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AVALIA~AO DO ESTADO DUM RECURSO E DA PESCA 

E.L. CADIMA 

Institute Nacional de Investiga~ao das Pescas, Lisboa 

INTRODUC:AO 

Urn dos sectores fundamentais da investiga~ao pesqueira e o da 

investiga~ao dos recursos e sua explora~ao, investiga~ao que 

devera ter como objectivos 0 apoio a gestao, e 0 apoio directo 

a ind~stria pesqueira. Entenda-se como apoio a gestao, as anali

ses dos efeitos da pesca sobre os stocks, a determina~ao dos po

tenciais exploraveis e a formula~ao de propostas de regulamenta

~ao das pescarias para a sua explora~ao adequada e perserva~ao 

dos recursos. 

A investiga~ao que tern por objective o apoio directo a ind~stria 
ou explora-:;ao da pescaria consiste por exemplo na elabora~ao de 

"cartas de pesca", determina~ao da disponibilidade dos cardumes 

-epocas e areas- a prospec~ao, a pesca exploratoria, a pesca ex

perimental, etc .. 

Neste documento pretende-se analisar alguns aspectos relatives 

a investiga~ao das pescas de apoio a gestao. 

Finalmente considera-se que uma investiga~ao dirigida para o 

apoio a gestao dos recursos e da sua explora~ao depende do es

tado de desenvolvimento de cada uma das pescarias, da serie de 

estat1sticas comerciais dispon1veis, dos conhecimentos existen

tes sabre a biologia das especies e sobre os stocks, e, par isso, 

os modelos de avalia~ao a usar ern cada situa~ao deverao ser di

ferentes e adaptados a situa~ao actual. 

A prepara~ao da interven~ao e a elabora~ao do documento deve mui 

to a colabora~ao da investigadora do INIP, Ana Maria Caramelo. 
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PRIORIDADES 

Importa considerar, em primeiro lugar, os recursos pesqueiros 

que devem ter a prioridade da investiga~ao, de acordo com a po

lftica nacional de pesca do pais. 

Importa tambem considerar as fases do ciclo de vida desses re

cursos. Dum modo geral pode afirmar-se como prioritario o pe

rfodo exploravel do ciclo de vida dum recurso, isto e, 0 perfo

do que compreende as fases seguintes ao recrutamento a area de 

pesca. Isto nao significa que se considerem de menor importan

cia as investiga~oes sabre as outras fases do ciclo de vida dos 

recursos, nem que se considere que as distintas fases sao inde

pendentes entre si. Apenas se pretende salientar a prioridade 

da investiga~ao da fase exploravel do ciclo de vida. Pode acres

centar-se que as investiga~oes sabre as fases nao exploraveis 

do ciclo de vida ou sabre o meio ambiente, deverao ser conse

quencia directa das necessidades de investiga~ao sabre a fase 

exploravel. 

A informa~ao que a investiga~ao necessita para dar apoio a ges

tao dos recursos depende ainda do estado de desenvolvimento de 

cada uma das pescarias. 

Se a pescaria se encontra numa fase inicial de desenvolvimento 

entao ha que recolher informa~ao sabre as especies que a com-
-poem, sabre a pesca e sabre os eventuais resultados de expe-

riencias, obter indicadores das caracterfsticas dos stocks, es

timar possfveis potenciais e dar sugestoes para a gestao da pes

caria. 

Se a pescaria e tradicional mas as estatfsticas comerciais nao 

existem ou nao se encontram elaboradas, entao ha que promover 

a recolha de informa~ao estat1stica continuada, estimar 

as caracterfsticas biologicas dos stocks, estimar os poten-

ciais e propor medidas de regulamenta~ao. 
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Sea pescaria e tradicional com razoavei. ser1e de estatisticas 

comerciais mas reduzida informa~ao biologica, entao ha que esti

mar as caracteristicas dos stocks, avaliar o estado dos recur

sos e da pesca, estimar os potenciais e propor medidas de regu

lamenta~ao. 

Se a pescaria e tradicional com informa~ao estatfstica e biolo

gica, entao ha que actualizar a estima~ao dos parametres ou ca

racterfsticas dos stocks, analisar a evolu~ao das biomassas, re-
~ -crutamentos, estruturas dos stocks, das capturas e as poss1ve1s 

rela~oes especialmente com a pesca e o meio ambiente, determinar 

os efeitos nas capturas e nas abundancias das aplica~oes de di

ferentes regimes de pesca, e proper medidas de regulamenta~ao. 

