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RESUMO
o presente trabalho constitui-se em uma avaliaçio e acom-

panhamento da capt~lra de isca-viva, enfocando a sittlaçio atllal da
e}~plotaçffo de juvenis de sardinha no lltor'al catarinensE, apre-
sentando uma estimativa da quantidade de isca utilizada pela fro-
ta atuneira, características físicas desta frota e da iscadora,
~rEas de captllra, beln como as recomenda~~e5 inerentes a unia me-
lhor racionaliza,~o desta atividade PEsqueira.

O levantamento das caracterlsticas flsicas das embarca-
,;es atuneiras e iscadoras foi realizado atrav~s de entrevistas
aos diversos segmentos da atividade tanto do setor produtivo como
do IBAMA RJ eSC.

As estimativas de consumo de isca foram obtidas através
dos Sistema de Mapas de Bordo e Contr&le de Desembarque B do
acompanhamento a bordo, durarlte os embarques realizados nas ope-
raç5es de captura.

A estimativa de captura de iscas para ambas as frotas foi
de 697.970 Kg, sendo a espécie mais representativa a sardinha
( 5.a.c.li.i.o.e:lla b..r..a.:;.L.U..e:I1.5l..s.), c om 7~!,4 % s f~9 U i d a FIe I o ti (J q 1.1e i r a o
<€ill.l:.h.l:l.a 5.2.) CDm 20,7% e outras espécies com 6,9%. Estimou-se em
71.288.174 a quantidade de indivIduas capturados, com um compri-
mento e peso médio, de 90,2 mm e 7,3 g. respectivamente, dentro
de uma amplitude de classe entre 35 a 160 mm.

Recomenda-se cautela na libera~ao de licen~as de pesca
para atuneiros com vara e isca-viva de modo a evitar tlm aumento
e>:cEssivo da frota, afetando a pesca da sardinha; proceder um le-
vantamento e recadastramento da f~ota iscadora atualmente em ope-
ra~~o E n~o emitir novas licenças para barcos iscadores, tornando
obrigat6rio qUE novos atuneiros sejam dotados de métodos prdprios
para captura de iscas.
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ABSTRACT
The present report gives an evaluation of the state of

exploitation of Juvenlle sardine and small pelagic fish used as
live ba i t by t he t un a bait fleet In t he sou t h of Brazil.

It gives an annual estimation of thB amount of live bait
by the balt boats flshlng for tuna, the vessel eharaeteris-
of this fleet and of the small purse seiners whieh cateh the

bait, as well as the loeatlon of maln flshlng areas of llve
u s ed
tlcs
I i ve
b a i t •

Oata used were obtalned by intervlews with boat owners,
flshermen, and skippers; from the IBAMA Statlstleal System for
eolleetion of basie data from the fishery, eomprising Sistema Ma-
pas de Bordo and Sistema Controle de Desembarque, and through ob-
servers on board of tuna hait boats.

For 1989. the estlmatlon of llve balt catch used by
both national and foreign leased Japanese tuna fleet was 697.970
Kg. The main speeies represented in eatches were; sardine
(5.a.r:.d.l.n.e.ll.a. tl.r:_a.sJ_Lü:.u.sJ..s.>eom pr is in 9 72, 47. in we i9 ht , fo 11owed b y
boquei,'ao (Anehoa s.e.),20,77.. Other s pec len comnr Ls ed only 6,97..
The estimatlon of the number of sartlines used as live bait was
71.288.174, with mean length of 90,2 mm and mean weight of 7,3 g.
Th e ob ser ve d length range, in samp les , was 35 an d 160 mOI.

The main recommendatlons towards ratlonal utilization of
live bait are: to be eaution when issuing news licenees for tuna
bait boats, in arder to prevent an exc ess of boats In the fleet,
which eould r~sult in reduction of the sardine stoeks; to earry
out a census for the characterization of small seiners fishing
for live bait, forbid liceses for small seiners fishing live. bait
and, at the same time, to make mandatory that new tuna boats en-
tering in to the fishery be able to cateh its own bait.
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ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE ISCA-VIVA UTILIZADA PELA FROTA
ATUNEIRA

NO ANO DE 1989, NO ESTADO DE SANTA CATARINA.

1 - INTRODUCAO
A pesca de atuns E afins COM vara E isca-viva tevE ini-

cio por volta de 1979 no Rio de Janeiro, estendendo-se a outros
estados das regi6es Sudeste e Sul a partir de 1981.

Durante a ddcada de 80 esta pescaria despontou como um
recurso pouco explorado, sendo considerada a principal alternati-
va de diversificaçio da pesca na regiio SEIS, cujos recursos
tradicionais <sardinha, peixes demersais e camar~es), J~ vinham
apresentando evid~r,cias acentuadas de queda de produtividade,
consequincia do aumento indiscriminado do esforço de pesca e do
desrespeito ~s medidas de legisla~io da pesca entio introduzidas
pela adminlstra;io pesqueira.

Ao contr'rio das outras atividades pesqueiras a pesca do
atum com vara e isca-viva sentiu-se amea~ada, nia pela limita,io
do estoque disponlvel, mas sim pelo mltodo de captura, que utili-
za indiv(dtlOS jovens de outras e5lJ~cies como isca-viva, princi-
palmente a Sardinha-verdadeira (S.ar:dinellab.r.i.\s..Ll.L~n.sJ..s.), Boquei-
rão (é.o.c.,h.c.as.E,) e out Ft'.-\S esP€c i e~:; de peqlJf.~nDf; pe i }{ES pel ág i c os ,
Estas esp~cles sio capturados vivos nas batas e enseadas Ijo li--
toral Sudeste e Sul do Brasil e utilizadas como engodo para
atrair e concentrar os cardumes de tunldeos.

Com o desenvolvimento desta atividade e o cansequente au-
menta da frota, tanto nacional como arrendada (japonesa), surgiu
a preacupaçRa com o efeito que a retirada das iscas poderia estar
causando ao estoque de sardinha e o agravamento do conflito que
passou a existir entre a frota atuneira e 05 pescadores artesa-
naisr devido a constante presença das embarca~~Es atuneiras nas
'reas da pesca artesanal. ,

Evidenciou-se entRo a necessidade da elaboraçio, pelo
CEPSUL, de um projeto especIfico de acompanhamento da pesca de
atuns com vara e isca-viva, "enfocando a influ€ncia da retirada
das iscas sobre o estoque adulto de sardinha e a sua consequ€ncia
sobre as pescarias artesanais realizadas nas ~reas litorineas do
estado de Santa Catarina.

O projeto teve inIcio em 1988 e foi concluldo em 1989.
05 resultados obtidos refletem a situaçio atual da captura de is-
ca-viva no estado de Santa Catarina, apresentando uma estimativa
do consumo de iscas pela frota atuneira, as caFacterlsticas"flsi-
cas da frota iscadora e atuneira, bem como as recomendaç6es ne-
cessdrias para urna melhor racionaliza~io desta atividade~

Entretanto, nlo se espera que com este trabalho venha re-
solver o problema da pesca de atuns com vara e isca-viva, mas
sim, dar inteio a um monitoramento desta pescaria no sentido de
raciorlalizar a atividade, conscientizandb as partes envolvidas,
otimizando a captura do bonito-listrado, sem comprometer a reno-
vaçio do estoque de sardinha e minimizando os poss{veis danos ao
ecossistema litorineo, contribuindo assim para o aprimoramento da
administra~io da supracitada pescaria.
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2 - HATERIAL E HÉTODOS

2.1 - OPERAÇIO DA CAPTURA E TRANSFERgNCIA DE ISCA-VIVA
AOS ATUNEIRO

Para melhor compreensio dos dados apresentados descreve-
remos a seguir a operaçio da captura de isca-viva:

O cerco gEralmente é realizado por baleeiras (embarcaç~e5
iscadoras n~o agregadas aos atuneiros, foto no" 1) ou por pangas
(botes motorizados) transportados a bordo dos atuneiros, auxilia-
das por dois caíques. Exce~io se faz aos atuneiros arrendados,
que empregam uma baleeira e mais dois ou três botes motorizados
que sio agregados ao prdprio atuneiro. A fun~io dos botes ~ de-
terminar a profundidade e detectar os cardumes, e uma vez efetua-
do o cerco, rebocar a rede at' a embarca~io atuneira (foto nos. 2
e 3).

A metodologia empregada na captura foi a seguinte:
Os barcos iscadores (baleeiras) ou pangas saem a procura

dos cardumes de isca-viva, tanto no período diurno quanto notur-
no. No período diurno a localiza~io dos cardumes ~ realizada
atrav~s da visualiza~io direta (a olho nú) e atrav~s de ecosonda
quando os cardumes estio submersos. No período noturno, ~ efetua-
da em funçio da bioluminescincia dos peixes, sendo que um pesca-
dor orienta o motorista, com o auxílio de uma lanterna, obJeti-
vando a aproximaçio ideal para o lan~amento da rede.

Apds a locallza;io do cardume, a baleeira ~u panga reali-
za o cerco. Em SEguida os ca(qu~s se colocam em posiç~o tal, que
o ensBcador da rede com as Iscas fica POsil:lonada entre os dois
caíques (foto no. 4) ou entre a baleeira e o caíque, que sio re-
bocados at~ a embarca~io atuneira (foto nos. 5 e 6).

A transferência de Isca-viva aos barcos atuneiros ~ rea-
lizada atrav~s de baldes pl'sticos pela frota arrendada (foto no.
7) e sarrico pela frota nacional (foto no. B). Em ambos os casos
os tanques sio povoados parceladament~a fim de aclimatar as is-
cas ao novo ambiente (foto no. 9).

Observou-se durante o transbordo das iscas, tanto na fro-
ta nacional quanto na arrendada, que sempre h' um tripulante ba-
tendo com as mias na superfície da 'gua dos tanques. O objetivo ~
fazer com que as iscas se mantenham no fundo, evitando que elas
obstruam as telas de saída das tinas; isto prejudicaria o sistema
de renovaçio de 'gua nos tanques, que ~ Ininterrupta, o que pode-
ria causar uma maior mortalidade em fun~io de ferimentos e perdas
de escamas por abrasio. Nos barcos arrendados os tripulantes o
fazem com menas intensidade porque a borda e o volume dos tanques
sio maiores que nos nacionais, isto evita aglomera~io dos peixes
Junto a borda dos tanques.

2.2 - LEVANTAMENTO DAS CARACTERisTICAS DAS EMBARCAÇBES
ATUNEIRAS, ISCADORAS E PETRECHOS DE PESCA

o levantamento das características das embarca~Bes atu-
neiras foi realizado atrav~s de entrevistas com os mestres no
cais de desembarque, nos embarques, de consultas aos t~cnicos
respons'veis pelo projeto de atuns e afins do IBAMA/RJ e se, com
proprlet'rios dos estaleiros de Navegantes e ItaJai-SC e proprie-
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t ár i os
c;:õesno
se.

das embarcac;:8esatuneiras. Foram obtidas tamb~m. informa-
Registro Geral da Pesca (RGP). do POCOF/IBAMA de ItaJa(-
Durante os embarques foram obtidas informac;:8es sobre as

caracteristicas dos sarricos e tubos de slfonagem utilizados na
transferlncia de iscas e limpeza dos tanques (foto no. 10).

Para as embarcac;:ões iscadoras os dados foram obtidos ex-
clusivamente atrav~s de entrevistas com os mestres das mesmas. na
ocasiio dos embarques nos atunelros. A caracterizaçio dos petre-
chos de pesca utilizados na captura da Isca-viva foi realizada
atrav~s de medic;:ões uin-Iocou das malhas das redes traineira e
arrasta0 de praia das embarcac;:8es iscadoras.

2.3 - ÁREAS DE CAPTURA
Ao se proceder o levantamento dos locais de pesca de is-

ca-viva onde a frota atuou. constatou-se a existência de um gran-
de n~mero de pesqueiros e que, na maiaira das vezes, ao se supri-
rem de iscas para uma viagenl de pesca, os atuneiros realizam cap-
turas em v~rias localidades. tornahdo dif(cil a estimativa da
frequlncla de captura por localidade. Assim. optou~se por agrupar
as localidades por munic(pio. resultando nas seguintes ~reas:

ÁREA - 1 : aaRQ~aa:
Localidades: Garopaba. Ilha dos Lobos. Laguna.

Á R E A - 2 : ELQ.B..l.é.N.lie.Q.I..l..S.:
Localidades: Armac;:aodo Plntano do Sul. Barra

da Lagoa. Canasvielras. Ilha do
Campeche. Ilha do Francls. Ilha
do Naufragado. Ponta das Canas.
Ponta da Lagoinha. Praia dos In-
gleses~ Praia do Santinho. Ponta
do Rapa.

ÁREA - 3 ~OVERNADOR CELSO RAMOa:
Localidades: Gancho de Fora. Gancho do Meio,

Gancho de Dentro.
ÁREA - 4 : e.QRIILB..E.LO.:

Localidades: Ilha do Arvoredo, Ilha Deserta.
Ilha da Gal~. Ilha do Macuco.
Santa Luzia. Canto Grande. Zim-
bras. Bombinhas. Bombas. Estalei-
ro. Praia do Cachadac;:o,Enseada
do Arac;:~.Enseada de Porto Belo.
Perequê.

ÁREA - 5 : lJ_~e.EtlA:
Localidades: Itapema. Meia Praia.

ÁREA - 6 : c.éMBORIÚ:
Localidades: Mata de Camborlú,

talelrlnho. Ponta
Laranjeiras, Barra

Estaleircl, Es-
das Taquar-aÚr

de Camboriú.
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ÁREA - 7 : PENHA:
Localidades: Penha, Ponta do Vigia, Armaçlo

do Itapocoro i•
ÁREA - 8 : B..ARR.tL\I.E.L.H.A:

Localidades: 8arra Velha,
Brancas.

