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INTRODUÇÃO

Os peixes são recursos naturais percebidos e explorados de
acordo com os termos culturais próprios de cada sociedade
(O’riordan e Turner, 1997). A etnoictiologia, uma das linhas
de pesquisa da área de ecologia humana, investiga o conheci-
mento, a importância, o uso e o significado dos peixes pelas
comunidades humanas, englobando aspectos tanto cogni-
tivos quanto comportamentais (Marques, 1995). A etnoic-
tiologia tem então por objetivo registrar os conhecimentos
de comunidades relacionadas com a pesca, de forma a com-
plementar e auxiliar na geração de conhecimento cient́ıfico,
colocando lado a lado conhecimento tradicional e biológico
de modo a se conhecer melhor a ecologia da ictiofauna de um
determinado ambiente (Johannes et al., 2000; Drew, 2005;
Silvano et al., 2008).

Segundo Huntington (2004), em muitos casos, exemplos
de sucesso da integração entre conhecimento tradicional e
cient́ıfico comparam observações das duas perspectivas para
preencher lacunas de conhecimento. Dessa maneira podem
- se desenvolver estratégias de conservação e manejo mais
adequadas.

Cerca de 40 a 60% do pescado marinho provém dos
pescadores artesanais, mesmo assim esses pescadores pos-
suem baixa renda e não são considerados importantes no
manejo pesqueiro (Silvano, 2004). Pescadores artesanais
são detentores de um grande conhecimento acerca da bi-
ologia e ecologia de peixes (Poizat e Baran, 1997; Silvano
e Begossi, 2002; Silvano, 2004; Silvano et al., 2006, 2008).
Esse conhecimento local deve ser considerado no manejo
pesqueiro, uma vez que pode fornecer diretrizes para a
pesquisa biológica, além de consistir em um primeiro passo
para o desenvolvimento de estratégias de co - manejo envol-
vendo os pescadores(Silvano, 2004).

Espécies recifais como a garoupa - verdadeira (Epinephelus
marginatus) e o vermelho (Lutjanus synagris) apresentam
caracteŕısticas que as tornam mais vulneráveis à exploração
pesqueira como tamanho maior, maturidade reprodutiva
tardia, maior longevidade e crescimento lento (Sadovy,
2001). Há ainda evidências que mesmo a pesca artesanal

pode gerar impactos em populações de peixes onde há de-
senvolvimento mais lento e maturação tardia (Pinnegar e
Engelhard, 2007; Begossi e Silvano, 2008). Considerando -
se as limitações na quantidade de recursos financeiros e de
pessoal para o desenvolvimento de pesquisas deve - se dar
atenção prioritária a pesquisas biológicas e o manejo dessas
espécies recifais.
Um entrave importante na conservação de L. synagris e E.
marginatus é a carência de estudos cient́ıficos sobre sua bi-
ologia e pesca (Hostim - Silva et al., 2006; Heyman et al.,
2005), sendo assim os pescadores podem representar uma
fonte importante de conhecimento sobre a biologia e a pesca
dessas espécies.

OBJETIVOS

O presente estudo tem como objetivo comparar as in-
formações fornecidas pelos pescadores sobre L. synagris e E.
marginatus com dados dispońıveis na literatura cient́ıfica,
de forma a fornecer novos dados biológicos que possam sub-
sidiar iniciativas de manejo voltadas para essas espécies de
peixes.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho foi realizado em duas comunidades, Vila
de Praia Grande (23o09’06”; 44o41’48”) e Ilha do Araújo
(23o09’02”; 44o40’55”) no munićıpio de Parati, RJ, local-
izado no litoral sul do estado na microrregião da báıa da
Ilha Grande.
Os dados foram coletados através da aplicação de ques-
tionários semi - estruturados que se constituem num roteiro
simples de perguntas que são apresentadas e respondidas
pelo entrevistado. (Silvano et al., 2006; Andreoli, 2008).
As entrevistas foram realizadas no peŕıodo dos dias 14 a
24 de janeiro de 2009, com pescadores artesanais residentes
das comunidades. O método de seleção de informantes uti-
lizado foi o de bola de neve (snowball), no qual ao final do
questionário o entrevistado indica outro pescador que ele
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acredite conhecer bem os temas abordados no questionário
(Silvano et al., 2006, 2008; Andreoli, 2008).

Foram considerados para inclusão no estudo os pescadores
artesanais, com mais de 25 anos de experiência de pesca no
local, que responderam a perguntas sobre movimentos mi-
gratórios, estratégias reprodutivas e padrões de abundância
de vermelhos (L. synagris) e garoupas (E. marginatus) na
região. As duas últimas perguntas do questionário foram re-
spondidas através do apontamento de áreas de abundância,
locais de reprodução e rotas migratórias em mapa do local.
O mapa em questão foi desenvolvido com o uso de ima-
gens de satélites obtidas no Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) tendo como base coordenadas geográficas
obtidas em coleta de dados prévia (Begossi, 2008, dados não
publicados).