A recolha da informa~ao estatfstica das capturas comerciais 

e das caracterfsticas biologicas de urn recurso requer uma plani

fica~ao apropriada a fim de permitir efectuar analises e estimar 

parametres ou caracterfsticas dos stocks com determinada preci

sao. No entanto, a precisao que a gestae requer na apresenta~ao 

dos resultados, nao e necessariamente a mesma em todas as situa

~oes. Em certos casos, decisoes podem e devem ser tomadas, com 

resultados de pouca precisao, mas noutros casos, exigir-se-a 
-maior grau de confian~a. Talvez seja apropriado recordar que nao 

tomar decisoes pode ser mais prejudicial do que adoptar medidas, 

mesmo quando os resultados nao foram obtidos com a precisao pre

tendida. 
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CONCEITOS BASICOS 

Evolw;ao de Uma Pescaria 

Os problemas que se poem a gestao e investiga~ao das pescas sao 

distintos consoante as fases do desenvolvimento de uma pescaria. 

Kesteven (1974) apresentou de uma forma esquematica a evolu~ao 

de uma pescaria destacando tres caracter1sticas fundamentais, a 

captura anual, 0 esfor~o total e 0 rendimento media de pesca. 

A Figura 0 esquematiza essa evolu~ao em quatro fases princi

pais. Na fase de expansao ou desenvolvimento fundamental (A), 

ao aumento do esfor~o de pesca, correspondem aumentos na captu

ra total assim como aumentos nos rendimentos medias de cada bar-

co. 

Esta e a fase inicial de aprendizagem dos pescadores, reconheci

mento das zonas de pesca, adapta~ao dos navios e artes ao com

portamento dos peixes e as caracter1sticas das zonas de pesca. 

Os problemas que se apresentam a gestao podem ser caracteriza

dos par urn apoio a recolha de dados e informa~oes, que permitam 

posteriormente uma analise preliminar sabre 0 estado do stock e 

o desenvolvimento da pescaria. 

Nesta fase convem impedir a expansao brusca da pesca a fim de 

evitar consequencias nefastas e facilitar a gestao da pescaria 

em anos futuros. 

Com a continua~ao do aumento do esfor~o de pesca passa-se a fa

se de crescimento ou de explora~ao moderada (B) . As capturas te~ 

dem a aumentar ainda que mais lentamente, e os rendimentos por 

barcos come~am ja a diminuir, isto e, a taxa de incremento das 

capturas totais diminui com o aumento do esfor~o. Nesta fase po

demos afirmar que a pesca come~a a exercer influencia na abun~ 

dancia do stock. A gestao da pescaria devera ser orientada no 

sentido do controlo da expansao da pesca com base em analises 

sabre os efei tos do esfor~o de pesca 1.os stocks. 

Na fase de estabiliza~ao ou explora~ao intensa (C) ao aumento 

do esfor~o total podem corresponder ainda aumentos das capturas 

totais, mas a uma taxa muito inferior, continuando os rendimen

tos medias a diminuir. 
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Figura 0. Evolu~ao de uma pescaria. 
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Nesta fase e urgente introduzir medi.das de regulamenta<_;;ao apro

priadas, para que o esfor<_;;o total nao aumente ao ponto de se 

entrar na fase de sobrepes·ca: oli fase d·e ·sohr·ee·xpTo·ra<_;;ao de cres

cimento (D). Na fase de sobrepesca a redu<_;;ao das capturas totais 

e cada vez mais acentuada assim como os rendimentos por barcos. 

~1edidas de gestao, mesmo que drasticas, tem que ser tomadas para 

nao permitir que o stock atinja a exaustao. 

Por mais estranho que possa parecer, nestas duas ultimas fases, 

especialmente na fase D de sobreexplora<_;;ao em que, independente

mente das consequencias nefastas no stock e nos rendimentos, 

a pesca pode come<_;;ar a nao ser economicamente viavel, a indus

tria nao aceita de hom grado as medidas de regulamenta<_;;ao que 

visam a melhoria da situa<_;;ao da pescaria. 

Durante todas as etapes descritas, a investiga<_;;ao tern um papel 

importante e e necessaria que desde 0 in1cio da pesca tome uma 

posi<_;;ao adequada. Sera indispensavel, colher dados de captura e 

esfor<_;;os correspondentes da pesca comercial, dados biologicos e 

outros, para que possa acompanhar os efeitos da explora<_;;ao em 

cada fase da pescaria assim como definir a melhor estategia 

a aconselhar nao so a administra<_;;ao como a industria, no sen

tido da conserva<_;;ao dos stocks. 