Itapeba, Pedras

ÁREA -9 : Sií.O-LRAtiCISCODQ-fiUL:
Lo caI idade: Canal de são FranclscCI.

ÁREA -10: ll..Hê_[lE-.S1í.Q.~Bil.S.llÃQ.:
Localidades: Ilha de Blo Bebastilo, Ilha Bela.

Á R 1:;A -11: C.AR.áGlJ.êI.AI.UElA:
Localidade: Enseada de Caraguatatuba.

Á R E A -12: li..HA-JiR.ANllE.:
Localidade: Ilha Grande.

Á R E A - 13 : B..áiAJl.E-.S.E.e.E.I.I.El.A:
Local idade : Sa ía tle Sepet Iba.

ÁREA -14 : B.ái1L..IlàJ.iUAtié.El.áB..á:
Localidades: Saía da

Ita i pú,
Praia de

Guanabara, Botafogo,
Praia Vermelha, Icaraí,
80a Viagem.

2.4 - AVALIACKO DA CAPTURA DE ISCA-VIVA NOS EM8ARQUES
Durante o período de 27 de fevereiro de 1988 a 5 de de-

zembro de 1989 realizou-se acompanhamento em 19 viagens. bordo
de barcos atuneiros da frota comercial (barcos nacionais e arren-
dados), onde foram obtidos dados sobre: ~rea de pesca de isca-
viva, número de lances por viagem, profundidade, temperatura, nú-
mero total de baldes ou de sarricos de Isca-viva transferidos
aos barcos atuneiros em cada l~nce; pesagem de um sarrlco ou bal-
de por lance (no caso da ocorrlncia de mais de um lance na via-
gem), ou de trls sarricos ou baldes por lance, quando o barco era
abastecido de isca-viva com um único lance. De cada balde ou sar-
rico pesado obtinha-se uma amostra de isca-viva retirada aleato-
riamente utilizando-se um coador de pl~stico (medindo aproximada-
mente 15cm de diimetro por 6cm de profundidade), representando
cerca de 10% do peso total do balde. Cada amostra-era imediata-
mente acondicionada em sacos pl~sticos com etiqueta de identifi-
caçlo e colocada em uma caixa de isopor com gelo, sendo poste-
riormente transportada ao laboratdrlo do CEPSUL onde era reali-
zada a separaçio por e5P~cie €r para cada indivíduo, tomado o
comprimento total em mm (desde a extremidade da ponta do focinho
ati a extr€midade da nadadeira caudal> e o peso (em gramas), uti-
lizando uma balança de precisão marca METTLER PE 200. Em seguida
c~lculava-se o percentual em peso de cada espdcie na amostra.

2.5 - MORTALIDADE POR PESCA
A quantidade de iscas mortas no lance e apds o transbordo
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para CJS tanques dos atuneirosr foram estimadas atravis da visua-
liza;Ko direta, em termos percentuais da captura.

2.6 - INFORMAÇBES OBTIDAS EM MAPAS DE BORDO

Atrav~s de Mapas de Bordo (Anexo A e B) distriburdos aos
mestres dos atuneiros, obteve-se dados estimados sobre: o n~mero
de baldes ou sarrlcos, peso de isca-viva utilizados por viagem e
estimativas da particlpa;lo percentual em peso das esp~cies nos
lances.

2.7 - ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE ISCA-VIVA UTILIZADA
PELA FROTA ATUNEIRA

Nas estimativas do total de isca-viva utilizado pelas
~rotas de barcos atuneiros utilizou-se dados obtidos de tris ~on-
teso do Sistema de Controle de Desembarque, do Sistema de Mapas
de Bordo e dos embarques realizados na ~rota.

A primeira etapa consistiu na' aferi;Ko do peso dos sarri-
cos ou baldes utilizados na trans~erincia de isca-viva da rede de
cerco ~s embarca;ies atunelras nas quais realizaram-se os embar-
ques (foto no. 11 e 12). Para o per rodo de 1988/89, das 19 via-
gens acompanhadas, houve captura de iscas em treze embarques na
~rota nacional e em duas viagens na frota arrendada, obtendo-se
pesos m~dios para os dois tipos de sarricos utilizados pelos bar-
cos nacionais e para o tipo de balde utilizado pelos barcos ar-
rendados.

Das viagens de pesca controladas pelo Sistema de Mapas de
Bordo (65 em 1988 e 107 em 1989) obteve-se mensalmente o n~mero
m~dio de sarricos de isca-viva utilizado por viagem de pesca dos
atuneiros, o peso m~dio estimado da quantidade de isca-viva por
Viagem e a participa;Ko relativa em ~eso de cada esp~cie de is-
ca-viva. Para viagens controladas pelos Mapas de Bordo em que os
mestres '~orneceram somente o n~merD de sarricos, estimou-se o pe-
so multiplicando-se o n~mero d~ sarricos Informados pelo peso mé-
dio dos sarricos aferidos nos embarques. Neste caso, considerou-
se a propor;io de captura de sardinha informada pelos demais bar-
cos a cada mis para decidir que m~dla de peso do sarrico aferido
seria utilizado, tendo em vista que nos embarques obteve-se pesos
m~dios distintos para 2 tipos de sarricos para frota nacional;
8,1 Kg para sarricos em cujo lance houve maior participa;io de
sardinha, e 4,7 Kg para sarricos em cujo lance houve maior parti-
cipa;io de boqueirio (no caso da ~rota arrendada um ~nico peso
m~dio para o balde, 7,3 Kg), que, multiplicado pelo n~mero de
sarricos informado fornecia a estimativa da captura de isca-viva
em peso para aquela embarca;lo. As estimativas mensais do n~mero
nl~dio de sarricos por viagem obtiljas para as viagens controladas
pelo Sistema de Mapa de Bordar foram utilizadas para estimar a
quantidade de Isca-viva utilizada nas viagens nlo controladas.
Para aquelas viagens nlo controladas pelos Mapas de Bordo, mas
sim pelo Sistema de Controle de Desembarque (155 viagens em 1988
e 228 em 1989) o peso estimado de isca ~ol obtido adotando-se o
mesmo procedimento utilizado ao estimar a quantidade de isca-viva
para as viagens controladas pelo Sistema de Mapas de Bordo.



2.8 - IDENTIFICAÇ~O DAS EspécIES CAPTURADAS COMO
ISCA-VIVA E FAUNA ACOMPANHANTE

Apds o proce$samento das amostras de isca-viva no labora-
tririo do CEPSUL, com a separação das espjcies e registro dos da-
dos biomjtricos, separou-se uma sub-amostra que foi fixada em
formol a 10%, e transportada ao laboratdrio do NEMAR/UFSC para
serem Identificadas.

As espácies acompanhantes, oriundas do cerco de isca-
viva, foram coletadas durante os embarques no final de cada
transbordo de iscas, na rede de cerco. A identificação das espj-
eles foi realizada atravds de mdtodos convencionais, com auxilio
de chaves de Identificação e descrl~ão das espjcles. Parte das
amostras foram identificadas no NEMAR/UFSC, e parte no CEPSUL.

2.9 - APLICAÇ~O DE MODELOS
Estimou-se a mortalidade

sardinha-verdadeira utilizando-se o
(1980), que relaciona M (anual)
(~C), atravjs da fdrmula:

natural instantlnea (H) da
mdtodo empirlco de Pauly

com K (ano-~), Loo (cm) e T

log~. H = -0,0066-0,27910g~0 (Laa)+0,6543109~0 K + 0,463109~0 T
Onde os parlmetros de crescimento:
Lao = 25,7 cm (comprimento m'x. Sardinha-verdadeira) e

K = 0,65 (constante da equa;ão de Von Bertalanffy) foram obti-
dos do relatdrlo do GPE da Sardinha (1984). Considerou-se o valor
de T = 22- C (temperatura média anual da 'rea de ocorrência
da Sardinha-verdadeira).

Segundo Ricker (1975), se o ndmero de Individuos mortos
em um intervalo de tempo, é proporcional ao ndmero de indlvi-
duos presentes nesse intervalo, então a fra;ão de indivíduos que
sobrevive no intervalo t será: ,

Nt
No

Onde o parlmetro Z • o coeficiente instantlneo de morta-
lidade total, e S a propor;ão de sobreviventes. Z por sua vez po-
de ser dividido em:

I Z = M + F I
Onde: M = taxa instantlnea de mortalidade por causas na-

turais.
F = taxa instantlnea de mortalidade por pesca.
Se considerarmos F = 0 para os Juvenis de sardinha utili-

zados como Isca-viva entSo Z = M, onde e-H ~ S. A partir desta
rela;ão obteve-se a taxa de sobrevivência anual da sardinha, em
função de M.

Empregando-se a fdrmula de crescimento de von Bertalanffy
c'lculada para a sardinha (GPE 1985);

I L. = 25,7 [ 1 - e-e.Ó8,t-t.) ]



Que foi utilizada para estimar o tempo que a
nha-verdadeira levaria para crescer -de cada classe de
mento at. i70mm. considerado como o comprimento m.dio da
turaçlo CRossl-Wongtschowski. 1977). E expressando esta
em funçlo de t. obteve-se:

sardi-
compri-
ia" ma-
eqlla,SO

t = 1/0.65 r. log (25.7/25.7 - L~) + to J

Os dados
foram c'lculados
CSaccardo. 1988).

em peso da sardinha, para cada amostra,
atrav.s da equaçlo da relaçlo peso/comprimento

•

3 - RESULTADOS

3.1 - CARACTERisTICAS FisICAS DA FROTA ATUNEIRA
~

A frota atuneira comercial. compreendendo os barcos na-
cionais e arrendados. que operou pelo m.todo de pesca com vara e
isca-viva identificada em 1989. na regilo SE/S. esteve constitul-
da por 61 embarcaçBes. Este levantamento mostrou que a frota na-
cional registrada em ItaJal aumentou de 9 embarcaçBes em 88. para
11 em 89. sendo 45.5% destas construldas em aço e 54.5% em madei-
ra. com uma capacidade de porlo m.dia de 85.5 toneladas. e uma
potlncia variando de 325 a 760 HP. utilizando 281 pescadores. A
quantidade de tinas utilizadas para o armazenamento de isca-viva
nos 11 barcos nacionais registrados em ItaJal foi de 75 tanques
com volume m.dio de 7.4 m3 por tanque. perfazendo um volume total
de 'gua de 555.0 m3. A densidade m.dia de estocagem de iscas nas
tinas • de 38.3Kg de peixes/m3 (tabela I-A). o que resulta numa
capacidade instalada de armazenagem de 21.3 tons. de isca-viva.

-A frota arrendada durante esse per lodo permaneceu cons-
tartte com 5 embarcaç;es, sendb todas constru{das em aço, com urna
capacidade de porlo mddia de 220.0 toneladas. e uma potlncia m.-
dia de 1.300 HP. utilizando 115 pescadores.

A quantidade de tinas (tanques) utilizadas para o arma-
zenamento de isca-viva d de 30 tanques. com um volume m.dio de
22.5 m3 por tanque. perfazendo um volume total de 'gua de 676 m3.
A densidade mddia estimada de iscas nas tinas d de 20.2 Kg de
pelxes/m3 (tabela 1-8). o que resulta numa capacidade instalada
de armazenagem de 13.6 toneladas de isca-viva.

3.2 - CARACTERiSTICAS FiSICAS DA FROTA ISCADORA

3.2.1 - BALEEIRAS

A frota iscadora (baleeiras) durante o per lodo de 88 a
89 permaneceu constante. sendo constitulda de 7 embarcaç8es de
construçlo em madeira. apresentando um comprimento total desde
9.20 atd 11.30 metros. com uma mddia de 10.5 toneladas brutas
de arqueaçlo (tabela 11) com uma potlncia mddia de 71.7 HP. uti-
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lizando 29 tripulantes. Na captura de iscas, de acordo com a
profundidade de operaçio, as baleeiras utilizam redes traineira
ou arrastio de praia. ~ profundidades superiores a 5 metros, as
baleeiras utilizam redes traineira, cujo comprimento variam de
243 a 450 metros, altura de 22 a 45 metros; o tamanho da malha do
corpo da rede varia de 7 a 16 mm entre nds opostos, e o tamanho
da malha do ensacador de 5 a 10 mm <tabela III-A). Na captura de
iscas em profundidades inferiores a 5 metrosr a frota iscadora
ut I Llza redes ele arrastio de praia <tabela III-El); o comprimento
total destas redes variam de 50 a 126 metros e altura de 7 a 16
metros, o tamanho da malha do corpo da rede varia entre 5 a 8 mm,
e no ensacador era sempre de 5mm.

3.2.2 - PANGAS <BOTES MOTORIZADOS)

No segmento de barcos iscadores composto por pangas
transportadas a bordo dos atuneiros da frota nacional, verificou-
se que de 88 a 89 ocorreu um acrdscimo. Em 1988 apenas 3 atunei-
ros os utilizavam <um por embarca;&o), enquanto que em 1989 o n~-
mero de barcos que passaram a ut i 1 iza\" pangas sub i 1.1 pa•...a 9. Estas
embarcaçHes cujas constru;Hes sio de aço, maeleira e fibra de vi-
dro, apresentam uma potincia entre 24 a 90 HP, com uma tonelagem
bruta de arquea;&o variando entre 1,6 e 6,8 TBA, utilizando uma
tripula;io composta por 4-8 tripulantes por embarca;io <tabela
IV).

Para o cerco de iscas em profundidades superiores a 5 me-
tros todas as pangas utilizam redes traineiras, e em profundida-
des inferiores a 5 metros, redes de arrastio de praia. O compri-
mento total das redes traineiras variam de 225 a 450 metros, e a
altura de 22 a 45 metros. A bitola da malha do corpo variam de 5
a 8 mm e a do ensacador foi sempre de 5 mm <tabela V-A). O com-
primento total das redes de arrastio de praia vai desde 50 atd
126 metros, com uma altura de 7 a 11 metros, apresentando uma- ~varla;ao no tamanho ela malha do corpo ela rede de 5 a 8 mm, e no
ensacador de 5 mm <tabela V-B).

