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OUTROS RECURS OS MARINROS 

R. Paula e Silva - Insti tuto de Investigagao Pesqueira, Maputo, Mogambique 

Nesta palestra VOU falar de uma serie de especies ou grupos que, apesar de 

estarem fora das prioridades definidas para a Investigagao Pesqueira em Mo

gambique, foram objecto de estudos, a maior parte deles pontuais, aprovei

tando oportunidades de ajuda internacional. 

No relatorio de 1979 sobre "Os recursos marinhos de Mogambique 11
, baseado so 

bre as investigagoes com o barco-de-investigagao "Dr. Fridtjof Nansen", os 

autores tiveram dificuldades em avaliar certas areas dos recursos, como os 

existentes nos recifes de coral ou os recursos litorais (distribuidos a pro 

fundidades menores que 10 metros). Tiveram que usar va1ores de produtividade 

relativos a sistemas semelhantes noutras areas do Globo. Entao recomendaram 

o estudo destes recursos, com o fim de corrigir essas estimativas. Por outro 

lado, "descobriram-se" na costa de Mogambique recursos - como o caranguejo

-de-profundidade - que pareciam ter um interesse relativo para exploragao 

imediata e recomendaram o inicio de um programa de pesca exploratoria. 

Os estudos pontuais a que me vou referir sao: 

Os Peixes Ornamentais associados aos recifes de coral, principalmente na 

costa de Cabo Delgado; 

0 Caranguejo de Mangal, que foi objecto de uma consultoria centrada sobre 

a sua utilizagao comercial; 

HolotUrias e Conchas, no que respeita aos valores de exportagao; 

Cefalopodes existentes nos fundos proprios para arrasto. 

Os estudos principais que vou apresentar sao: 

A prospecgao de Algas Marinhas com interesse economico na costa mogambic§ 

na; e 

a analise do 1° ano da pesca exploratoria do Caranguejo-de-profundidade. 

A abundancia e distribuigao dos recursos costeiros e largamente determinada 
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Fig. 1 - Diferenciagao geologica da Costa de Mogambique 
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pela diferenciagao geologica da costa de Mogambique, que se pode apreciar na 

Figura 1. Os aspectos principais a reter sao: 

a costa rochosa a Norte, aproximadamente ate a Ilha de Mogambique; a costa 

e orlada de recifes de coral e encontram-se algumas ba{as e estuarios inte 

ressantes para a pesca local; 

0 Banco de Sofala, com uma costa de praias amplas, ladeada por uma serie 

de dunas consolidadas; 

a costa Sul, com pontos rochosos e praias relativamente pequenas, apreseQ 

tando dunas semi-consolidadas e algumas ba{as importantes, a que me vou 

referir depois (a ba{a de Inhassoro, a de Inhambane e a de Maputo); 

a grande extensao de mangais, principalmente no Banco de Sofala. 

Vou-me referir a seguir sobre os aspectos mais importantes dos estudos pon~ 

ais que foram realizados. 

Os peixes ornamentais que se podem explorar nos recifes de coral, principal

mente na costa de Cabo Tielgado foram objecto de um reconhecimento realizado 

porum consultor belga P. Brichard em Outubro de 1979. Os resultados estao 

publicados num Tiocumento do Projecto MONAP e sao demasiado amplos para serem 

aqui detalhados. 

0 Caranguejo-de-Mangal foi objecto duma consultoria dum especialista austra

liano -Piatek- em 1980. 0 relatorio tambem esta publicado como Tiocumento 

do Projecto MONAP e contem alguma informagao que importa referir: 

a extensao dos mangais de Mogambique e de aproximadamente 850 km, com uma 

largura media de 2 km; 

utilizando a densidade observada na costa do Natal, obtem-se um potencial 

para Mogambique da ordem das 5 700 toneladas; 

a captura anual deste crustacea e estimada em cerca de 1 000 toneladas; 

uma amostra proveniente de Mambone, junto a foz do Save, mostrou uma pre

ponderancia de machos e uma grande variagao em tamanhos: 

105 

190 

185 mm 

1 500 gr 

de largura de carapaga 

de peso individual 
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Fig. 2 - Caracteristicas fisicas da costa ligadas a distribuigao de algw~s 

recursos 
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Em relag~o as HolotUrias, que s~o capturadas nas zonas descobertas pelas ~ 

res e que s~ em geral povoadas par "ervas marinhas"' n~ houve propriam.ente 

urn estudo cientffico. Limitamo-nos a recolher informag~o sabre os valores da 

exportag~, 
, 

da responsabilidade da Pescom Internacional. A recolha e o que e 

processam.ento sao da responsabilidade da Pescom e as zonas principais sao a 

Provillcia de Cabo Delgado em primeiro lugar e a bafa de Inhassoro em segun-

do; em algumas praias da provillcia de Inham.bane e na Ilha da Inhaca tam.bem 

se recolhe uma parte importante da produgao do Sul do Pafs; em Nam.pula e SQ. 

fala tam.bem se iniciou a recolha ha pouco tempo com bans resultados. Neste 

momenta, a limitante principal desta actividade e a falta de transporte dos 

locais de produgao, que fez baixar os valores de exportagao, pelo menos no 

ultimo ano. 