Regime de Pesca e Suas Coniponentes 

Antes de analisar os efeitos nas capturas e nos rendimentos da 

aplica<_;;ao de diferentes regimes de pesca sobre um stock, e con

veniente definir o regime de pesca como a resultante de duas com 

ponentes. 

A primeira, designada por n1vel de intensidade de mortalidade 

por pesca, ou mais simplesmente por n1vel de pesca (F), esta re

lacionada com o esfor<_;;o total de pesca exercido, ou seja, com o 

numero de barcos operando, com os dias de pesca, com o numero de 

lances efectuados, etc. e determinara a intensidade da mortali

dade produzida no stock pela pesca. 

A outra componente diz respeito ao modo como a pesca se exerce 

nos indiv1duos de diferentes idades ou comprimentos. 
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Esta componente esta, relacionada com o tipo de arte de pesca 

as tecnicas e materiais utilizadas, como o proprio comportamen

to dos exemplares, etc .. E designada por padrao de explorac;ao 

(S) . 

A forma mais simplificada de caracterizar o padrao de explora

c;ao e SUpOr que OS indivldUOS que encontram a arte de pesca e 

sao menores que um certo comprimento (lc) ou idade (tc) escapam 

a captura -0% de reten<;ao- ao paSSO que, OS maiores que esse 

comprimento ou idade, sao pescados na totalidade -100% de reten

c;ao-. Normalmente esse comprimento ou idade e chamado de primeira 

captura. 

Intensidade de Mortalidade por Pesca num Grupo de ldade. 

Para uma determinada idade, i, (ou classe de comprimentos) a 

mortalidade por pesca resulta do n1vel de pesca aplicado (F) e 

do valor que o padrao de explorac;ao tern nessa idade (S.). Assim, 
l 

a intensidade de mortalidade por pesca na idade, i, designada 

por F. , sera 
l 

F. = F X s. 
l l 

A intensidade de mortalidade por pesca, Fi, representa a fracc;ao 

da biomassa dos indiv1duos existentes, na idade i, que foram ca£ 

turados. Assim, se a captura for Yi e a biomassa Bi, pode-se es

crever 

Y. F. x B. 
l l l 

De modo seme1hante, (ou seja como fracc;oes da biomassa), defi

nem-se tambem a intensidade de mortalidade total, Zi, e a inten

sidade de mortalidade natural, Mi, isto e, a mortalidade devida 

a causas que nao sejam de pesca. 

E facil de verificar das definic;oes anteriores, que a intensid~ 

de de mortalidade total zi sera a soma das intensidades de mor 
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talidade por pesca, F-, e mortalidade natural, M-, em cada ida-
l . . l 

de i, ou seja 

z. F- + M. 
l l l 

Estas intensidades de mortalidades sao por vezes tambem chama

das de coeficientes de mortalidades ou taxas instantaneas de 

mortalidades. 

MODELOS DE AVALIA~AO 

Recursos nao ExpTorados 

Para iniciar uma pescaria sabre urn recurso ainda nao explorade~ 

ou, como e costume designar urn recurso virgem, necessita-se de 

urn mfnimo de informa~ao sabre a sua distribui~ao geral, sabre 

a quantidade de biomassa disponfvel e sabre a captura que se 

podera vir a obter, ou seja, a captura potencial. 

Neste caso a Investiga~ao devera proporcionar, a curta prazo, 

esses dados. 

Assim torna-se necessaria, procurar metodos que permitam esti

mar, mesmo sem grande precisao, a biomassa disponfvel e a cap

tura pcte11cial. 

Estima~ao da Biomassa 

Urn metoda, que podera dar uma ideia da biomassa total de urn re

curso virgem, adopta como biomassa por unidade de area o valor 

obtido para outro recurso na mesma situa~ao numa area de carac

terfsticas semelhantes. Entao a biomassa total sera calculada 

multiplicando esse valor adoptado por urn valor estimado da area 

total que se pretende estudar. 
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Assim sera: 

Biomassa Total Biomassa por unidade de area X Area Total. 

A estima~ao da biomassa por unidade de area, pode tambem ser 

obtida prospectando a zona, com opera~oes de pesca. Com uma 

prospec~ao devidamente planificada e utilizando esquemas de a-
-mostragern apropriados, poder-se-a determinar o rendimento me-

dio por unidade de area que sera urna aproxima~ao da biomassa 

exploravel por unidade de area. 

Este metoda e conhecido como o metoda da "area varrida". 