Cada atuneiro da frdta arrenelada possui 3 pangas cons-
truldas em fibra de vidro, incorporadas a embarcaçio: uma delas
com um comprimento total de 4,00 metros e tonelagem bruta de ar-
queaçio de 0,60 TBA e duas pangas com um comprimento total de
5,20 metros e tonelagem bruta ele arqueaçio de 1,00 TBA. sio uti-
lizados de 2 a 4 tripulantes em cada panga durante as operaçBes
de pesca de isca-viva <tabela VI).

A rede traineira utilizada pelas pangas <tabela VII-A)
apresenta um comprimento total de 300 metros e altura de 15 me-
tros, e tamanho da malha do corpo da rede e do ensacador d de 10
mm. A rede de arrastio de praia <tabela VII-B) apresenta um com-
primento total de 50 metros e uma altura de 6 metros, sendo o ta-
manho da malha do corpo ela reele e elo ensacador ele 10 mm.

* A frota atuneira arrerldada sd opera suas pangas e redes
na captura de iscas, quando estio operando no Rio de Janeiro ou
Sio Paulo, pela falta de fornecedores especlficos de isca-viva
para frota arrendada nas áreas de iscagem nestes estados.



3.3 - FREQU~NCIA DE OCORR~NCIA DE CAPTURAS DE ISCA-VIVA
POR 'REAS DE PESCA

Observou-se durante os embarques para acompanhamento da
captura de Isca-viva no per rodo de 88/89, a seguinte ~requlncla
relativa das pescarias por ~rea de pesca, conforme quadro de-
mons\:rativo.

Florianópolis
Gov. Celso Ramos
Porto Belo
Itapema
Camboriú

(A-2)
(A-3)
(A-4)
(A-5)
(A-6)

zs , 6%
7,0/'

46,5/'
18,6/'
2,37.

1.00,0/.

Através do Sistema de Mapas de Bordo, verificou-se que em
1988 a frequêncla das pescarias de Isca-viva no litoral sudeste
ocorreu entre os estados de Sio Paulo e Rio de Janeiro, com 54,8/'
das pescarias para a frota arrendada e 18,2/' para frota nacional;
neste mesmo ano, a fl"equlncla de ca'flturano Llt oraI catarinense
foi de 45,2/' para frota arrendada e 81,8/' para frota nacional
(tabela VIII). Em 1989 cerca de 34,6/' das pescarias de Isca-viva
da frota arrendada foram realizadas nos estados de Sio Paulo e
Rio de Janeiro, e 65,4/' no litoral catarinense, enquanto a ~rota
nacional realizou cerca de 2,4/' das pescarias na regiio sudeste,
e 97,6/' em Santa Catarina (tabela VIII).

No litoral catarlnense, as capturas ocorreram entre a
~rea A-2 (Florianópolis) e a ~rea A-8 (Barra Velha), com capturas
realizadas entre as isóbatas de 1 a 22 metros de profundidade.
Para as duas frotas em conjunto, a ~rea de Porto Belo ~oi a mais
frequentada, sendo que a frota arrendada em 88 atuou nesta ~rea
com 81,8/' das pescarias (tabela IX), seguidas pelas ~reas de Ita-
pema (9,lX), Florianópolis (6,1%).e Penha (3,0%). Essa mesma
frota em 89 reduziu as ~reas de captura, sendo a de Porto Belo a
mais frequentada com 80,5% das pescarias, seguidas pelas ~reas de
Florianópolis (16,7%) e Cambor·iú (2,8%).

A frota nacional em 88 ao contr~rio do que ocorreu com a
arrendada, diversificou as operaç~es de pesca para outras ireas
de captura no litoral catarlnense, mas mesmo assim concentrou-se
na ~rea de Porto Belo com 46,0% das pescarias (tabela IX), segui-
das pelas ~reas de Itapema (20,6%), Florianópolis e Camboriú
(15,9%), e Barra Velha (1,6%). Em 89 a frota nacional operou em
um número maior de locais de captura de isca-viva (Gov. Celso Ra-
mos 6,5% das pescarias e Penha com 1,6%). Porém, a frequlncia de
captura rl€ste ano aumentou nas ~rea5 de Porto Belo (56,2%) e Flo-
rianópolis (21,1%), reduzindo o esfor;o nas ~reas de Camboriú
(8,9/,) e Itapema (5,7/').

De acordo com os dados levantados, a frota nacional em
1988, entre os meses de Junho, Julho, outubro e novembro, des-
locou-se do estado de Santa Catarina para as ~reas de isca-viva
do~ estados de Sio Paulo (Ilha Bela) e Rio de Janeiro (Ilha Gran-
de e Bara de Guanabara). Em 1989 uma parte dessa frota deslocou-
se do litoral catarinense nos meses de maio e Junho, para o
estado do Rio de Janeiro (Bara de Guanabara).

Ao contr~rio do que ocorreu com a frota nacional, nos me-
ses de março a dezembro de 1988, houve um maior deslocamento da
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frota arrendada para o litoral dos estados de S~o Paulo (Ilha
Bela) e Rio de Janeiro (Bala de Sepetiba e Bala da Guanabara).
Em relaçio ao ano anterior. em 1989 houve menor deslocamento
dessa frota nos meses de Janeiro. março e abril. do litoral cata-
rinense para o litoral dos outros estados (Ilha Bela-SP. Ilha
Grande-RJ. Bala de Sepetiba-RJ e Bala da Guanabara-RJ). Ocorreram
maiores deslocamentos entre os meses de setembro a dezembro para
áreas de são Paulo (Ilha Bela) e Rio de Janeiro (Ilha Grande e
Bala da Guanabara).

Comparando-se as duas frotas. observamos que o desloca-
mento dos barcos da frota nacional para as áreas de isca-viva lo-
calizadas nos estados de aio Paulo e Rio de Janeiro foi pequeno
em 88 e 89. o que resultou numa maior concentraç~o de capturas
de iscas por estes barcos nas áreas de Porto Belo e Floriandpo-
liso Ao contrário do que ocorreu com a frota arrendada. que ope-
rou mais no litoral dos estados de são Paulo e Rio de Janeiro
nos ~ltimos dois anos.

3.4 - ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE ISCA-VIVA UTILIZADA
PELA FROTA ATUNEIRA NOS EMBARQUES

Do total de embarques (19) efetuados na frota atunelra
comercial (nacional e arrendada) no per lodo (88/89). apenas em
quinze houve controle de captura de Isca-viva ao longo da costa
do estado de Santa Catarina. Nestas viagens realizou-se captu-
ras de Isca-viva entre a Ponta da Lagoinha (A-2) LAT. 27° 46'S
e LONG. 48° 28'W ati Laranjeiras (A-6) LAT. 26° 59'S e LONG.
48- 34'W. A duraçio midla dos embarques foi de 3.2 dias.

A quantidade total de iscas capturadas nesses embarques.
foi de 27.8 toneladas. assim descrimlnadas:

Sardinha-verdadelra(a bra5il jensjs) 22.136 r 2 Kg 79.7"1.
Boqueirio(Anchoa s..e.) 5.430.6 Kg 19.6"1.,
Outras espicies* 203.9 Kg 0.7"1.

Total 27.770.7 Kg 100.0"1.

*sardinha cascuda. sardinha mole. sardinha bandeira.
Obs: a mortalidade nos embarques foi de 216.7 Kg.

As espicies componentes da fauna acompanhante da isca-
viva sio mostradas no Anexo C. onde estão relacionadas todas as
espicies presentes nos lances de pesca durante os embarques sendo
que das 36 espicies capturadas nas operaç8es. apenas cinco sio
utilizadas como isca-viva (Sardinha-verdadeira, Sardinha-cascuda,
manjuba. manJubão e boqueirio). as demais constituIndo-se corno
~auna acompanhante destas.

3.5 - COMPOSIÇÃO EM CLASSES DE COMPRIMENTO

Os dados coletados são provenientes de capturas em áreas
de pesca e profundidades distintas. representando a composição
amostral da sardinha-verdadeira em 9 embarques efetuados no perl-
odo de março a outubro de 1989 no litoral catarinense; sendo dois
embarques efetuados no primeiro trimestre (março). quatro no se-



gundo trimestre (abril, maio e Junho), dois no terceiro trimestre
(agosto) e um no quarto trimestre (outubro).

No primeiro trimestre a amplitude de comprimento da
Sardinha-verdadeira ficou situada entre 40 a 140 mm com o compri-
mento m.dlo de 83,5 mm. A figura l(a) mostra uma dlstribuiçio de
frequincia polimodal, com modas concentrando-se nas classes de
45, 80 e 105 mm, com maior frequincia de indivlduos na classe de
45 mm.

No segundo trimestre a faixa de comprimento foi amplia-
da, situando-se entre 35 a 160 mm, com comprimento total m.dio de
69,8 mm. A figura l(b) evidência tamb.m uma distribuiçio de fre-
qulncia polimodal, com modas em classes de 45, 100 e 120 mm,
verificando-se maior frequlncia de indivlduos tamb.m na classe de
45 mm.

No terceiro trimestre a faixa de comprimento ficou situa-
da entre 95 a 135 mm, com um comprimento total m.dio de 115,5 mm.
A figura l(c) nos mostra uma distribuiçio unimodal, com moda na
classe de 115 mm , ~

No quarto trimestre a faixa de comprimento situou-se en-
tre 100 e 160 mm, com comprimento total m.dio de 118,1 mm. A fi-
gura l(d) revela uma dlstribulçio unl~odal, com a moda tamb.m si-
tuada na classe de 115 mm.

3.6 - ESTIMATIVA DO PESO CAPTURADO DE ISCA-VIVA UTILIZADA
PELA FROTA ATUNEIRA

Obteve-se o peso m.dio de 8,1 Kg para sarricos em cujo
lance houve maior participaçao de sardinhas e 4,7 Kg para sarrl-
cos em cujo lance houve maior partlclpaçKo de boquelrio. Nos lan-
ces em que houve 50% de sardinha e 50% de boqueirio, ou 50% de
outras esp.cies e 50% de boqueirKo considerou-se o peso m.dio de
8r1 Kgy urna vez que verificou-se nos embarqlles que o tipo de sar-
rico empregado era semelhante .quele que forneceu o peso m.dio de
8,1 Kg. Para os atuneiros arrendado; o peso m.dio do balde foi
estimado em 7,3 Kg, tanto para uso com sardinha como para boquei-
rão ..

A estimativa da captura de isca-viva obtida em 89 foi de
697.970,1 Kg para ambas as frotas, sendo que a principal especle
foi a Sardinha-verdadeira, participando com 505.457,9 Kg, (72,4%
do total capturado), seguida pelo Boqueirio com 144.692,7 Kg
(representando 20,7%) e, por dltimo outras esp.cies com 47.819,5
Kg (6,96%) do total <tabelc\ X).

3.7 - ESTIMATIVA DO N~MERO DE INDIVÍDUOS JOVENS
DE SARDINHA UTILIZADOS COMO ISCA-VIVA

Atrav.s da composiçio de comprimento da sardinha nas
amostras coletadas nos embarques, estimou-se a composi~~D de com-
primento da captura total de isca de toda a frota, obtendo-se uma
estimativa de 71.288.174 indivlduos capturados no ano de 1989 com
um comprimento e peso m.dio estimado de 90,2 mm e 7,3 g. respec-
tivamente, dentro de uma amplitude de classe entre 35 a 160 mm.

O coeficiente de mortalidade natural instantinea da sar-
dinha foi estimada em 1,25 que corresponde a uma taxa de sobrevi-
vincia anual de 28,6%. Para cada classe de comprimento estimou-



se o intervalo de tempo que cada indivíduo levaria para crescer
at~ 170 mm, atrav~s da equa;lo de von Bertalanffy na tabela XI.

Com base na taxa de sobrevlvincia desses Indivíduos em
cada classe, estimou-se um total de 22.067.530 peixes que sobre-
viveriam at~ o comprimento de 170 mm, o que corresponder ia a
812.515,4 Kg de Sardinha-verdadeira que seriam recrutados ao es-
toque adulto e estariam disponlvels • frota sardinheira <tabela
XI).

3.8 - MORTALIDADE ESTIMADA DE ISCA-VIVA

Para os atunelros nacionais as perdas de isca-viva em
1989, por morte nos cercos e no transbordo, foram estimadas em
27.356,0 Kg, sendo a mortalidade nos lances de 12.263,9 Kg, e nos
transbordos de 15.092,1 Kg. Essa mortalidade, entretanto, foi es-
timada a partir de um ndmero reduzido de informa;ies pelo fato da
maioria dos mestres n~o terem prestado a Informa;~o em Mapas de
Bordo sobre as estimativas de mortalidade das Iscas.

Observou-se nos embarques que a porcentagem de indiví-
duos que morrem tanto no lance quarlto na transferincia, ~ menor
quando se utiliza a Sardinha-verdadeira, sendo este valor de
aproximadamente 51. Com a esp~cie Boqueir~o, a mortalidade ~ em
torno de 30-401, por ser esta esp~cie menos resistente ao manejo
consequentemente mais susceptível a mortalidade, que a sardinha.

Foi Impossível estimar a mortalidade na frota arrendada,
devido a ausincia de informa;ies nos Mapas de Bordo, tendo sido
observado nos embarques que a mortalidade havia sido aproximada-
mentede 1 a 21, tanto no lance quanto na transferincla, seja uti-
lizando a sardinha-verdadeira e/ou outras esp~cles.

