 - Representac;:~ esquematica dos principais processos que regulam o 

tamanho dos recursos. 

Como se viu anteriormente, os principais recursos de pequenos peixes pela-
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gicos sao: anchoveta, carapau e sardinha. No entanto, as pescarias de maior 

importancia economica e social sao, neste momenta, as do carapau e magumba. 

Por isso, o estudo destes dois recursos recebeu especial atengao do IIP. 

Resume-se a seguir o resultado dos conhecimentos destes recursos. 

Magumba 

Principais areas de pesca e rendimentos na Baia de Maputo 

As principais areas de pesca da magumba sao: Bafas de Maputo, Beira e Moma. 

A pesca da magumba e tambem efectuada em todas as pequenas bafas e estuarios 

que se encontram ao longo da costa. 

10,-------------------------~--------~ 

0 

12 

0 

1L. 

0 

16 

20 

0. 

22 

.············ 
.·· 

MAGUMBA- KELEE SHAD 

PR INCIPAIS AREAS 

DE PESCA 

3t 31.
0 

36° 38° 40° L.2° 

Fig. 5 - Principais areas de pesca da magumba 
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A magumba e pescada com rede de emalhar, rede de arrasto para terra e e tam 

bern capturada na pescaria de arrasto para camarao. 

A pescaria da magumba foi apenas acompanhada na Bafa de Maputo, com base na 

informagao recolhida da empresa mogambicana "Sulpesca" e dos barcos privados 

que descarregam o pescado na Tioca dos Pescadores. 

0 grafico da Fig. 6 mostra a variagao do rendimento media por dia de pesca 

(em kg por dia de pesca) dos barcos da Sulpesca, de 1979 a 1983. Tiurante e£ 

te periodo houve uma redugao gradual do rendimento por dia de pesca. 

Como o rendimento por dia de pesca pode ser considerado como urn fndice de 

abundancia a redugao no rendimento pode significar a redugao no tamanho do 

recurso. Tiesconhece-se, contudo, quais os motives que estao na origem desta 

redugao. 

KG/DIA 

500 

1979 1980 1981 1982 1983 

Fig. 6 - Rendimento media por dia de pesca (kg por dia de pesca) dos barcos 

da Sulpesca, de 1979 a 1983. 

Sabe-se que durante 1981/1982 a empresa Sulpesca deparou com uma serie de 

problemas internes de organizagao que poderao ter influenciado os resultados 

obtidos. Por outro lado, o efeito da seca que se fez sentir nos Ultimos anos 

no sul do Pais podera ter tambem causado uma reduc;ao no recrutamento., Outro 

aspecto a salientar e 0 facto de se ter melhorado significativamente 0 sis

tema de distribuigao de aprestos de pesca aos pescadores artesanais o que 

tera contribuido para aumentar a mortalidade por pesca. Os estudos ate agora 
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efectuados nao permitem, contudo, decidir ~ual das hipoteses apresentadas 

podera ser a causa do decrescimo nos rendimentos. 

Ate ao momento, apenas se conhece o crescimento da magumba. Todos os rest~ 

tes processos, nomeadamente recrutamento, mortalidade natural e mortalidade 

por pesca, bern como o tamanho do recurso sao ainda desconhecidos, (Fig. 7). 
r-------------, 
U3_~~!31JJ~~E_N_T_9 _; CRESClMENTO 

r----------1 
I TAMANHO DO I 
I 
I RECURSO : , ____________ ....! 

,-----------, 
:MORT AU DADE: 
: NATURAL I 
L-----------1 

:.MORT AU DADE: 
: POR PESCA : 
~-----------..J 

Fig. 7 - Representagao es~uematica do grau de conhecimento dos principais 

processos ~ue regulam o tamanho do recurso da magumba 

Carapau 

Principais areas de pesca e rendimentos 

As principais areas de pesca sao: Banco de Sofala e Boa Paz. 

No Banco de Sofala a area de pesca esta compreendida entre a foz do Rio Zam 

beze e a foz do Rio Save, entre os 40 e 100 metros de profundidade, (Fig. 8). 
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0 carapau e pescado somente com rede de arrasto de fundo. 
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Fig. 8 - Principais areas de pesca de carapau 

Nesta pescaria o carapau consti tui, juntarn.ente com a cavala, cerca de 70% 

do total capturado. Nos restantes 3~/o estao incluidos os peixes demersais, 

nomeadamente par go, peixe banana e salmonete. 