0 uso de eco-sondas na detec~ao de cardumes, provocou o desen

volvimento de equipamento e tecnicas para determinar por meto

dos acusticos a biomassa de certos recursos, como por exemplo, 

os recursos pelagicos. 

A determina~ao da biomassa requer o uso de Navios de Investiga

~ao, urn conhecimento dos movimentos e da biologia da especie, 

assim como urna planifica~ao apropriada cobrindo a area de distri 

bui~ao do recurso. 

A prospec~ao acustica tern sido usada para deterrninar inclusive 

a biomassa absoluta do stock. 

Captura Potencial 

Gulland (1972) propos, uma expressao empirica para estimar, a 

partir do valor da biomassa virgem a captura potencial que o 

recurso pode vir a produzir quando submetido a uma explora~ao 

in tens a. 

Designando por M, a intensidade de mortalidade natural e por 

B
0

, a biomassa do recurso virgem, a expressao para calcular 

aproximadamente a captura potencial, yp e a seguinte: 
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A captura potencial assim estimada 1 apesa:r: de ser um valor pou

co preciso, e um guia util para 0 plarteamento do desenvolvimen~ 

to da pescaria. 

Note-se de passagem, que tambem tern sido usada uma adapta~ao 

dessa expressao, para obter o valor da captura potencial de urn 

recurso ja submetido a explora~ao. Sendo Y1 , a captura total e 

B1 , a biomassa actual, a expressao sera: 

Recursos Explorados 

Quando urn recurso esta submetido a explora~ao comercial, durante 

varios anos, e natural que se disponha de informa~ao nao so da 

actividade pesqueira como tambem da biologia da especie e do re

curso. A analise dessa informa~ao permite estimar, por exemplo, 

as capturas que se poderao obter aplicando diversos regimes de 

pesca e as consequencias produzidas nos stocks. 

Quanta mais pormenorizados e mais exactos forem os dados reco

lhidos e mais adequados forem OS metodos e modelos utilizados 

maior precisao terao as estima~oes resultantes. 

Normalmente a quantidade e qualidade dos dados sabre a activida 

de da pesca, as chamadas estat1sticas comerciais, e da informa

~ao biologica do recurso dependem da fase de desenvolvimento da 

pescaria e da investiga~ao. Por consequencia os objectives a 

alcan~ar, OS metodos a aplicar e as analises a efectuar serao 

fun~ao no estado de desenvolvimento da pesca e da informa~ao 

dispon1vel. 

Casas em que existem Estat1sticas Comerciais 

Frequentemente numa pesca tradicional, mesmo que a informa~ao 

biologica seja reduzida, sao recolhidos, ao longo dos anos, da

dos sabre as caracter1sticas da frota e suas componentes, sabre 

0 numero de barcos operando, sabre 0 numero de dias de pesca, 
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sabre as capturas ou desembarques efectuados e sabre os rendi

mentos de pesca a1can~ados. 

Schaefer (1954)~ Fox (1970), Gu11and (19§3) e outros desenvol

veram modelos -modelos de produ~ao geral- que relacionam a bio

massa e a captura com o regime de pesca, utilizando principal

mente as estat1sticas comerciais. Mais precisamente os modelos 

de produ~ao geral pretendem obter a chamada"curva de captura", 

isto e, a rela~ao entre as capturas e OS nfveis de pesca cor

respondentes, em situa~ao de equilibria, admitindo urn padrao 

constante de explora~ao. 

A Figura 1 ilustra teoricamente essa rela~ao. Tambem apresenta 

a rela~ao entre a abundancia media anual do stock e OS diferen

tes n1veis de pesca. Pode verificar-se na Figura 1 que na zona 

de "esfor~os reduzidos", as capturas aumentam como n1vel de 

pesca, sucedendo o contrario na zona dos "esfor~os grandes". 

Para "esfor~os intermedios" as capturas sao as mais elevadas po-

dendo calcular-se urn n1vel de pesca F para o qual a captura max 
e maxima, YMAX ou MSY, designada captura maxima de equilibria. 

Na pratica para determinar estas curvas e necessaria calcular 

rendimentos medias, capturas e esfor~os totais nos sucessivos 

anos do per1odo considerado. 

Os rendimentos medias deverao ser proporcionais as biomassas me

dias. Par vezes os rendimentos duma so das componentes da £ro

ta poderao ser indices aproximados das abundancias. Os esfor~os 

totais podem ser calculados combinando os esfor~os das diferen

tes componentes da frota. Frequentemente nao se dispoe de infor 

ma~ao bastante para calcular os esfor~os de todas as componentes 

da frota. Nessa situa~ao o esfor~o total pode ser estimado divi

dindo a captura total pelos rendimentos medias considerados como 

indices da biomassa. 