3.9 -ESTIMATIVA DA QUANTIDADE DE SARDINHA JOVEM
DESEMBARCADA EM SANTA CATARINA

PELA FROTA SARDI~HEIRA

Atrav~s do trabalho sistem~tico de amostragens do projeto
de 81010gla Pesqueira da sardinha verdadeira, estimou-se a quan-
tidade m~dia dos dltlmos tris anos de Indivíduos Jovens desem-
barcados em Santa Catarina pela frota comercial <excetuando-se os
meses em que n~o houve amostras de desembarques). Obteve-se uma
estimativa de 4.193.585,1 Kg, cor respondendo a 149.096.449 indi-
viduas com um comprimento e peso m~dlo estimado de 156,6 mm e
28,1 g. respectivamente, dentro de uma amplitude de classe entre
102,5 a 167,5 mm <tabela XII).

Para a estimativa do coeficiente de mortalidade natu-
ral, taxa de sobrevivincia anual e o intervalo de tempo que cada
Individuo em sua classe de comprimento levaria para crescer
at~ 170 mm, utilizou-se o mesmo crlt.rio efetuado na estimativa
da quantidade de individuas jovens utilizado como isca-viva.

Com base na taxa de sobrevivincia dos indivíduos jovens
em cada classe de comprimento capturados pela frota traineira,
estimou-se um total de 116.770.281 peixes que sobreviveriam ati
o comprimento de 170 mm, o que corresponderla a 4.299.365,1 Kg de
Sardinha-verdadeira que seriam recrutados ao estoque adulto e
estariam disponíveis. frota comercial <tabela XII).
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4 - DISCUSS~O E CONCLUSõES
Observou-se uma acentuada concentração das frotas atunei-

ra e iscadora na ire. de Porto Belo, nos anos de 88/89 acarretan-
do uma maior Intensidade de exploração nessas ireas, o que talvez
tenha possibilitado a existlncla do conflito com a comunidade
artesanal devido ao trifego de embarcaç&es na ~rea de pesca. A
captura de Iscas I realizada em locais de pequena profundidade
Junto a costa, desde praias e enseadas, bem como nas proximidades
de Ilhas lltorãneas.

Observou-se um aumento da frota atuneira nacional regis-
trada em ItaJai, de 9 embarcaç&es em 1988 para 11 em 1989. En-
quanto que a frota atuneira arrendada permaneceu constante com 5
embarcações nesse mesmo período.

A frota Iscadora composta por sete baleeiras, permaneceu
constante entre 1988 e 1989, ocorrendo apenas uma permuta entre
proprietirios (saida e/ou entrada de embarcaç&es • outras pesca-
rias). A frota Iscadora composta por botes motorizados (pangas)
agregados aos atuneiros da frota nacional teve um aumento de 3
embarcaç&es em 1988, para 9 em 1989, resultando portanto. que
82,0% da frota nacional registrada' em ItaJai Ji dlsp&e de meios
prdprios para captura de Isca-viva. Por outro lado, a frota em
operação no estado tem se mantido em torno de 32 embarcaç&es, uma
vez que barcos oriundos de outros estados desembarcam regularmen-
te em ItaJai. Como a maioria destes barcos não disp&e de meios
prdprios para captura de isca-viva, a iscagem dos mesmos ~ rea-
lizada através dos 7 barcos Iscadores atualmente em operação.

A situação no estado do Rio de Janeiro I todavia bem di-
ferente, para um total de 40-45 barcos em média operando anual-
mente, existem 20 embarcaçBes Iscadoras (baleeiras) em operação,
sendo que destas, segundo levantamento realizado em 1988, apenas
7 estavam licenciadas. Segundo informa;Bes de tlcnicos do IBAMA/
RJ, algumas destas embarcaçBes operam na captura e comercializa-
ção de sardinhas pequenas para consumo local.

O volume médio dos tanques de ~stocagem de iscas nas em-
barcaçBes arrendadas (tabela I-B) é maior (22,5 m3) que o volume
médio dos tanques da frota riacional (7,4 m3). Exceção se faz ao
atunelro v8 DAVID (tabela I-A) que é de 19,8 m3. A origem da
frota nacional ~ caracterizada pela adaptação da maioria das
embarcaçBes, que são oriundas de outras atividades pesqueiras a
exemplo de traineiras, arrasteiros, etc.; Isto fez com que a fro-
ta tivesse sua capacidade de armazenamento de iscas limitada, em
função do volume reduzido dos tanques.

Quando a ocorrlncia de isca-viva diminui em determinada
~rea, a opera~io de iscagem ~ aumentada em r,~mero de dias, fa-
zendo com que grande parte dos mestres realizem um maior ndmero
de lances para abastecerem-se de iscas. O que repercute num au-
mento da densidade de peixes nos tanques dos atuneiros, devido ao
fato dos peixes terem maior espaço de tempo para se aclimatarem,
decorrente do maior intervalo de tempo entre os lances.

Durante 05 embarques evidenciou-se que h~ maior mortali-
dade de Isca-viva na frota nacional que na arrendada, pelo fato
da nacional utilizar sarricos (foto no. 8) para o transbordo de
iscas, enquanto que a arrendada emprega baldes pl'sticos (foto
no. 7). Allm do que, com a utilização de sarricos. os peixes J'
H t d H M t f 'd d d ds'ressa 05 sao rans erl os a re e e cerco aos tanques quase
sem igua, enquanto com baldes i~so não ocorre.
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A possivel causa da maior mortalidade de iscas na frota
nacional, em rela~~o a frota arrendada observada durante os em-
barques, é o baixo teor de Og na água, devido a insuficiente fre-
qulncla de renova~~o,bem como, a alta densidade nos tanques. Se-
gundo Ben-Yaml (1980>, a renova~~o recomendada é de 5 a 10 vezes/
hora para uma densidade entre 15 a 20 Kg de pelxes/m3. Cita ainda
o autor que, a prática Japonesa recomenda uma densidade de iscas
de 10 Kg/m3 para pesca de atuns em águas quentes. Para pesca pró-
xima da costa ou ocelnlca (com dura~~o de uma semana> é de 15 a
20 Kg/m3. é recomendada ainda, para pesca de albacora em águas
com temperatura de 19 a 220 C, uma densidade de 20 Kg de iscas/
m3.

Com base nas amostragens de comprimento da sardinha de-
sembarcada pela frota traineira, (projeto de Biologia Pesqueira
da Sardinha-verdadeira>, estimou-se o ndmero de sardinhas Jovens
desembarcados entre os anos de 1985 a 1989. Em 1985 a frota de-
sembarcou cerca de 985.186.551 Individuos, sendo que 14,45% foram
de Indlviduos Jovens (tabela XIII>. apresentando um comprimento
entre 112,5 a 167,5 mm; Em 1986, (exceto os meses de Janeiro e
maio> desembarcaram 910.692.351 peixes, com 14,55% correspondendo
a individuas apresentando um comprimento entre 107,5 a 167,5 mm;
Em 1987 (exceto os meses de Janeiro e dezembro>, dos 479.703.929
individuos desembarcados, 28,89% eram de individuas Jovens com
comprimento variando de 102,5 a 167,5 mm e em 1988 (excluindo Ja-
neiro, Julho, agosto e outubro> esta percentagem aumentou, dos
609.951.491 individuas desembarcados, 43,14% correspondeu a indi-
viduas numa faixa de comprimento de 102,5, e 117,5 a 167,5 mm.
Com exce~~o dos meses de janeiro, fevereiro, maio, Julho e dezem-
bro, em 1989 esta percent·agem diminuiu, com a frota comercial de-
sembarcando 381.780.126 individuas, destes, 11,92% foram de indi-
viduos Jovens apresentando um comprimento variável de 127,5 a
167,5 mm.

Com base na estimativa dos dados de desembarques nos anos
87 a 89, estimou-se a quantidade média de individuos jovens de,
sardinha desembarcados em Santa Catarina pela frota comercial no
periodo~ encontrando-se valores de cerCa de 490.478.515 indivi-
duas, dos quais 30,40% e~am Jovens, o que corresponde a
149.096.449 com um comprimento e peso médio estimado em 156,6 mm
e 28,1 g, respectivamente. Comparando-se a estimativa de sardi-
nhas jovens utilizadas como iscas capturada pela frota atuneira
em 1989, em Santa Catarina (71.288.174 individuos, tabela XI>,
com a quantidade média do per iodo 87-89 de sardinhas Jovens de-
sembarcadas pela frota traineira (149.096.449 individuas, tabela
XII e XIII>, observamos que a quantidade de isca-viva capturada
corresponde a 47,8% do volume de sardinhas desembarcadas com com-
primento abaixo de 170 mm pela frota traineira e, 14,5% do total
desembarcado.

Confrontando-se a quantidade em peso de sardinhas jovens
utilizadas como isca-viva pelos atuneiros (505.457.9 Kg>. com
aquela capturada pela frota traineira (4.193.585.1 Kg>. verifica-
mos que a quantidade de isca-viva (sardinha), representa 12,0% da
captura de individuas Jovens desembarcados pela frota comercial.

Por outro lado, comparando-se o volume de Isca utilizada
pelos barcos atunelros (505,5 tons) com a produ~~o total média do
per iodo 87-89 desembarcada pela frota traineira em Santa Catari-
na, verificamos que a captura de Iscas corresponde a 1,8% do to-
tal capturado (28.515,4 tons).
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Se a totalidade das iscas capturadas (com comprimento to-
tal m~dlo de 90,2 mm e peso m~dlo de 7,3 g.) fosse liberada para
ingressar ao estoque adulto, terlamos um Incremento na biomassa
total de 812,5 tons, o que corresponderia a 2,87. da produç,ao to-
tal m~dia de sardinha dos ültlmos trls anos. Por outro lado, com
base na taxa de sobrevivlncla dos Indlvlduos Jovens em cada clas-
se de comprimento, capturados pela frota traineira, estimou-se um
total de 116.770.281 peixes que sobreviveriam at~ o comprimento
de 170 mm, o que corresponder la a 4.299,4 tons. de sardinha que
seriam recrutadas ao estoque adulto e estariam dlsponlvel • frota
comercial; este valor corresponder la a 15,17. da produ;ao total
midla do per lodo 87-89.

A produ;ao estimada acima foi obtida com base nas infor-
ma;&es de 34 barcos, que efetuaram 373 desembarques em Santa Ca-
tarina no ano de 1989. Esta estimativa parece estar em conso-
nlncla com 'aquela obtida pelo GPE em 1983, quando se estimou a
quantidade de 1.000 tons. de sardinhas capturadas e utilizadas
como isca-viva anualmente pela frota atuneira composta' por 60 em-
barca;&es. Na ocaslao, concluiu-se que esta pescaria nao implica-
va em altera;&es importantes para o estoque adulto.

Atrav~s de dados coletad6s do projeto de Biologia Pes-
queira de Atuns e Afins do IBAMA-SC e RJ, verificou-se que a fro-
ta atuante de barcos atunelros nacionais com desembarques na re-
giao SEIS esteve constitulda por 42 embarca;&es operando no ano
de 1986, com uma m~dia de idade de 17,10 anos (tabela XIV); em
1987 houve um acr~scimo para 43 embarca;&es, com uma idade m~dia
de 17.70 anos; em 1988, esta frota aumentou para 46 barcos, tendo
uma m~dia de idade de 16,15 anos; e finalmente em 1989 o n~mero
de barcos em opera;ao subiu para 47, apresentando uma idade mridia
de 16,29 anos. Enquanto que a frota de arrendados durante esse
mesmo per lodo permaneceu constante com 5 embarca;&es operando no
SEIS, tendo todos os barcos a Idade m~dia de 16 anos.

Analisando-se os dados de produ;ao desembarcada de sar-
dinha na regiao SEIS, a partir de 1973, observa-se que multo an-
tes de se ter iniciado a pesca de tunldeos (1979) com vara e is-
ca-viva. a frota sardinheira J~ vinha sentindo reflexos nega-
tivos devido a queda na produ~ao de sardinha.

As estatlsticas de desembarque da sardinha na regiao
SEIS, demonstraram uma flutua~ao bastante expressiva, apresentan-
do uma tendincla crescente at~ 1973, quando atingiu um m~ximo de
228.000 toneladas; a partir de 1974, a produ;ao total começou a
dar sinais de decr~sclmo quando em 1976, registrou uma queda para
105.000 toneladas; em 1982, houve novamente uma diminuiç,ao para
98.000 toneladas, ocorrendo uma recupera;ao em 1983/84, para o
patamar de 140.000 toneladas; havendo um decrdscimo para 125.000
toneladas em 1985/86 e, iniciando-se dai em diante um processo de
decl ínio acentuado (92.000 toneladas em 1987 e 65.000 toneladas
em 1988, figura 2).

Pode-se inferir, entao, que a queda na produ;ao de sardi-
nha nos ~ltimos anos pode estar mais relacionada a outros ~ato-
r€s~ como intensifica~io do esfor~o de pesca, aumento do n~mero
de barcos em opera;ao (verificado principalmente a partir de
1985), e Incremento do percentual de indivíduos Jovens desembar-
cado pela frota, do que com a captura de Jovens de sardinha para
utiliza;io como isca-viva.

Relacionou-se a quantidade de sarricos e baldes utiliza-
dos pelos atuneiros por viagem nos embarques, com a quantidade
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média Informada em Mapas de Sordo, por trimestre, por esses atu-
neiros. Da an.llse das Informaç8es dos mapas de bordo, tanto da
frota nacional quanto da arrendada, verificou-se que as informa-
çSes sobre a quantidade de sarrlcos e/ou baldes fornecidas pelos
mestres, s~o inferiores as quantidades observadas durante os em-
barques. (havendo uma sub-estimaç~o da quantidade de isca trans-
ferida tabela X-A e B). O preenchimento e a frequ~ncia da en~rega'
dos Mapas de Bordo pelos mestres das embarcaçSes pesqueiras, é um
problema antigo sendo reflexo de uma falta de formaç~o dos nossos
profissionais da pesca. Poucos tem consciªncla da necessidade de
que estas Informaç8es sejam fornecidas apds cada viagem e com a
maior veracidade possivel.