A pescaria do carapau iniciou-se em 1977, com uma frota que operava com 1,;1 

cengasde pesca. Em 1980 formou-se a empresa mista mogambicano-sovietica, 

"Mosopesca"' e des de essa altura ate a data apenas tern operado bar cos per

tencentes a empresa. 

A Fig. 9 apresenta valores de captura total obtidos de 1977 a 1983. Os va

lores mui to elevados q_ue se observaram em 1978 foram o resul tado d.a activi

dad.e de um grande nUm.ero de barcos q_ue operaram nesse a.no. nesde a criagao 

d.a Mosopesca, em 1980, as capturas tern aumentado gradualmente. As melhores 

captu.ras forarn. registadas no Banco de Sofala, embora em 1982 se tenha obse£ 

vado um maior valor em Boa Paz. 
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Fig. 9- Captura total (tons) da frota de pesca de carapau. 

Desde a criagao da Mosopesca os melhores rendimentos horarios foram regist~ 

dos no Banco de Sofala. Verifica-se, a partir de 1981, um aumento progressi 

vo dos rendimentos nesta area, (Fig. 10). 

Relativamente a sazonalidade da pescaria do carapau, a Fig. 11 representa 

0 rendimento medio por hora dos barcos da Moso~esca, com OS dados de 1980, 

1981 e 1982 colhidos no Banco de Sofala. Parece nao existir nenhuma tenden 

cia tfpica na evolugao dos rendimentos horarios, mantendo-se relativamente 

constante ao longo do ano. 
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Fig. 10 - Rendimento medio por hora dos barcos da Mosopesca no Banco de 

Sofala e Boa Paz 

KG/HORA 

J FMAMJ J A SONDMESES 

Fig. 11 - Rendimento medio por hora dos barcos da Mosopesca no :Banco de 

Sofala (dados de 1980/81/82) 
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Voltando de novo aos principais processos ~ue regulam o tamanho de um recur

so, apenas os factores ~ue regulam o recrutamento e as suas flutuagoes sao 

ainda desconhecidos, (Fig. 12). As primeiras estimativas dos outros proces

sos, nomeadamente, crescimento e mortalidade foram obtidas com base nas a

mostras colhidas nos barcos comerciais. 

r-----------, 
~~c-~~!~~~t'!T.9J CRESCIMENTO 

fTAMANHO- o6! 
I RECURSO : 

30-l.O 

MORT AU DADE 
NATURAL 

mil tons. 

MORT ALIDA DE 
POR PESCA 

Fig. 12 - Representagao es~uematica do grau de conhecimento dos principais 

processos ~ue regulam o tamanho do recurso de carapau 

Crescimento 

0 carapau vive cerca de 4 anos e permanece na pescaria durante o segundo e 

o terceiro anos de vida. Comega a ser capturado ~uando atinge cerca de 

10 em, altura em ~ue tem aproximadamente 11 meses de vida. A primeira desova 

surge com 13-14 em, com a idade de cerca de 18 meses (Fig. 13). 
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Fig. 13 - Curva de crescimento do carapau 

Mortalidade 

2L. 30 

As estimativas de mortalidade natural e mortalidade por pesca sao prelimi

nares. Sup~e-se ~ue a mortalidade por pesca seja bastante baixa, de aprox~ 

madamente 5% por ano. 

A mortalidade natural, por outro lado, de 80-9~A por ano e bastante eleva

da. Baseando no conhecimento da mortalidade desta especie noutras zonas do 

globo, 0 valor obtido parece nao ser devido apenas a morte por causas natu

rais, mas inclui ainda 0 desaparecimento dos peixes gr.-andes da area de pes

ca, por migr.-agao para outras areas .. 
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Previs~o preliminar das capturas 

Embora ainda n~o seja possfvel prever o recrutamento, ja se pode fazer uma 

estimativa preliminar das capturas para os proximos anos, desde q_ue as con 

digoes de pesca e recrutamento se mantenham constantes, (Fig. 14). 
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Previs~o preliminar das capturas de carapau. 