Os esfor~os totais estimados deverao, em qualquer 

dices dos niveis de pesca. 

.... 
caso, ser 1n-

Uma vez obtidos os rendimentos medias, as capturas e os esfor~os 

totais em cada ana, ha que estimar os 1ndices de abundancia e os 



PESO 

RENO IMENTOS 

- 152 -

YMAX 

I 
I 
I 
I 

REDUZIDOSI ESFOR~OS GRANDES 
I 
I 

I 

NIVEL DE PESCA 

Figura 1. Curva de captura e curva de biomassa. 

u 

ESFO R90 TOTAL ( £.) 
Figura 2. Rela~ao entre rendimentos rnedios e es

for~o total. 
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Indices de niveis de pesca para diferentes pos1~oes de equili

bria. 

0 processo mais frequente faz corresponder aos diferentes vale

res de Indices de biomassa de cada ano uma combina~ao dos es

for~os em anos anteriores. A Figura 2 mostra os valores obser

vados de rendimentos medics e esfor~os totais, assim como a cur

va ajustada a esses pontes. Para obter a curva de captura bas

ta multiplicar os rendimentos U, ajustados, pelos esfor~os to

tais correspondentes, ou seja: 

Y f X U 

E importante analisar as limita~oes e dificuldades da aplica~ao 

dos modelos de produ~ao geral as pescarias. A primeira dificul

dade surge com os dados. As estatisticas comerciais sao, com 

efeito, deficientes, inexactas e sem detalhe, ja que tanto pes

cadores e armadores, como a propria administra~ao parecem nao 

se dar conta da importancia que tern essas informa~oes para o 

estudo das pescarias e sua gestae. 

Outra dificuldade, de ordem pratica, e a que respeita as estima

~oes do esfor~o total como Indice da intensidade de mortalidade 

por pesca F (e, tambem, dos rendimentos como indices da biomas

sa media anual do stock). Medidas de esfor~o de pesca, podem ser 

"corrigidas", desde que se disponha de informa~ao detalhada sobre 

as opera~oes da freta, suas componentes e caracteristicas. 

Limita~oes importantes sao as que resultam da veracidade ou nao 

das suposi~oes do modele. Assim, importa que o padrao de explo

ra~ao durante todo o periodo em considera~ao se mantenha cons

tante, que o esfor~o de pesca seja proporcional ao nivel de pes

ca e OS rendimentos sejam proporcionais a biomassa do stock. 

Caso em que existe Informa~ao Biologica 

Quando numa pescaria se dispoe tambem de informa~ao biologica, 

obtida por amostragem nos portos de desembarque, a bordo dos 
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barcos comerciais ou atraves de cruzeiros com navios de inves

tigac;ao, poder-se-a entao proceder a·uma analise mais pormeno

rizada da situac;ao·do recurso e da pescaria~ 

Modelos mais Simples 

Basicamente os modelos mais simples estudam teoricamente as con

sequencias da aplicac;ao de varios regimes de pesca na biomassa 

e na captura de uma coorte, ou gerac;ao de peixes, durante toda 

a vida exploravel. Os resultados sao depois aplicados ao stock 

durante um ano. Para se entender como os resultados da analise 

de uma coorte durante a sua vida podem ser aplicados a explora

<;ao de um stock durante um ano, convem recordar que no stock 

coexistem indiv!duos de varias idades. Cada um desses grupos de 

idade e constituido pelos sobreviventes de uma coorte ou classe 

anual. Assirn o stock num ano e composto pelos grupos de sobrevi

ventes de todas as coortes recrutadas, ou que entrararn na area 

de pesca nos anos anteriores. 

Se supusermos que os recrutarnentos das diferentes coortes que 

constituern um stock nurn determinado ano foram iguais e que es

sas coortes estiverern subrnetidas ao mesmo regime de pesca, en

tao, a evoluc;ao da coorte durante a sua fase exploravel e igual 

a estrutura dostock nesse ano (Figura 3). 

Os rnodelos designados por rnodelos estruturais de Beverton e Holt 

(1957), Ricker (1975) e outros, baseiam-se assim no crescimento 

individual e na sobrevivencia dos indiv!duos da coorte para os 

diferentes regimes de pesca que se pretende analisar. 