Poucos estudos e/ou cultivos de peixes visando uma fonte
alternativa de isca-viva para pesca de tunídeos, foram realizados
até o momento no país; sabe-se, que a Fundaç~o Universidade de
Rio Grande - FURG-RS realizou estudos preliminares sobre NA via-
bilidade da utllizaç~o do barrigudinho (Jenynsla lineata) como
fonte alternativa de isca-viva para pesca de tunídeos'.

Observou-se nos embarques que a alimentaç~o ministrada .s
Iscas é inadequada e de difícil assimilaçao, sendo fornecido na
maioria das vezes a farinha de mandioca umedecida (espalhada na
.gua dos tanques); também sobra das refeiç8es da tripulaçio, e
com menos frequ~ncia carne de bonito listrado. Segundo 8en-Yami
(1980) o alimento natural geralmente consiste de mlsid.ceos con-
gelados (crust.ceos) e peixes congelados em fatias ou triturado,
tais como cavalinha, enchova, etc, sendo bem digeridos pelos pei-
xes; e que o alimento composto (raç~o) normalmente consiste de
mais de 50~ de proteína crua, principalmente de carne de peixe; e
açucares, gordura crua, fibra crua, cinzas, .gua, etc.

Todo alimento deve ser posto diretamente na 'gua, n~o de-
vendo ser espalhado na superfície; segundo Ben-Yami as partículas
que caem excitam os peixesr e essa agita~io conduz ao atrito da
epiderme dos peixes causando perda de escamas, e posteriormente a
morte dos· mesmos. Deve-se também, ter o cuidado de nio sobreali-,
mentar os peixes, pois o excesso de alimento além de n~o ser in-
gerido' pode contaminar a .gua causando o desprendimento de gases
(fermentac~o), pridlspondo-oj as enfermidades e consequentemente
aumento da mortalidade. Quando o alimento é uma substlncia natu-
ral (peixes, crust'ceos, etc) deve-se ministrar duas a trªs vezes
ao dia, totalizando cerca de 5~ da biomassa total de Iscas esto-
cada nos tanques, podendo aumentar ou diminuir a quantidade de
alimento ofertada de acordo com a temperatura, observando no en-
tanto a resposta dos peixes frente a alimentaç~o.

5 - RECOHENDACõES
A) Embora se tenha constatado que a participaç~o de juve-

nis de sardlr,ha CO"'O isca-viva "ia ~ t50 expressiva quanto a cap-
tura de indivíduos jovens com menos de 17 cm pela frota comer-
cial, recomenda-se cautela na liberaçio de licenças de pesca para
atuneiros com vara e isca-viva de modo a evitar que um aumento
excessivo da frota possa, no futuro, afetar a pesca da sardinha.

S) Proceder um levantamento e recadastramento da frota
lscadora atualmente em opera~;o nos estados das regiSes sudeste e
sul, com vistas a dimensionar o· tamanho desta frota em fun~io do



n~mero de barcos que est~o licenciados para a pesca de atuns com
Isca-viva.

C) N~o emitir novas licenças de pesca para a captura de
Isca-viva. Tornar obrigatório que novas licenças de pesca para
atunelros, apenas saJam concedidas se a embarcaç~o estiver dotada
de melas próprios para captura de isca-viva.

O) Que a frota nacional utilize o mesmo sistema de trans-
bordo usado pela frota arrendada, ou seja, com baldes, bem co-
mo, efetuar o transbordo de iscas da rede de cerco aos tanques
dos atunelros, contendo nio mais que 3,0 Kg de peixes por vez,
objetivando minimizar o stress e/ou traumatismo devido a abra-
sio, o que diminuiria sensivelmente a mortalidade decorrente do
manejo inadequado.

E) Sugerir que se faça estudos para determinar os parlme-
tos f(slcos a serem obedecidos na construç~o de novos barcos atu-
nelros, no que se refere as caracter(stlcas dos tanques de isca-
viva mais adequadas (forma e tamanho), e as taxas de renovaç~o de
~9Ua, visando a melhor sobrevlvincla das Iscas. •

F) Permitir a utlliza;~o de viveiros flutuantes para ar-
mazenamento de isca apenas em ~reas pré-determinadas, onde n~o
haja tr~fego Intenso de embarc~;Bes artesanais, como forma de
evitar preJu(zos às operações de pesca desta frota, e reduzir os
conflitos atualmente existentes entre estes dois sistemas de pes-
ca.

'G) Sugere-se ainda que se desenvolva um trabalho de cons-
cientizaç~o dirigido aos mestres das embarcaçies atuneiras, vi-
sando: (1) Alimentar as Iscas com bonito listrado, triturado, e
n~o com farinha de mandioca, uma vez que nesta existe um baixo
teor de prote(na e alto teor de carbohldrato, dificultando a di-
gestlbllidade do alimento pelas Iscas. (2) Orientar a diversifi-
caçio de ~pocas e ~reas de captura, evitando assim ~ 50brepesca,
e diminuindo o conflito com a comunidade artesanal em funç~o da
dlminulç~o do tr~fego de embarca;ies na drea. (3) Reduzir a den-
sidade de,pelxes nos tanques, adequando a densidade populacional
à capacidade permiss(vel dos tanques v)sando a dimlnul;~o da mor-
talidade. (4) E finalmente, Incentivar a reallzaç~o de pesqui-
sas para a identifica;io 'de espécies alternativas para serem
utilizadas como isca-viva, bem como, determinar a viabilidade
técnico/econômica do cultivo de espécies que se prestem a utili-
za;~o como Isca-viva.

.,
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============================================================--====================================================================- ======-==-=============--===========--===--====
NOHE DA EH8ARCACAO i COHP. i HAT. i ANO DE i POTENCIA HOTOR iTONELAGEM :CAP. PORAO i N. DE iTINAS PARA ISCAS i 80H8AS iRENOV. AGUAiDENSIDADE DE

i TOTAL iCONSTRUCAO: FA8RICACAI :PRIN.(HPl:AUX. (HPl:8RUTA ARQ.:(PESCADOlt.: TRIP. i GUANT. : VOL.KJ : QUANT. :CAP. KJ/H:TINAS IHOiA:PEIXES(Kg/H3l

TA8ELA I (Al
CARACTERISTICAS FISICAS DA FROTA ATUNEIRA NACIONAL REGISTRADA EM lTAJAI-SC/89

===========--=====================--=======================================================----===================--==-
DELHARE I 25.99 ACO 1987 35e 98 187.8 88.1 o 25 5 5... : 3
DOH OSVALDO 24.18 MADEIRA 1989 358 98 96.8 98.' 28 7 34.' : 3
FERREIRA IV 28.28 MADEIRA 1946 325 75 84.8 71.8 26 8 4'.8 : 2
FEREIRA XVII 24.8' MADEIRA 1975 425 6. 115.8 65.8 28 7 33.' : 2
FERREIRA XVIII 26.28 MADEIRA 1986 388 98 197.8 88.8 28 1. 55.8 : 6
MAR8ELLA I 25.28 ACO 1985 375 54 187 •• 6t.e 18 6 35.' : 2
SANTA FE 23.88 o MADEIRA 1979 358 36 77.2 o 47.8 26 6 · 49.8 : 3·SUL ATLANTICO IX 27.43 : ACO 1969 425 i 88-158 281.4 : 65.8 28 1. 55 •• : 3
VO DAVID 38.88 : ACO 1988 388(2) : 243(2) 179.1 : 272.' 26 7 139.8 : 7
VULCANO 24.11 : MADEIRA 1984 325 '0 98 187.' : 68.8 26 5 35.' i 2o

YAMAYA III 23.31 : ACO 1982 375 o 8. 91.7 : 52.8 22 4 3••• i 2o

======================;;:::============================--=========--===============================--========-- -==
11 EM8ARCACOES 26.321: i 4441 : 1381 941.1: 281 : 75 555.': 351362.2 :

===============================--======================================================--==--:::::--=================--=======================,
TA8ELA I (8l
CARACTERISTlCAS FISICAS DA FROTA ATUNEIRA ARRENDADA SEDIADOS EM ITAJAI-SC/1989

-- ==== - ------- -
368 7.2 48.2
24t 7.1
181 4.5 38.1
248 7.3 43.4
6" 1'.9 36.8
248 6.9 45.7
248 4.9
368 6.5 29.4
781 5 •• 24.8
24. 6.9 42.9
248 8.' 51.6

-==--=--===--- - ------
o 338.91 o 6.8 1 38.38 1o o

---- ---------- -=====---==

==================--===============--====---==--====================================================--==========- ---- = --=============--===--==
NOME DA EM8ARCACAO o COHP. o MAT. o ANO DE o POTENCIA MOTOR :TONELAGEM :CAP. PORAO o N. DE iTINAS PARA ISCAS: B0lt8AS :RENOV. AGUA:DENSIDADE DEo o o o o

o TOTAL iCONSTRUCAO: FA8RICACA. :PRIN. (HPl :AUX. (HPli8RUTA AR9.:(PESCAOOlt.: TRIP. o GUANT. i VOl.M3 i QUANT. iCAP. M3/H:TINAS IHOiA:PEIXES(Kg/M3lo ,
=================================--===========================================================--========= -- ===--========- -=====

K. MARU 81 49.18 o ACO 1973 1318 o 3"(2) 285 228 23 6 · 135.2 : 6 75. 5.5 24.7o , ·K. KARU 82 49.18 , ACO 1973 1388 o 388(2) 285 22. 23 6 · 135.2 : 6 7st 5.5 23.8o , .,
K. HARU 83 49.1. o ACO 1973 1388 o 388(2) 285 221 23 6 135.2 i 6 758 5.5 18.9, o

K. KARU 85 49.18 : ACO 1973 1388 , 381(2) 285 22. 23 6 : 135.2 : 6 75. 5.5 13.9o

K. MARU 285 49.18 o AtO 1973 1388 o 388(2) 285 228 23 6 : 135.2 o 6 75. 5.5 19.6• , ,

5 EK8ARCACOES : ~9.181: 11.. : 115 : 38 676.8: 36=================================--==========================================================--=======================--========================================--=============
75'1: 5.51 : 21.21: 6588 : 38.. : 1425

==================================================================================================================- ==========---===========================================
(2) 2 HOTORES
1 HEDIA



TABELA 11
CARACTERISTICAS FISICAS DAS EHBARCACOES ISCADORAS DO TIPO BALEEIRA EH OPERACAO NO ANO DE 1989 NO ESTADO DE SANTA CATARINA
================================================================================================================================

ANO INo. DE I HATERIAL IPOTENCIA I COHP(I) I TONE LAGEH IAUTON
EHBARCACAO I BOCA(I) IPONTAL(I) ICALADO(I) 1----------------------1

I FABRIC. I TRIP I CONSTRUCAO IHOTOR(HP)I TOTAL o 8RUTA I LIQUIDA I HAo

================================================================================================================================
8. J. NAVEGANTES 1979 4 HADElRA 68 9.28 I 2.41 1.58 I 1.12 I 7." 2.18 1
DANIEL 11 1984 4 HADElRA 68 11.71 I 3.35 1.22 I 1.2' I 7.58 3.59 1
DANIEL IV 1988 4 HADElRA 98 9.58 I 3.1t 1.•• I 1.78 I l1.et 7." 1
DANIEL V 1988 5 HADEIRA 91 9.S1 I 3.11 1.81 I e.79 I 11.8' 7." I
GAIADO(FEHEPE) 1975 4 HADEIRA 9. le.3' I 3.5' 1.2' I 1.61 I 9.88 9.88 1
ISKATUH 1986 4 HADElRA 68 11.31 I 3.45 1.2. I 1.45 I 14.11 4.29 1
SOPISCA 1981 4 HADElRA 52 lUI I 3.66 1.41 I 1.15 I 13.45 4.14 o I
================================================================================================================================
7 EHBARCACOES : 29 582 11.2811 3.2211 1.2\11 1.831 I 73.83 I 37.72 I I
================================================================================================================================
I HEDIA •

TABELA III (A)
CARACTERISTICAS FISICAS DOS PETRECHOS DE PESCA DAS EHBARCACOES ISCADORAS DO TIPO BALEEIRA EM OPERACAO NO ANO DE
19B9 NO ESTADO DE SANTA CATARINA
R E O E T R A I N E I R A
================================================================================================================

EHBARCACAO
TAHANHODA HALHA COHP

1----------------------------------------1 REDE
I CORPO INo. FIOI ENSACADOR I No. FIO I (I)

I ALTURA
I REDE

. I (I)

I % DE IHETODO FECHAHENTO REDE
1----------------------

I HATACAO I HANUAL I GUINCHO
================================================================================================================
BOH JESUS NAVEG. 8 Ii o 21t16 o 5 Ii 218/6 252 31 25 Xo o

DANIEL 11 8 Ii I 218/6 o 5 Ii 211/6 328 32 38 Xo

DANIEL IV 16 •• I 218/6 o te •• 218/6 258 25 3. Xo

DANIEL V 7 •• o 218/6 o 5 Ii 218/6 27. 27 31 Xo o

GAIADO 8 •• · I 218/6 o 5 •• 211/6 243 22 3e Xo

ISKATUH o 21_/6 o
,8 Ii o o 5 Ii 211/6 4se 45 3_ X

SOPISCA '8 •• I 218/6 o 5 Ii 218/6 27. 27 48 Xo

================================================================================================================
7 EHBARCACOES 9 1.1 I21e/61 o 5.7 III o 211/61 o 293.61 o 29.91 o 3e.71 o

o o o o o o

================================================================================================================