~ importante notar a evolugao dos pregos que tern atingido este produto nos 

mercado s de Hong-Kong e Singapura: 

1961 

1976 

1970 • US$ 200 por tonelada 

1980 • 1.100 5.000 por tonelada 

1983 cerca de US$ 6.000 por tonelada 

As quantidades exportadas andam. a volta das 100 toneladas par ano' 0 que CO.E_ 

responde a cerca de 1.000 toneladas de animais recolhidos, vista que o pro

cessamento reduz o peso individual em cerca de 90%. 

A exportagao de conchas para utilizagao industrial tern tambem alguma impor

tancia economica. Ate ao ano passado esta actividade era feita por urn come.E_ 

ciante de Nacala, altura em que passou para a responsabilidade da Pescom I£ 

ternacional. Anualmente exporta-se urna quantidade da ordem das 100 toneladas, 

sendo as especies principais a Cassis (Cypraeacassis) rufa, que se exporta 

para a It8lia, para o fabrico de cam.afeus e a Cypraea annulus, para outros 

fins industriais (por exemplo, botoes). 0 valor das conchas em 1983 foi em 

media de US$ 500 por tonelada, embora haja urna grande variagao, segundo o ta 

manho e a qualidade dos lotes enviados. 

Na figura 2 mostram-se: 

os limites aproximados das provfncias costeiras, a que me referi, quanta 

as zonas de exploragao de HolotUrias; 
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os fundos com cobertura de "ervas marinhas", zonas preferenciais para as 

HolotUrias; e 

a batimetrica dos 200 m, indicando grosseiramente os fundos proprios para 

arrasto; estas caracter{sticas tern interesse para a localizagao do proximo 

recurso a que me vou referir. 

Os Cefalopodes - que incluem Chocos, Lulas e Polvo - foram objecto dum cru

zeiro de reconhecimento, feito em colaboragao como Instituto Espanhol de 

Oceanografia, em Maio- Junho de 1981. Foram utilizadas redes de arrasto de 

fundo especiais para estes produtos e as conclusoes a que se chegou foram 

as seguintes: 

Os Chocos (Sepiidae) foram as especies mais importantes, obtendo-se rend~ 

mentos da ordem dos 50 kg por hora de arrasto, principalmente em profundi 

dades entre os 50 e os 100 metros. 

as Lulas (Lolliginidae) e os Polvos nao foram encontrados em concentragoes 

comerciai s. 

Este resultado para as Lulas, confirma as observagoes realizadas a bordo do 

barco de investigagao Nikolay Reshetnyak, em 1979, com o aux{lio de estagoes 

de atracgao com luzes. 

A prospecgao de Algas Marinhas com interesse economico foi realizada por uma 

equipa de especialistas coreanos (R.P.n.c.) entre Maio de 1979 e Novembro de 

1980. 

Na Fig. 1 indicam-se OS locais visitados, que dao uma boa cobertura da area 

de distribuigao de Algas com importancia economica potencial, uma vez que no 

Banco de Sofala, as especies com interesse sao muito reduzidas. 

Uma importante conclusao, do ponto de vista cient{fico, e a localizagao do 

limite de distribuigao das Algas Tropicais neEta costa de lfrica. A Norte, 

a flora e dominada por Algas Vermelhas, uma das quais - Euchema - demonstrou 

ser o principal manancial de algas com interesse para exploragao imediata. 

Ao Sul, dominam as Algas Verdes e as Castanhas. As primeiras podem ser utili 

zadas na extracgao de agar-agar, urn produto com grandes aplicagoes na indus

tria farmaceutica e alimentar, enquanto que as Algas Verdes podem ser utili

zadas na alimentagao, quer humana, quer para o fabrico de ragoes para animais. 
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~ importante reter as localidades Palma e Mocfmboa da Praia, no extrema Nor 

te do Pais e Massinga, Pomene e Xai-xai, no Sul, onde se identificaram as 

maiores concentragoes de algas. 

Na figura 3 estao indicadas a negro as areas de concentragao da Alga Verme

lha Euchema, utilizadas para 0 calculo da biomassa e do potencial explora

vel desta especie. A tracejado, na bafa de Palma, esta indicada uma area on 

de foi feita a maior exploragao desta planta no final dos anos 60 e que mo~ 

tra nao ter ainda recuperado a densidade potencial. A batimetrica dos 10 me 

tros indica a area potencialmente favoravel a distribuigao e a cultura des

tas Algas. 

Os estudos biologicos de Euchema foram realizados, entre Agosto e Novembro 

de 1980, principalmente no povoamento existente dentro da bafa de Mocfmboa 

da Praia e na zona de concentragao mais proxima, ao largo de Cabo Messangi. 

Ao mesmo tempo foram feitas tambem observagoes ambientais com o fim de dete£ 

minar as caracterfsticas apropriadas a cultura de Euchema. Os resultados 

principais sao OS seguintes: 

Temperatura da agua entre 28,5° e 30,0° c; 

Transparencia optima de 6-7 metros; e 

Abundancia de bivalves e "ervas ag_uaticas". 