A Figura 4, apresenta o numero rnedio anual de sobreviventes de 

uma coorte durante a sua vida, para urn regime de pesca e para 

urn numero inicial de recrutas. 

A Figura 5, representa o crescimento individual em termos dope

so medio em cada ano de vida. 
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Figura 3. Comparac;ao da evoluc;ao de uma coorte e da estrutu

ra do stock. 
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Figura 4. Numero media anual de sobreviventes de 

uma coorte durante a sua vida. 
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Figura 5. Crescimento media individual em peso. 
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Uma vez obtidas estas duas curvas e facil calcular a biomassa dis 

ponivel, multiplicando os numeros de sobreviventes ern cada ano 

pelos correspondentes pesos medias individuais. 

A Figura 6 apresenta a evolu~ao anual da biomassa media assirn 

calculada. 

A biornassa total disponivel durante a vida da coorte sera portan

to a soma das biornassas medias ern cada ano. 

Como virnos anteriorrnente a captura pode ser obtida rnultiplicando 

a intensidade de rnortalidade por pesca pela biomassa. Deste modo 

pode-se calcular a captura que a coorte produz ern cada ano rnulti

plicando a biomassa media anual anteriorrnente referida pela in

tensidade de rnortalidade por pesca nesse ano. 

A Figura 7 mostra as capturas ern cada ano durante a vida da coor

te. 

A captura total, sera portanto a soma destas capturas. 

Os processos descritos ern porrnenor para estirnar a biomassa total 

disponivel de urna coorte durante a sua vida e para estirnar a cap

tura total correspondente corn urn deterrninado regime de pesca, po

dern ser repetidos para outros regimes de pesca. 

Ja se viu que a estrutura do stock durante urn ano e equivalente 

a evolu~ao de urna coorte durante a sua vida (corn as suposi~oes 

indicadas, ou seja, recrutarnento de cada coorte constante, regime 

de pesca igual para todas as coortes). Portanto a biornassa e cap

tura totais anteriorrnente calculadas sao equivalentes a biornassa 

e captura do stock durante o ano. 

Ern terrnos praticos, o interesse principal costurna centrar-se no 

estudo dos efeitos de diferentes niveis de pesca nas capturas e 

biornassas, considerando que o padrao de explora~ao actualrnente 

existente se rnantera no futuro. 

A Figura 8 rnostra as curvas de captura e biornassa total anual de 

um stock em equilibria, com diferentes niveis de pesca, para o 

mesrno padrao actual de explora~ao. 

Como a figura indica existe urn nivel de pesca, Fmax' a que cor

responde uma captura maxima. 
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Figura 6. Evolu~ao anual da biomassa media de 

uma coorte. 
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Figura 7. Capturas anuais durante a vida da 

coorte. 
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Este n1vel de pesca, F , e um ponto de referencia importante max 
para a gestao da pescaria. 

Por vezes a curva de captura de equilibria tern a forma indicada 

na Figura 9, ou seja, uma forma achatada (flat top) onde o va-

lor , .F , nao esta bern definido. max 
Neste caso nao tern interesse o ponto de referencia (n1vel de 

pesca F ). A partir de urn certo limite as capturas previstas max 
sao praticamente iguais qualquer que seja o n1vel de pesca. Se-

ra portanto necessaria substituir o ponto de referencia, Fmax' 

por urn nivel de pesca limite mais adequado. A selec~ao desse 

limite dependera de varios factores, entre OS quais salienta

mos: 

- ate que ponto interessa, economico ou socialmente, exer 

cer urn certo n1vel de pesca, tendo ern considera~ao o 

valor do aumento previsivel da captura de equil1brio e 

da dimin~i~ao da biomassa do stock, ou seja, dos rendi

mentos medias, por exernplo, de urn barco? 

- ate que ponto, e perigoso biologicamente ultrapassar urn 

n1vel de biomassa desovante ~ue irnplique futuros 

recrutamentos reduzidos ?. Se bern que a rela~ao en-

tre biomassa desovante e o recrutamento resultante seja 

dif1cil de estabelecer ha que considerar que a n1veis 

"extremamente" baixos de biomassa do stock adulto corres 

ponderao certamente recrutamentos baixo$. Em termos tec

nicos este problema e conhecido por "rela~ao stock-recru 

tamento". 

(Note-se que este aspecto pode surgir rnesmo em pescarias 

onde a curva de captura de equlllbrio e nao-achatada). 