TABELA III (8)
A R R A S T A O O E P R A I A
================================================================================================================

EHBARCACAO
TAHANHODA HALHA COHP

1----------------------------------------1 REDE
I CORPO INo. FIOI ENSACADOR I No. FIO I (I)

I ALTURA I % DE lHETODO FECHAHENTO REDE
: REDE 1----------------------

(I) I HAIACAO I HANUAL I GUINCHO
=============================================================================================================::=
BOH JESUS NAVEG. 5 Ii 211/6 o 5 Ii 211/6 98 9 58 Xo

DANIEL 11 5 Ii 21816 I 5 Ii 218/6 99 11 S. X
DANIEL IV S Ii 211/6 o 5 •• 211/6 se li 5e Xo

DANIEL V 7 I. 21816 o 5 Ii 211/6 68 9 45 Xo

GAIADO 5 •• 211/6 o 5 Ii 211/6 6e 9 s. Xo

ISKATUH 8 Ii 211/6 o 5 Ii 211/6 126 7 45 Xo

SOPISCA 8 Ii o 211/6 I 5 I. 211/6 81 16 48 Xo

=================:==============================================================================================
7 EHBARCACOES o 6.1 III 1211/61 o 5 III o 218/61 I 821 o le.\I o 47.11 oo o o o o o

================================================================================================================
I HEDIA



•

TABELA IV
CARACTERISTICAS FISICAS DAS EMBARCACOES ISCADORAS DO TIPO PANGA UTILIZADOS POR ATUNEIROS NACIONAIS EM OPERACAO NO ANO DE 19B9
NO ESTADO DE SANTA CATARINA
==============================================================================================================================

ANO INUMERO I MATERIAL IPOTENCIA I COMP. I TOME LAGEM IAUTONOMIA
EHBARCACAO I DE I DE I DE IDO MOTOR: TOTAL : BOCA(I) :PONTAl(I)ICAlAOO(I):-------------------:

: FABRIC. : TRIP : CONSTRUCAO : ( HP) : (I) : : BRUTA : LIQUIDA: MAR
==================================================================-===========================================================
DELMARE I 19B9 B AC8 6. 5.5t 2.72 1.39 , '.61 4.76 , ue 1 O, ,
DOltOSVALDO I 19B9 5 HADEIRA 24 5.48 pl e.91 1.41 3.51 , 2.5' I O,
FERREIRA XVIII , 1987 4 FIBRA 45 5.6t 2.6' 1.2. '.4e 1.68 1." 1 O,
MARBELLA I 1989 8 ACO 6e 5.5t 2.72 1.39 1.68 4.76 4." 1 O
VO DAVID 1988 8 ACO 91 6.68 3.55 1.43 '.62 6.8' 6." I O
VULCANO 1984 6 MADEIRA 3e 5.8e 1.94 1.58 e.58 3.58 2." I O
SANTA FE 1989 6 MADEIRA 38 5.88 1.94 1.5e 8.S' 3.5e 2 ••t , 1 O
SANTA MARINA 1989 6 MADEIRA 35 5.e8 2.3e 1.28 8.7e 3.89 2." , 1 O,
YAKAYA III 1989 8 ACO 6. 5.58 I 2.72 1.39 8.68 4.76 U. , 1 O,
==============================================================================================================================
9 EMBARCACOES , I 59 434 , 5.6~. , 2.66' , 1.32' , 8.55' , 36.18 , 27.51 , 1 O,, , , , , , , ,
==============================================================================================================================
• MEDIA



TAOELA V ( A )
CARACTERISTICAS DOS PETRECHOS DE PESCA DAS EHOARCACOES ISCADORAS 00 TIPO PANGA UTILIZADOS POR ATUNEIROS NACIONAIS NO
ANO DE 1989 NO ESTADO DE SANTA CATARINA
R E O E T R A I N E I R A
====================================================================================================================

: TAMANHO DA HALHA : COMP(I) I ALTURA I % DE :"ETODO FECHAHENTO REDE
EHOARCACAO :-------------------------------------------: I (I) :-----------------------

: CORPO : No. FIO : ENSACADOR : No. FIO: REDE : REDE : "ATACA0: "ANUAL : GUINCHO
====================================================================================================================
DELMRE I 5 Ii 211/6 5 •• 218/6 243 27 48 , X,
FERREIRA XVIII 8 Ii 211/6 5 Ii 218/6 243 22 3. , X,
"AROELLA I 211/6 211/6 225 ~5 •• 5 Ii 27 41 , X,
SANTA "ARINA 8 Ii 218/6 5 Ii 211/6 258 25 4e , X,
VO DAVID 5 •• 210/6 5 •• 211/6 243 27 4. , X,
VULCANO O Ii 211/6 5 Ii 211/! 4Se 45 31 , X,
YAHAYA 111 5 Ii 2U/6 5 •• 211/6 225 27 4t , X,
SANTA FE B Ii 211/6 5 •• 218/6 4se 25 38 , X,
DOH OSVALDO B Ii 211/6 5 Ii 211/6 251 25 41 , X,
====================================================-===============================================================
9 EHOARCACOES I 6.7 •• ' I 211/61 , 5 II1 , 211/61 : 286.51 : 27.81 , 36.71 ,, , , ,
====================================================================================================================
I "EDIA
TAOELA V ( O )
A R R A S T A O O E P R A I A
=======================================================================================:============================

TAHANHO DA MLHA : COHP(I) : ALTURA ,
% DE :HETODO FECHAMENTO REDE,

EHOARCACAO :~------------------------------------------l , (I) 1-----------------------, CORPO : No. FIO : ENSACADOR : No. FIO , REDE I REDE : "ATACA0 : HANUAL , GUINCHO• , ,
============================-======================~=============================================================:=:
DELHARE I 5 Ii 216/6 5 Ii 211/6 81 11 48 X
FERREIRA XVIII B Ii 211/6 5 •• 211/6 • 6e 9 ~5 X
HAROELLA I 5 Ii 218/6 5 •• 211/6 OI 11 ~e X
SANTA MRINA B Ii 211/6 5 •• 218/6 74 7 41 X
VO DAVIO 5 Ii 21e/6 5 Ii 216/6 81 11 ~I X
VULCANO B Ii 2le/6 5 Ii 21e/6 126 7 48 X
YAHAYA III 5 Ii 218/6 5 •• 218/6 OI 11 ~8 X
SANTA FE B Ii 218/6 5 Ii 218/6 126 7 ~S X
DOH OSVALDO 5 •• 2le/6 5 Ii 218/6 SI 18 se X
====================================================================================================================
9 E"BARCACOES I 6.3 II1 I 211/61 I 5 .11 I 211/61 I 8~.~1 I 9.31 I ~2.21 I
====================================================================================================================
1 "EDIA



~
TABELA VI
CARACTERISTICAS FISICAS DAS EHBARCACOES ISCAOORAS DO TIPO PANGA UTILIZADOS POR ATUNEIROS ARRENDADOS EH OPERACAO NO ANO DE 19a9
NO ESTADO DE SANTA CATARINA
==============================================================================================================================,

ANO :No. DE I HATERIAL :POTENCIA I COHP(I) I I TONE LAGEH :AUTONOHIAI I

EHBARCACAO I BOCA(I) :PONTALII):CALADOII):-------------------:I

I FABRIC. I TRlP : CONSTRUCAO :HOTOR(HP): TOTAl I I BRUTA I LIQUIDA I HARI I I I I I

=========================-====================================================================================================
K. HARU Il

PANGA 1 I 1975 4 FIBRA 17 5.21 1.61 1.22 .ge 1.18 .al 1 DI

PANGA 2 I 1975 4 FIBRA 17 5.21 1.61 1.22 .91 1.81 .ae 1 OI

PANGA 3 I 1975 2 FIBRA 5 ue 1.47 !.lI .41 .61 .51 I DI

K. HARU 2'
PANGA 1 I 1975 4 FIBRA 17 5.2e 1.61 1.22 .91 1." .ae 1 DI

PANGA 2 I 1975 4 FIBRA 17 5.21 I 1.6e 1.22 .ge I." .al I DI

PAHGA 3 I 1975 2 FIBRA 5 4 ••1 1.47 1.81 .4' .6e .51 I OI

K. HARU 3: I ~

PANGA I I 1975 4 FIBRA 17 5.21 1.6e 1.22 .ge 1.18 .al I DI

PANGA 2 I 1975 4 FIBRA 17 I. 5.2' 1.61 1.22 .91 UI .al I DI I

PANGA 3 I 1975 2 FIBRA 5 4.11 1.47 1.le .4e .61 .5e I D
K. HARU 5:

PANGA I I 1975 4 FIBRA 17 5.2' 1.6e 1.22 .91 I." .al I OI

PANGA 2 I 1975 4 FIBRA 17 5.2e 1.61 1.22 .91 I.te .al I DI

PAHGA 3 I 1975 2 FIBRA 5 UI 1.47 1.18 .4' .61 .5e I DI

K. HARU 215'
PAHGA I I 1975 4 FIBRA 17 5.2' 1.6e 1.22 .96 I." .al I DI

PANGA 2 I 1975 4 FIBRA 17 5.21 1.6& 1.22 .91 1.1& .al I D,
PANGA 3 I 1975 2 FIBRA 5 UI 1.47 1.•• .4' .6& .5e 1 O,

::=:====:::::::::==:::::====:=:===================:==:====================================================-===================
15 EHBARCACOES ,
==============================================================================================================================



TABELA VII ( A )
CARACTERISTICAS DOS PETRECHOS DE PESCA DAS EKBARCACOES ICADORAS DO TIPO PANGA UTILIZADOS POR ATUNEIROS ARRENDAOOS NO
ANO DE 1989 NO ESTADO DE SANTA CATARINA
R E D E T R A I N E I R A

•

====================================================================================E=========2:====================
TAMANHO DA HALHA I COHP(I) I ALTURA I % DE I"ETODO FECHAHENTO REDE

EHBARCACAO 1-------------------------------------------1 (I) 1-----------------------
I CORPO 1 No. FIO 1 ENSACADOR I No. FIO 1 REDE 1 REDE I HATACAO 1 HANUAL 1 GUINCHO

)====================================================================================================================
K. HARU I
K. KARU 2
K. KARU 3
K. KARU 5
K. KARU 2t5

I. Ii
I. Ii
1i Ii
U ••
11 ••

210/6
218/6
2!e/6
218/6
218/6

11 Ii
18 li

18 ••
18 ••
U ••

211/6
218/6
2!e16
2!e16
218/6

3ee
30.
3••
308
308

15
15
15
15
15

4.4.
4.
41
41

x
X
X
X
X

====================================================================================================================
5 EHBARCACOES I 1i ••1 1 211/61 1 1i .11 I 218/61 1 3001 I 151 411
====================================================================================================================

TABELA VII ( 8 )
A R R A S T A O O E P R A I A
==================================================================~================================================

EH8ARCACAO
TAKANHO DA KAlHA 1 COHP(.) 1 ALTURA

l---------------------------------~---------l (.)
1 CORPO 1 No. FIO 1 ENSACADOR I No. FIO 1 REDE I REDE

1 % DE IHETODO FECHAHENTO REDE
1-----------------------1 HATACAO I HANUAL 1 GUINCHO

====================================================================================================================
K. KARU 1 18 li 21&/6 1111 211/6 58 6 45 X
K. KARU 2 11 I. 218/6 18 •• 219/6 S9 6 45 X
K. KARU 3 11 •• 218/6 18 I. 219/6 58 6 45 X
K. MRU 5 UII 218/6 18 Ii 210/6 58 6 45 X
K. MRU 215 18 •• 210/6 18 Ii 21&/6 S8 6 45 X
====================================================================================================================
5 EHBARCACOES , 18 ••1 , 210/61 , 19 111 , 21&/61 , 581 61 451, , , , ,
====================================================================================================================
I KEDIA



TABELA VIII .
FREQUENCIA DA FROTA ATUNEIRA NAS AREAS DE CAPTURA NA REGIAO
SUDESTE/SUL - B8/89 (SISTEHA HAPA DE BORDO)
======================================================================

A R E A
:FROTA ARRENDADA :FROTA NACIONAL
:-------------------: A R E A :-------------------
: 1988(%) : 1989(%) : : 1988(%) : 1989(%)

======================================================================
GAROPABA A-I
FLORIANOPOLlS 2.7 : 11.9 : A-2 13.' : 21.6
GOV. CELSO RAMOS A-3 6.3
PORTO BELO 37.' : 52.7 : A-4 37.6 : 54.8
!TAPEHA ~.1: A-5 I 16.9 I 5.6

1.8 I A-6 13.' I 8.7 ~CAHBORIU I

PENHA 1.4 : A-7 1.6
8ARRA VELHA . A-8 1.3 :.
SAO FCO. DO SUL ) : A-9

SUB - T O T A L: 45.2: 65.4: 81.B: 97.6
ILHA BELA 15.1 : 18.9 : A-I' 3.9 :
ENS. CARAGUATATUBA A-li
ILHA GRANDE 5.5 : A-12 6.5 :
BAIA DE SEPT!8A 34.2 : 1.8 : A-13
BAIA DE GUANABARA 5.5 : 16.4 : A-H 7.8 : 2.4

SUB - T O T A L: 54.B: 34.6: 18.2 : 2.4

TO T AL 1'1.1: 11'.': l1U: !lU
-------------------------------------------~-------------------------

TABELA IX
FREQUENCIA DA FROTA ATUNEIRA NAS AREAS DE CAPTURA NA REGIAO
DE SANTA CATARINA - 88/89 (SISTEHA HAPA DE BORDO)
======================================================================

A R E A
IFROTA ARRENDADA IFROTA NACIONAL1-------------------1 A R E A 1-------------------
I 1988(%) I 1989(%) I I 1988(%) I 1989(%)