A. Relag~o Captura - esforgo de pesca 

B. Relag~o Tamanho do recurso - esforgo de pesca 

Como se ve na Fig. 14.A, a um aumento do esforgo de pesca podera n~ corres

ponder um aumento na mesma proporg~ da captura. Tiepreende-se facilmente es

te facto quando se tern em linha de conta de q_ue o aumento do esforgo de pes

ca podera provocar uma redug~o no tamanho do recurso (Fig. 14.E). 

Neste calculo considera-se q_ue o recrutamento se mant~m constante. Parece, 

contudo, pouco provavel q_ue este fen6meno se mantenha invariavel devido 

a flutuagoes naturais q_ue normalmente ocorrem, mas o nosso conhecimento 

neste campo e ainda insuficiente. 

Como conclusao deste estudo, e possfvel aumentar o esforgo de pesca na pes

caria de carapau. Recomenda-se q_ue o aumento do esforgo de pesca seja gradu-
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al. Como se viu anteriormente, a um aumento do esforgo de pesca corresponde 

uma redugao no tamanho do recurso e esta redugao pode, a partir de um certo 

nivel, provocar uma redugao no recrutamento. Tiesconhece-se, todavia, a que 

nivel a redugao no tamanho do recurso podera influenciar a redugao no recru 

tamento, e portanto e necessaria acompanhar 0 aumento de esforgo e OS SeUS 

efeitos no futuro. 
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:Discus sao 

P.: Porque e que OS valores apresentados sobre tamanho e captura potencial 

dos recursos de pequenos peixes pelagicos sao considerados preliminares? 

R.: Os valores de tamanho dos recursos de peixes pelagicos sao valores me

dios com intervalos de variagao grandes, devido as flutuagoes naturais ca

racterfsticas deste tipo de recurso. Os valores de captura potencial sao 

tambem grosseiros pois foram baseados na formula de Gulland (C:ap. Potencial= 

= 0,5 x Mortal. Natural x Tamanho do recurso) que d8: um valor aproximado. 

Por este motivo, estes dados nao sao suficientes para definir o futuro de 

uma pescaria, sendo necessario ter mais informagao sobre os recursos. 

P:: Q,uais sao as perspectivas de trabalho do Insti tuto no sentido de obter 

dados de que ainda nao dispoe? 
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R.: Relativamente ao recurso da magumba, estendeu-se em princfpios deste ano, 

a colheita de informagao das capturas aos pescadores artesanais em dois lo

cais de desembarque: Costa do Sol e Catembe. Este ~ urn passo importante pa

ra a determinagao da captura total anual de magumba na Eafa de Maputo. 

Para se conhecer o tamanho deste recurso foi feita uma primeira experiencia 

na Eafa de Maputo, de utilizag~o de uma ecossonda portatil. Contudo, o IIP 

n~o tern capacidade de analisar os resultados obtidos e, portanto desconhece

-se de momenta se este m~todo sera eficaz para estimar o tamanho do recurso. 

Por isso, foram ja enviados os dados para a Noruega e pedida assistencia 

tecnica neste campo. 

Quanta ao recurso de carapau, devera ser melhorado o sistema de colheita de 

dados estatisticos e biologicos e utilizar mais racionalmente as oportunida

des de cruzeiros de investigag~o. 

P.: Que informagao existe sabre o recurso da magumba na area da Eeira? 

R.: Esta sendo colhida informag~o das capturas totais, desde 1983.As esta

tisticas oficiais indicam que as capturas anuais sao de cerca de 1 000 tone

ladas e portanto, identicas as de Maputo. A magumba na Eeira tem uma sazona

lidade diferente. Verificou-se que a melhor epoca de pesca e durante a es 

tagao das chuvas. 

P.: Relativamente ao recurso de carapau, foi feita a previsao das capturas 

para os proximos anos e recomendado o aumento gr:adual do esforgo de pesca. 

Em que e que se basearam estes calculos e como podera ser projectado 0 au

menta gradual da frota? 

R.: Foi feita a previs~o das capturas tendo em conta que o recrutamento nos 

proximos anos sera igual ao do periodo estudado. Se este facto se verificar, 

poderemos esperar que,com o aumento do esforgo de pesca os rendimentos hora

rios ser~o mais baixos. Supoe-se que o aumento da frota para o dobra podera 

provocar uma redugao do rendimento de aproximadamente 5%. 

P.: 0 carapau e tambem capturado pelos arrastoes de camarao? 

R.: 0 carapau nao faz parte da fauna acompanhante do camarao. 