Em var1as pescarias tern sido adoptado empiricamente, como valor 

limite, o nivel de pesca a que corresponde uma taxa de cresci

mento das capturas igual a 10% da biomassa virgem do stock. Es

te valor de nivel de pesca e designado por .F 0 1 , (Gulland e 
' 

Boererna, 1973). 
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Figura 8. Curvas de captura e biomassa total anual 

para diferentes n1veis de pesca, com pa

drao de explora~ao constante. 
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Figura 9. Forma achatada (flat-top) da curva de 

captura. 
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Figura 10. Capturas e biomassas totais anuais para 

do is padroes ... de explora~ao, (A e B) pa
ra o mesmo n1vel de pesca. 
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Nalgumas pescarias tradicionais 1 especia1mente se o controle 

nao tern sido adequado, pode suceder que com o padrao de explo

rar:;ao em uso, uma captura de equill:brio razoavel corresponda a 

urn n1vel de pesca muito reduzido. 

Por isso e tambem conveniente analisar as vantagens do uso de 

outros padroes de explorar:;ao. A metodologia anterior pode ser 

usada para calcular as capturas e biomassas totais para varios 

padroes de explorar:;ao. A Figura 10, ilustra as vantagens que 

poderao resultar de uma alterar:;ao no padrao de explorar:;ao, man

tendo o nivel actual de pesca. 

Tal como na utilizar:;ao dos modelos de produr:;ao geral,importa 

tambem analisar as limitar:;oes e dificuldades na aplicar:;ao des

tes modelos estruturais. 

Assim por exemplo, normalmente os recrutamentos das diversas 

coortes, cujos sobreviventes constituem o stock dum determinado 

ano, sao diferentes. Por outro lado tambem o regime de pesca 

aplicado em anos anteriores dificilmente se tera mantido o mesmo. 

Estas duas 1imitar:;oes podem inviabilizar, a aplicar:;ao dos mode

los nalguns casos. No entanto, mesmo nestas situar:;oes e sempre 

util calcular a curva de captura e a curva da biomassa para di

ferentes nfveis de pesca. Estas curvas podem ser consideradas 

como referencias para a explora<;ao. Elas indicarao por exemplo 

n1veis maximos de pesca, etc., que uma coorte podera admitir, 

independentemente do valor absoluto do recrutamento. Assim, 

ainda que na pratica, situar:;oes de equil1brio nao sejam a regra 

geral, as analises destes modelos podem ser consideradas como 

objectivos a longo prazo para a gestao das pescarias. 

As dificuldades na aplicar:;ao destes modelos residem fundamental

mente na obten<;ao da curva de sobrevivencia indicada na Figu

ra 4 . A determinar:;ao das taxas anuais de sobrevivencia (ou as 

equivalentes taxas anuais de mortalidade) necessarias para 0 

calcu1o daquela curva' exige metodos, .dados e conhecimentos 

nem sempre dispon1veis. 

Muitas vezes ultrapassam-se algumas destas dificuldades adopta~ 

do simplificar:;oes tais como supor que o coeficiente de mortali

dade natural, M, e constante para todas as idades e anos. Uma 
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outra dificuldade para a utiliza~ao destes modelos e a determi

na~ao da situa~ao actual da explora~ao. Refere-se concretamente 

a rela~ao entre o n1vel de pesca, F, eo esfor~o de pesca actual 

mente empregado, assim como a determina~ao do padrao de explora

~ao, S, com as artes em uso. 

Modelos Mais Complexos 

Se a informa~ao biologica dispon1vel e mais ampla, incluindo por 

exemplo, estima~ao da biomassa total anual do stock e da sua es

trutura por idades ou estima~ao dos recrutamentos, que em cada 

ano entram na area de pesca, etc.' entao pode-se tentar projectar 

as capturas e biomassas do stock nos anos seguintes. Fundamental

mente estas projec~oes sao baseadas nos metodos usados anterior

mente para seguir a evolu~ao de uma coorte, mas aplicados sepa

radamente a cada uma das coortes que constituem o stock e tendo 

em considera~ao os regimes de pesca aplicados nos anos anterio7 

res. Deste modo, poder-se-a obter para cada ano, o nurnero de so

breviventes em cada grupo de idade presente no stock, as suas 

biomassa e captura. Nestes casos as limita~oes indicadas ante

riormente, de iguais recrutamentos e iguais regimes de pesca de 

cada uma das coortes, sao eliminadas, mas sera necessaria estimar 

os recrutamentos nos anos futuros e tomar em considera~ao os regi 

mes de pesca a serem aplicados nesses anos. 