======================================================================
GAROPABA A-I
FLORIANOPOLlS 6.1 I 16.7 A-2 15.9 21.1
GOV. CELSO RAMOS A-3 6.5
PORTO BELO 81.8 8'.5 A-4 46.1 56.2
ITAPEM 9.1 A-5 21.6 5.7
CAHBORJU 2.8 A-6 15.9 8.9
PENHA 3.e A-7 1.6
BARRA VELHA A-8 1.6
SAO FCO. DO SUL A-9

T O T A L le••' I li'.' I m.' I m.1



TABELA X (A)
ESTIKATIVA 00 PESO DE ISCA-VIVA CAPTURADA PELA FROTA NACIONAL NO ANO DE 1989.
=====--==--===============================================--=====--===========================--================================--=====--========~-===

:lstA-VIVA EH No. DE SARRICOS : :PESO ESTIHADO POR ESPECIE :ESTIHATIVA
.------: : TOTAl DA

:PESO(lg) :SARDINHA :BOQUEIRAO: OUTROS : CAPTURA
POR

: SAIlRICO : ( Ig) : ( Ig) : ( Ig) : (Ig)

ISCA - VIVA EH PESO
:--------

TIPO DE COLETA DE DADOS : NUHERO :No. TOTAl:SARRICOS : NUHERO ~ NUHERO :
DE :SARRICOS: POR DE DE

: YIAGENS :ISCA-VIVA: VIAGEH : VIAGENS :SARRICOS :
PESO
TOTAl
(Ig)

:PESOUg)
POR

: VIAGEH
===--==========--=--=== ===0:==,======
EHBARQUES REALIZADOS 2563: 256.3: 1. : 2563.': 19459.': 1945.9: 7.59+: 16284.6: 2231.': 943.5: 19459.1
HAPAS DE BORDO 97 21943: 226.2: 63 : 13951.' : 78744.8 I 1249.9: 5.52 : 64884.5 : 11825.': 3174.5 I 78784.'
CONTROlE DE DESHBARQUEI: 335 77776: 232.2 I 335 : 77776.' :586495.': 1751.7: 7.54+ :455545.' : 9'977.' : 39972.' : 586494.'
==========--=========--=======--====--====== =
+ B.l Ig. para sarricos cujo lance houve) participacao de Sardinha.

4.7 Kg. para sarricos cujo lance houve) participacao de Boqueirao.
I A partir das infor.acoes obtidas dos Hapas de Bordo e dos ••barques

realizodos, esti.ou-s. para as 335 viag.ns controladas pelo Siste.a
Controle de Dese.barque 05 d••ais dados constantes da tabela.

TABELA X lB)
FROTA A~RENDADA

(

------=============--=--=--===== =
:PESO ESTIHAOO POR ESPEl:IE:ESTlHATIVA

------:------------------ ---------: TOTAl DA
:SARDINHA :BOiUEIRAO: OUTROS : CAPTURA

:ISCA-YIVA EH No. DE BAlDES ISCA - VIVA EM PESO
TIPO DE COlETA DE DADOS : NUHERO INo. TOTAL: BALDES

DE : BALDES : POR
: VIAGENS IISCA-VIVA: VIAGEM

I NU"ERO : NUHERO
DE DE

I VIAGENS : BALDES
PESO
TOTAl
(Ig)

:PESOllg)
POR

I VIAGEM
:PESOlKg)

POR
: BALDE : ( Ig) : ( Ig) I ( Ig) : (Kg)

======================--===---==========================---===--====--==--==- - ---
EHBARQUES REALIZADOS 551.' I 4822.3: 4122.3: 7.38 4'22.31 1 4122.3 :551: 551.1:
HAPAS DE BORDO 5437.' : 21496.': 1343.5: 3.37 I 1'558.1: 97B8.': 1151.8: 21496.837 14720: 397.8: 16,
CONTROLE DE DES"8ARQUE 15271: 481.9: 39 : 15271.' 1111476.1 : 2933.6: 7.30 : 49912.9 : 53715.~: 7847.5: 111476.138
=======--================================================--================--=============--=============== -- ========--==========
• QUANTIDADE TOTAL DE ISCA-VIVA CAPTURADA PELAS 2 FROTAS NO ANO DE 1989 POR ESPECIE(KG) 1515457.9 :144692.7 : 47819.5 : 697970.1
========--====--======--==-~===========================-~=================-~-=-~===--==-======-~~



•TABELA XI
ESTIMATIVA 00 NUMERO DE INDIVIDUOS JOVENS UTILIZADOS COMO ISCA-VIVA PELAS FROTAS
NACIONAL E ARRENDADA NO ANO DE 1989.
=========================================================================================

INTERVALO I NUMERO-DE I IDADE I TEMPO/P I TAXA SOBREV. I NUMERO Wf(g) DOS
DE I INDIVIDUOS I POR I ATINGIR ICOORESP. TEMPO I DE I INDIVIDUOS

CLASSE POR I CLASSE I 171 Ii IPI CADA CLASSE I INDIVIDUOS I S08REVIVENTES
( i) I CLASSE I (T=8) I (ANOS) IATINGIR 17111 I SOBREVIVo I COM 171 Ii

=================================================~======================================
35 - 48
49 - 45
45 - 51
51 - 55
55 - 6.
61 - 65
65 - 71
71 - 75
75 - 81
81 - 85
85 - 91
98 - 95
95 - lU

te. - 185
te5 - 118
m - 115
115 - 128
128 - 125
125 - 138
138 - 135 ,
135 - 141 I
141 - 145 I
145 - 151 I
161 - 165 I

278.377 I .24265
3.646.534 I .27819
7.194.711: .31439
4.433.593 I .35155
2.537.161 I .38963
1.691.657 I .42868
1.429.431: .46875,
2.215.889 I .51989:
2.233.266: .55216 I
2.241.739 I .59562 I
1.917.932: .64134:
2.214.819 I .68641:
3.297.161: .73398'
4.969.388: .78291
6.733.367 I .83351
7.526.585 I .88584
7.311.575 I .94182
5.5B9.872: .99617
2.779.137 I 1.15445

718.344 : 1.11513
181.998 : 1.17889
191.536 : 1.24385

18.m : 1.31254
57.242 : 1.53919

T O T A L I 71.2BB.174 :

1.42376
1.38831
1.35212
1.31486
1.27678
1.23773
1.19766
1.15652
1.11425
1.e7879
1.e2617

.98"1

.93251

.88351

.83~91

.78157 ,

.72639 I

.67124 I

.61196 I

.55138 :

.48832 :

.42256 :

.35387 :

.12722 :

PARAMETROS UTILIZADOS:
- COEFICIENTE DE MORTALIDADE NATURAL M = 1.25
- COMPRIMENTO MEDIO DA I•• MATURACAO 171 Ii

- IDADE DOS INDIVIDUOS COM 178 Ii = 1.66

.16869 I

.17633 :

.18451 I

.19329 :

.21271 I

.21285 :

.22378 '

.23559

.24838

.26224

.27732

.29376

.3U72

.33141

.35316

.37692

.41334

.43266

.46536

.51196

.54313

.58967

.64253

.85298

46.959
M3.eee

1.327.531
856.959
514.311
341.914
319.884 •
519.698
554.689
587.616
529.115
651.617

1.827.773
1.646.897
2.377.264
2.836.948
2.949.t15
2.418.522
1.293.246

361.584
98.368

112.352
6.471

48.826

1.729.m
23.674.943
48.878.977
31.552.818
18.936.626
1~.552.299
11.777.949
19.134.713
21.423.377
21.635.724
19.481.397
23.955.481
37.842.174
61.637.935
87.529.678

184.455.117
118.581.257

89.848.751
47.616.631
13.276.584

3.621.581
4.136.762

238.233
1.797 .749

I 22.167.531 I 812.515.413



•
TABELA XII
ESTIMATIVAI DO NUHERO DE INDIVIDUOS DE SARDINHA VERDADEIRA ABAIXO DE 17 CI DESEHBARCADO EH SANTA CATARINA.
==========================================================================================================

INTERVALO: NUHERO : IDADE
DE : INDIVIDUOS I POR

CLASSE : POR CLASSE I CLASSE
( i) I DE COHPTO.: (1=8)

: TEHPO PI :TAXA S08REVIV.: NUHERO : WI(g) DOS , Wf(g) DOS
I ATINGIR :CORRESP. TEHPO: DE I INDIVIDUOS I INDIVIDUOS
: 178 Ii IPI CADA CLASSE: INDIVIDUOS I CAPTURADOS : SOBREVIVENTES
I (ANOS) :ATINGIR 178 allSOBREVIVENTESIABAIXO DE 17 CI: COH 178 Ii

==========================================================================================================
18I-US: 33.849 : .7B298 .88351 I .33141 : 18.953 : 276.298 : 483.275
105 - m ' 6.142 I .83351 .83298 I .35386 : 2.168 : 58.472 I 79.841
118 - 115 75.192 I .88584 .78857 I .37692 : 28.341 : 818.495 I 1.143.511
115 - 128 229.447 .9m2 .72639 I .48334 I 92.545 I 2.784.798 : 3.487.379
121 - 125 636.611 .99617 .67824 I .43266 : 275.436 ' 8.657.896 I 18.141.298
125 - m 2.312.471 1.85445 .61196 I .46536 : 1.171.477 34.926.167 I 39.458.491
138 - 135 3.482.663 1.11583 .55138 .58196 I 1.748.158 58.679.389 I 64.366.845
135 - 148 5.745.419 1.17889 ' .48832 .54313 I 3.121.589 187.186.111 I 114.894.792
148 - 145 18.761.612 1.24385 .42256 .58967 : 6.345.888 221.161.888 I 233.644.183
145 - 158 14.174.m 1.31254 .35387 .64253 : 9.187.478 32"'57.975 : 335.329.668
158 - 155 17.838.361 1.38783 .27858 .78594 I 12.592.812 462.m.886 : 463.654.754
155 - 168 21.831.466 1.46327 .28314 .77575 I 1~.315.168 685.875.277 : 618.787.852
168 - 165 32.176.828 1.53919 .12722 .85298 I 27.446.191 946.449.219 : 1.818.535.414
165 - 178 48.692.798 1.62622 .04819 .95108 : 38.613.253 1.425.117.326 I 1.421.786.657

========================-=================================================================================
: 116.778.281 : 4.193.585.898 I 4.299.365.151

==========================================================================================================
I HEDIA DOS ULTIHOS 3 ANOS.
PARAMETROS UTILIZADOS:
- COEFICIENTE DE HORTALIDADE NATURAL H = 1.25
- COMPRIHENTO HEDIO DA la. HATURACAO 178 Ii

- IDADE DOS INDIVIDUOS COH 178 Ii = 1.66



TABELA XIII
ESTIHATIVA 00 NUHERO DE INDIVIDUOS DE SARDINHA VERDADEIRA DESEHBARCADO EH SANTA CATARINA ABAIXO
DE 17 ri NO PERIODO DE 19B5/89.
================================================================================================

CENTRO , HEDIA.}

DE 19B5 1986* 1987* 1988* 19B9* , ULTlHOS,
CLASSE , 3 ANOS,

================================================================================================
102.5 65.118 : 3U31: 33.849
187.5 14.M5 : 18.m : 6.142
112.5 83.773 : 32.943 : 225.576 : 75.192
117.5 179.514 : 47.5B8 : 653.743 : 34.599 : 229.447
122.5 341.631 : 47.588 1.623.348 : 286.491 : 636.611
127.5 631.260 : 81.527 6.309.474 : 568.552 : 29.384 ' 2.382.478
132.5 3.916.202 : 524.861 8.634.795 : 1.692.327 I 121.167 3.482.663
137.5 8.554.883 : 929.893 14.400.893 I 2.466.230 : 369.135 5.745.419
142.5 13.295.316 : 3.192.212 22.m.4ee : 8.923.112 : 886.323 1••761.612
147.5 12.577.932 : 8.338.920 22.372.654 : 18.533.9'2 : 1.616.M6 14.174.4tl
152.5 13.425.756 : 1'.756.!e6 19.943.536 : 31.949.944 : 2.621.599 17.838.361
157.5 18.950.452 : 21.438.696 14.836.315 : 42.551.980 : 5.m.!e3 21.831.466
162.5 38.568.448 : 39.141.324 14.339.387 : 71.267.664 : 18.923.433 32.176.828
167.5 39.891.656 I 47.988.881 12.717.159 : ,85.952.192 : 23.249.828 40.682.791

==================================================================================-=============
lHO ( 17 ri: 142.486.023 : 132.527.183 : 138.605.817: 263.16'.723: 45.522.81': 149.'96.450
lHO) 17 ri: 842.786.528 : 778.165.168 : 341.698.112: 346.796.768: 336.257.316 : 341.3B2.065

T O T A L : 985.186.551 : 916.692.351 : 479.703.929: 669.951.491: 381.786.126 : 496.478.515
================================================================================================
( 17rl m :
) 17<1 m :

14.45 :
85.55 :

14.55 :
85.45 :

28.89 :
71.11 :

43.14 :
56.86 :

11.92 :
99.'8 :

30.46
69.60

TOTAL: !eU0 : 100.0' : 100.00 : 1••••0 : !eU, : 100.0&
================================================================================================
*PERCENTUAL CALCULADO EH RELACAO AOS DESEHBARQUES NOS HESES EH QUE HOUVE AHOSTRAS
DE COHPRIHEHTOS DOS IHDIVIDUOS DESEHBARCADOS, NAO INCLUINDO ALGUNS HESES.



lAmA XIV
FREQUENCIA DA FROTA ATUNEIRA NACIONAL EK OPERACAO NO PERIODO DE 1996/99 NAS REGIOES SUDESTE E SUL
=============================================================================================================
No. I , ANO I COMP. I 199 6 I 987 I 9 B 8 I 989,
DE ,NOKE DA EKBARCACAO/CODI DE I li)