As caracterfsticas biologicas das 2 especies de Euchema determinadas -

- E. serra e E. cupressoideum - foram: 

Crescimento individual de: 

• 5 6% por dia, em peso, e 

. 6 8% por dia, no comprimento do talo: 

Velocidade de colonizagao de: 

2 a 20 plantas por mes, fixadas em g_uadrados de 1 2. 
ill ' 

Reprodugao, com 40 a 70% de plantas apresentando estruturas reprodutoras 

maduras, com um maxDrno em Agosto - Setembro. 

A biomassa foi avaliada em cerca de 3.000 toneladas, o g_ue - tomando em 
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Fig. 3 - 1reas de concentragao de Euchema 
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consideragao o crescimento e o facto de a zona de Palma continuar ainda lon

ge da recuperagao - permitiu recomendar urn valor de exploragao de 500 - 600 

toneladas. No estudo indica-se detalhadamente os modos de colheita a obser-
* 

var' para permi tir a renovabilidade do manancial. ' 

Atraves da cultura- de que se fizeram varias experiencias durante o periodo 

de estudo - podera aumentar-se a densidade ate 100 toneladas por ha, o que 

significa um factor de 30 vezes a densidade do povoamento natural. 

0 Caranguejo-de-profundidade, Geryon guinguedens foi, como ja referi, obje£ 

to de uma operagao de pesca exploratoria com gaiolas feita porum barco ja

pones. Este primeiro estudo foi feito com base no primeiro ano do programa, 

entre Maio de 1979 e Margo de 1980. 

As zonas de captura estao ind.icadas na figura 4, na fo:rr.;ta de quadrados esta

tfsticos de 10', onde se realizam operagoes de pesca. A zona de pesca esta 

dividida em areas, determinadas para a analise da pescaria da Lagosta e veri 

fica-se que durante este periodo :Q.ao houve pesca na area de Boa Paz. As pr..Q_ 

fundidades em que se distribui .este recurso sao entre os 300 e os 1.000 me

tros. Acontece que esta pescaria -se concentra nas profundidades mais baixas, 

pelo que as capturas de· caranguejo nao parecem ser muito significativas. 

As capturas mostram uma grande variagao_- 50 a 700 gr por gaiola, em medias 
. \ . . , 

mensals - cbrrespondendo esta especie a uma parte relativamente pequena das 

capturas :totais: entre 7 e 44%. Assim, com os dados analisados, nao se con

seguiu avaliar as variagoes naturais· do manancial, nem qualquer indicagao 

sobre o seu tamanho ou sobre o potencial exploravel. 

As caracterfsticas biologicas que foram estudadas para esta especie sao as 

seguintes: 

• Composigao em tamanho 

A composigao em t~anhos mostra uma grande variagao, com a largura de ca

.rapaga variando entre 6 e 16 em. 

Os machos mostram atingir maiores tamanhos que as femeas. 

Verifica-se uma distribuigao dos tamanhos por profundidades, com maiores 

exemplares aparecendo no intervaio entre os 330 e os 375 metros. 
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• Composigao em sexos 

As femeas dominam nas menores profundidades e comegam a ser substituidas 

pelo s machos; 

0 intervalo de profundidades em que o nlimero de machos e femeas se iguala 

foi identificado entre os 400 e os 450 metros • 

• Reprodugao 

Foram detectadas femeas portadoras de ovos, com urn tamanho mfnimo de 8,5 

em de largura de carapaga, e distribuidas em Agosto (apenas uma amostra) 

e em Novembro-Dezembro. 

• Recrutamento 

As epocas em que se encontram classes importantes de caranguejos de pequ~ 

no tamanho foram tambem identificadas em 2 periodos distintos: 

Fevereiro-Margo e Agosto a Outubro. 

• Crescimento 

Com base nestas duas observagoes (de Reprodugao e Recrutamento), adiant~ 

-se duas hipoteses para o crescimento nas primeiras fases da vida de 

Geryon: 

• ou os ovos libertados em Dezembro-Janeiro entram na pescaria, com cerca 

de 6 em, em Fevereiro-Margo do ano seguinte; e da mesma maneira, os ovos 

que eclodem em Agosto-Setembro, recrutam em Agosto do ano seguinte. Ne~ 

ta maneira de pensar, os caranguejos nas primeiras idades crescem cerca 

de 5 mm por roes. 

• ou entao 0 intervalo entre 0 11nascimento 11 e 0 recrutamento e apenas de 

cerca de 6 meses (Dezembro a Agosto ou Agosto a Fevereiro do ano se~ 

te). Neste caso o crescimento seria da ordem dos 10 mm por roes; este v~ 

lor parece viavel para crustaceos em regioes tropicais - e da mesma or

dem dos valores estudados para o Caranguejo-de mangal - e permi te pen

sar em crescimento mais lento na estagao fria. 

Recomenda-se a continuagao destes estudos, uma vez que as conclusoes a que 

se chegam sao muito preliminares, mas deve atender-se ao fraco grau de ex

ploragao do manancial. 