Outros modelos tern tambem sido considerados para incluir facto

res importantes como preda~ao, alimenta~ao, interac~oes com o 

meio £1sico ambiente, etc .. 

REGULAMENTA~AO 

A regulamenta~ao de uma pescaria visa alcan~ar determinados ob

jectives da explora~ao os quais deverao ser claramente especi

ficados. 

Factores economicos, sociais e tecnicos podem apontar determi

nadas inten~oes sobre a forma e intensidade que a explora~ao de-
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va ter. As consequencias que poderao advir para o stock e para 

a pesca nessas condi~oes devem ser avaliadas antes que as medi

das de gestao sejam adoptadas. 

Na posse de toda esta informa~ao e poss1vel controlar a activi

dade pesqueira e regulamenta-la no sentido do aproveitamento 

pretendido dos recursos. 

Uma condi~ao basilar e aceite p0r todos e a de que os recursos 

devem ser explorados sem preju1zo da sua perserva~ao no futuro. 

Alguns exemplos de objectives pretendidos podem ser: 

- Obten~ao da captura total maxima permitida. 

Obten~ao de rendimentos por barco viaveis, economicamen

te. 

Obten~ao do maior valor de exporta~ao. 

Obten~ao do melhor aproveitamento proteico do recurso. 

- Obten~ao do maior lucro poss1vel. 

Do ponto de vista biologico a preocupa~ao mais importante e a 

determina~ao do n1vel de pesca e padrao de explora~ao mais ade

quado para alcan~ar os objectives pretendidos, garantindo-se 

uma sobrevivencia dos indiv1duos sem prejuizo da renova~ao do 

stock. 

Uma vez calculados o n1vel de pesca e padrao de explora~ao con

venientes, pela aplica~ao dos modelos anteriores e outros, ha 

que encontrar as medidas de ordem pratica que permitam esses re

gimes de pesca. 

Geralmente numero maximo de licen~as de pesca, valor maximo per

mitido da captura total (TAC) sao as medidas de controle mais 

utilizadas. Outras medidas como zonas e epocas de proibi~ao de 

pesca, tamanhos minimos de exemplares desembarcados, restri~oes 

no uso de determinadas artes de pesca, ou tamanhos minimos de 

malhas das redes, como objective de proteger os juvenis, etc., 

sao tambem usadas. 
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A avalia~~o das consequ~ncias de algumas destas medidas podem 

exigir estudos mais aprofundados sabre os poderes de captura 

das embarca~&es, das propriedades selectivas das artes, etc .. 

As considera~oes anteriores sabre a avalia~~o de stocks e re

gulamenta~ao de pescarias apenas pretendem apresentar uma in

trodu~~o a estes problemas. Escolheu-se uma forma simplificada 

evitando calculos fastidiosos ou defini~oes rigorosas. Integra

da no conjunto de outras interven~oes e dos trabalhos apresen

tados durante o Serninario espera-se que possa contribuir para 

uma melhor cornpreens~o dos assuntos e metodos apresentados. 



- 165 -

ACFM (1982) - COOJ2. Res. Re.J2· ICES, no. 119. 

ACFM (1983) - COOJ2. Res. ReE· ICES, no. 128. 

Beverton, R.J.H. and S.J. Holt (1957) - On the dynamics of 

exploited fish populations. Fish. Invest., U.K, Ser. 2 ' 
vol. 19. 

Fox, W.W. Jr. (1970) - An exponential surplus - yield model for 

optimizing exploited fish populations. Trans. Am. Fish. 

Soc., 99 ll) p. 8-80. 

Gulland, J.A. (1972)- The fish resources of the ocean. London: 

Fishing News (Books). 

Gulland, J.A. (1983) - Fish stock assessment: A manual of basic 

methods vol. 1. FAO, Wiley Series on Food and Agriculcure. 

Gulland, J.A. and L.K. Boerema (1973) - Scientific advise on 

catch levels. FAO Fish. Bull., 71 (2) p. 325-335. 

Kesteven, G. (1973) -Manual of fisheries sc1ence, Part 1. An 

introduction to fisheries science. FAO Fish. Tech. PaJ2., 

no. 118. 

Models for fish stock assessment (1978) - FAO Fish. Circ., 

no. 701. 

Ricker, W.E. (1975) - Computation and interpretation of 

biological statistics of fish populations. Bull. Fish. 

Res. Board Canada, no. 191. 

Schaefer, M.B. (1954) - Some aspects of the dynamics of 

populations important to the management of the commercial 

marine fisheries. Bull. I-ATTC, 1 (2). 