, TBA l-------------l-------------I-------------l-------------,
ORO' :FABRIC.: :FREG.:IDADEI :FREQ.:IDADEI :FREQ.:IDADEI :FRE8.:IDADEI

=============================================================================================================
01 I ALCATRAZ -13 I 1974 : 22.0& : 65.ee : x 12.1 X 13.1
82 : ANGA I -li I 1971 : 22.te : 9UI : X 16.8 X 17.1 X la.e : x 19.1
93 : ANGA I -12 1971 : 22.ee , 8UI : x 16.1 x 17.1 x lU : x , 19.'
94 : ANGA IV -13 1970 : 22.0& : 9UI : x lU X 17.' X 19.8 : x 19.8
05 I ANGELINA EUGENIA -14 1971 I 2'.88 m.te I x 15.1 X 16.' X 17.' I X lU
86 I ANKH 11 -15 1973 : 25.5' 12'.91 : x 13.1 X lU X 15.' :
07 : AVE HARIA -16 1953 , 19.91 44.08 , X 33.1 X 34.1 X 35.1 : x 36.'09 I BAIA DE KACHICO -'7 1971 I 2e.6. B2.61 : x 16.1 X 17.' X le.e : X 19.'
89 : BOH ABRIGO . -IB 1971 : 21.•• 69.te ' X 15.' X 16.t I X 17.1 : x 18.1
I. : BRASA -'9 1996 23.58 94.6' X , 2.8 : x 3.'11 : BRASINHA -18 1966 19.'. 51.88 X 21.8 X 21.' X 22.' : x 23.1
12 CECY -11 1969 26.21 149.81 X 17.8 X lU X 19.1 : x 28.'
13 CIDADE DE LISBOA -55 : 1945 24.58 78.'8 X 41.8 X 42.'
14 CIAPESC I -12 I 1968 24.45 1'9.2t X 18.' X 19.' X 2'.8 : x 21..
15 CIAPESC 11 -13 I 1969 24.45 189.2' X 17.8 X 19.' X 19.' : x 28.1
16 CIAPESC III -14 : 1978 , 24.45 189.28 X 16.1 X 17.' X 19.1 X 19.'17 CIAPESC V -49 1972 : 21.94 9U. ., X 17.'19 CORSARIO BRANCO -16 1972 : 23.91 91.18 X 14.1 X 15.1 X 16.' X 17.'19 DELHARE I -17 1997 : 25.99 : 117.'8 x 2.8
2. j DOH OSVALDO -53 1999 : 24.1' : 96.91 x .5
21 ESPUITO SANTO -18 1999 : 26.1' : 111.'. x .5 x 1.8
22 ESTRELA DE OURO -19 1971 : 21.51 : 77.51 X 15.' X 16.' : x 17•• X 19.'23 FERREIRA IV -21 1946 : 29.2' I 9UI x 48.1 x 41.8 I X 42.1 X 43.'24 FERREIRA XVII -21 , 1975 : 24.18 115.18 X 11.1 X 12•• X 13.1 X 14.'25 FERREIRA XVIII -22 1986 : 26.2' 197." X I.' X 2.' X 3.8
26 FERREIRO -48 1992 : 23.9' X 4.t X 5.' X 6.' X 7.'27 GRACAS A DEUS -24 1991 : 24.01 93.0& X 5.' X 6.8 X 7.8 X 9.829 ITARUHA -25 1971 : 27.88 12B.ee X 15.' X , 16.' X 17.8 X la.e
29 JOAO DE DEUS -26 1949 : 35.88 176." X 37.8 X 39.1 X 39.'31 , KARIKA - -27 1975 : 23.88 9ue X 11.:' X 12.' X 13.' X 14.1
31 LUA NOVA -29 : 1997 : 21.68 131.98 X 1.. , X 2.'32 MLACOSTRACA -58 : 1966 I 22.88 99.78' X 2••• X 21.8 , X 23.133 HARBELLA I -29 1995 I 23.15 117.81 : X I.' X 2.' : X 3.' : X 4.'34 KARIA ANGELA -31 1973 : 28.51 7'.58 : X 13.1 X 14.8 : x 15.8 :35 NATALIA -57 I X36 NITEROI -31 1955 : 21.01 57.18 : x 31.' X 32.' : X 33.' : X 34.'37 PASSARINHO -32 1969 : 26.2. 149.11 : x 17•• X 19.1 : X 19•• : x 2•••
38 QUE DEUS TE GUIE -51 1974 : 25••• 87.8' : x lU : x 15.'39 ' RASPUTlN -33 , 1974 : 25.38 156.3. : X 12.' X 13.8 : X 14.9 : x 15.848 SANTA FE -35 : 1979 : 23.01 77.21 : x 7.' X 9.' : X 9.'41 SANTA HARINA -36 : 1951 : 29.4' 159.4' : x 35.' X 36.1 : X 37.1 X 38.'42 SANTA ROSA -37 : 1949 I 29.81 181.01 : X 39.8 : x 39.' : X 41.' X 41.1
43 SANSAO -34 1972 : 25.53 152.41 : X 14.1 : X 15.' : x 16.1 X 17.'44 SATURNO -39 1971 22.26 97.91 : x 16.' : X , 17.1 : X 19.' X 19.145 SOPESCA III -41 1997 24.62 117." : x 2.'46 SUL ATLANTICO IX -39 1969 27.43 2.1.41 ' X 17.8 : x 18.8 : X 19.1 , X 2•••47 TAl -52 1974 28." 114." X 12.1 X 13.8 : X 14.1 X 15.849 TUCANO -41 1971 26.21 149.11 X 16.' X 17.' : X 19.1 X 19.849 TUFAO -42 1971 22.37 9U' X 15.1 X 16.8 : X 17.1 X lU58 TRICAHPEAO -43 1971 2'.58 93.81 X 15.1 X 16.1 I X 17•• X lU51 VIVAHAR -44 X52 VO DAVID -45 1989 39.ee 179.1' x .5 x 1.153 VULCANO -46 : 1984 , 24.18 117.11 X 2.' , X 3.e : X u X 5.'54 YAHAYA III -47 I 1992 : 21.44 98.71 X 4.8 : x s.s I x 6.1 x 7.1=============================================================================================================

: 24.21 : 113.54 : 42 : 17.1 : 43 : 17.7 : 46 I
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Fig, 1 - Frequência relativa de isca-viva de Sardinha-
Verdadeira durante o ano de 1888, em Santa Catarina,
(a) 1, Trimestre (b) 2, Trimestre (c) 3, Trimestre (d)
4, T r ime st re ,
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FIG. 2 - DESEMBARQUE (tons) DE SARDINHA-VERDADEIRA
NA REGIÃO SUDESTE/SUL.



Foto no. 1 Cerco realizado por baleeira na localidade de
Araç' IMunicfpio de Porto Belo-SCI.

Foto no. 2 - Panga • procura de cardumes de isca.



Foto no. 3 - Panga rebocando a baleeira e rede apds o cerco.

Foto no. 4 Posiçio do ensacador da rede entre a baleeira e



Foto no. 5 - Rede de cerco rebocada ao atuneiro.

Foto no. 6 Posiçio da rede de cerco entre a baleeira e o



,

Foto no.
plásticos

7 T~ansfe~incia de
utilizados pelos barcos

isca-viva at~avé5 de balde
japoneses.
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Foto no. - Transferincia de isca-viva atrav~s de sarricos
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Foto no. 9 - Colocaçio das iscas. utilizando sarricos em tan-
ques de contençio do atuneiro.

10 - Tubo de si~ona9€m utilizado por barcos nacio-Foto no.
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Cal oc ac âo
utilizado

de iscas no balde a fim de aferir t1

na transferincia das mesmas.
Foto no. 11
peso do sarrico

Foto no. 12 - Pesagem das iscas.



A N E X O "AII MAPA DE BORDO
(PESCA DE ATUll CI ISCA - VIVA)

DATA DE CHEGADA N9 DE PESCADORES

ISCA _ N9 DE SARRICOS OU Kg

N~ DE SARRICOS K;
SARDINHA BQOUEIRÃ( OUTROS SAR~NHAIBOQU8RÃO OUTROS

I

I_N_O_M_E__ D_A_E_",_B_A_R_C_A_C_AOI/__ P_O_R_T_O_D_E_S_A_ID_A llr __ p_O_R_T_D_D_E_C_H_E_G_A_DA__

VENTO CAPTURA ESTIMADADA (K;)
DIA ATIVIDADE LOCAL I PESQUEIRO PROF TEMP EC Bonito

~~
'Albaco •. Albaccra 8ol'Iito -

Im) ÁGUA DI' FV Goiado rinha 8rmco CaClloml

I I
I

I

I
I I I I

I

TOTAIS ESTIMADO

DESEMBARCADO

_ OBSERVAC::ÕES:

I II INSTRUCOES PARA PREENCHI", NTO -INDICAR O Hq ••mo DE CARDUMES AVlsnoos NA V1ACõE", ATIVIDADE EC (ESTADO DO csui I PeRCA IVENTOl -INDICAR SE 05 CAR:::a.n.ES .CEIT .•.R.... BEM .•. I seA (ASSZMALE CO ••• X o QUAOR •• HOJ
"CA I ~=.ULJ~ i= ~~~;r.u,V1AGEN 2 -. ATE METADE ENCOeERTC
PROCURAI PESCA 3 - ~OAMEnOE ENCOBERT 3 - NaJERAOO

LJSIM I I I NÃO ItAPEANDO 4- TCTAllrEl'fTE ENCDBfRTtJ 4 - FORTE
ETC. .- CHOVEN:lO I

J

f-__R_G_P [ I DATA DE



A N E X O "8"

IHllISTÉRIO DO WURIOll
INSTITUTO DO MEIO A,UIII:::U I: DOS nI:CUn505 NATURAIS RI:NúVÁVI:IS

CENTRO OE PESQUISA E EX TENS no PESQUEIRA OA REGI no SUDESTE/SUL-CEPSUL
Avalicçao e AcocponhQ~ento da Capturo da Isco-Viva
Ficha de Controle de AquisiçDo de Isca-Viva

NlJHEflOTOTAL OE BALOESCEl)
ICONOICOES 00 ~AR 1=:1
A= Agitado
Co;; C~1C!ar1a
MA. ~cio 8gitado

NOllE 00 ATUNEIRO: DATA: __ '_' __
Dia Mês Ano

OU SARRII:OSCS) TRANSFERIDOS AO
ICONOICOES DO TE~lPOO
,= Céu limpo
2. Meio encoberto
3c Totalmente encoberto
4= Chuva

LOCAL DE PESCA: _ BARCO ISCAODr.: _

ATUNEIRO: ~(~~) TEMPERATURA OA AGUA DA TINA: D_C_

Perda de escamas
Ferimentos
ETC.

DL QUEM FOI ADQUIRIDA A ISCA:
BARCO ISCADOR:
PRÓPRIO ATUNLIRO: •

CONOIÇOES DA ISCA: _

NQ 00 PER IODO .TE1~P. PROFUNCl. 1'1". BALDES PESO QUANTIOADE OE ISCA-VIVA TRANSFERIOA MORTAl TOt.DC'
DO aIA DA OU "UI< N~

LANCE (HORA) AGUA (c) SARRICOS (Kg) SARO. (X) BOUQUEI. (:1:) OUTROS (l:) LANCEC::)~(X)

01 ,
02

OJ
04
05 .,
06
07
08
09
10 .



ANEXO C
RELACAO DAS ESPECIES CAPTURADAS NA PESCA DE ISCA-VIVA NO ANO
DE 1989 NO ESTADO DE SANTA CATAR NA
No.ORDI
================================ ============================

NOME CIENTIFICONOME VULGAR
================================ ============================

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

IBAIACU DE ALTO MAR
IBOQUEIRAO 'Ic

IBICUOA
ICABRINHA
ICANGOA
ICARANHO VERMELHO
ICARAPICU
ICORCOROCA
IENCHOVETA
IESCRIVAO
IGAlO
IGORDINHO
IGUAIVIRA

LINGUADO
MANJUBA 'Ic
MANJUBAO 'Ic

MARIA LUIZA
MICHOLE
MOREIA
PALOMBETA
PARU
PEIXE AGULHA
PEIXE ESPADA
PEIXE LAGARTO
PEIXE PORCO
PEIXE REI
PESCADINHA REAL

IROBALO
ISAROINHA BANDEIRA
ISARDINHA CASCUDA 'Ic
ISAROINHA MOLE
ISARDINHA VERDADEIRA 'Ic
ISARGO DE DENTE
ISOROROCA
ITAINHA
ITRILHA

Lagocephalus laevigatus
Anchoa sp
Sphyraena guachancho
Prionotus punctatus
Ste II ifer rastr ifer
Lutjanus anal is
Eucinostomus melanopterus
Orthopristis ruber
Pomatomus saltator
Diapterus rhombeus

ISelene setapinnis
I Pe p r i Iu s p a r u
101 igopl ites sal iens
IParal ichthys sp
ICetengrau I is edentu Ius
Ilycengraul i s grossidens
IParalonchurus bras i I iensis
IDiplectrum radiale

OpQichthus gomesi i
Chloroscombrus chrysurus
Pepr i Ius paru
Hemi ramphus bras i I iens is
Trichiurus lepturus
Synodus foentes
Stephanolepis setifer
X e nome Ia n ir is b r a s i I ie n s is
Mocrodon ancylodon
Centropomus undec ima I is
Opistonema oglinum
Harengula clupeola
Pelloma harroweri
Sardinella brasi I iensis
A r c h o s a r9 u s r h omb o id a I is

IScomberomorus bras i I iensis
IMugil sp
IMullus argentinae

=============================================================
'Ic ESPECIES UTILIZADAS COMO ISCA-VIVA