RESULTADOS

Foram entrevistados um total de 11 pescadores que possuem
entre 38 e 75 anos e pescam, em média, há 40,7 anos. Todos
são pescadores em tempo integral e reconheceram as duas
espécies de peixes trabalhadas.

Os entrevistados apontaram as estações do ano nas quais os
peixes são mais capturados. Todos os entrevistados iden-
tificaram o verão como mês em que os vermelhos são mais
abundantes e nove identificaram essa mesma estação como
a de maior abundância para as garoupas. As respostas dos
pescadores concordam com a literatura. Como exemplos
temos Condine et al., (2007) que obteve dados semel-
hantes em trabalho etnoictiológico sobre a garoupa - ver-
dadeira (E. marginatus) realizado no estado do Rio Grande
do Sul, região sul do Brasil. Em estudo biológico, Machado
et al., (2003) encontrou padrão semelhante para juvenis
da garoupa em Santa Catarina, onde a espécie também foi
mais abundante no verão. Estudos biológicos realizados fora
do Brasil também apresentam dados semelhantes: maiores
densidades de E. marginatus no verão do que no inverno
no noroeste do Mediterrâneo (Zabala et al., 1997). Em es-
tudo biológico na Ilha do Frade, no estado do Esṕırito Santo,
Araújo et al., (2008) foram obtidos dados sobre uma maior
abundância de L. synagris nos meses correspondentes ao fi-
nal do verão e ińıcio do outono.

Sobre o habitat dos peixes estudados, 10 dos 11 entrevis-
tados indicaram como sendo o habitat mais comum para o
vermelho as ilhas e oito indicaram pedras da costa para a
garoupa. Os locais citados pelos pescadores como de maior
abundância de vermelhos e garoupas concordam com estu-
dos prévios sobre a biologia desses peixes, que citam lo-
cais com fundo rochoso e recifes como os principais habitats
das espécies pesquisadas (Heemstra, 1993), incluindo um
estudo etnoictiológico realizado com pescadores de várias
comunidades do litoral nordeste e sudeste do Brasil, que
também citaram esses mesmos tipos de habitats para essas
espécies de peixes (Silvano et al., 2006). No nordeste do
Brasil, Frédou et al., (2006) observaram a ocorrência de
vermelhos em áreas recifais , através de estudo biológico,
sendo que Araújo et al., (2008) mencionam o L. syna-
gris como espécie dominante na composição da ictiofauna
da Ilha do Frade, em Vitória, Esṕırito Santo, na região sud-
este do Brasil. Em outro estudo biológico Tortonese (1986)

atesta que a garoupa é uma espécie que está associada a
fundos rochosos, tanto em águas rasas quanto profundas.

Quanto aos padrões de abundância os pescadores apon-
taram no mapa os locais nos quais eles acreditam que as
espécies são mais abundantes, sendo os mais citados a Laje
do Fundo para os vermelhos (oito indicações) e a Ponta da
Baleia (cinco indicações) para garoupas.

Quando questionados sobre locais espećıficos de reprodução
dos vermelhos e das garoupas nenhum pescador soube citar
um local de reprodução da garoupa, ainda que seis entre-
vistados tenham dito saber que elas faziam tocas e que
se reproduzem em grupos, já para vermelho o local de re-
produção mais mencionado foi a Laje do Fundo (três vezes
citada). Ainda sobre a reprodução das espécies de interesse,
nove entrevistados acreditam que os vermelhos reproduzem
em grupos e apenas seis deles pensam que a garoupa forma
grupos para se reproduzir. Na literatura temos exemplos
de pescadores com muito conhecimento sobre padrões re-
produtivos de peixes (Johannes et al., 2000; Coleman et al.,
1996) e exemplos de pescadores com pouco ou nenhum con-
hecimento sobre comportamentos reprodutivos (Silvano et
al., 2006). Diferentes hipóteses podem ser levantadas para
explicar tal fato.

A hipótese levantada pelos próprios entrevistados era de
que a falta de conhecimento sobre o assunto se dá dev-
ido à escassez de exemplares das espécies na região atual-
mente, de modo que eles têm menos contato com essas
espécies, hipótese similar a levantada em estudo de Silvano
et al., (2006) que considera que a falta de conhecimento por
parte dos pescadores pode relfetir uma escassez de peixes,
sendo um ind́ıcio de sobre - pesca. Além disso, eventos
reprodutivos podem ser de dif́ıcil visualização e aconte-
cerem menos frequentemente, diferindo de outros aspectos
biológicos como habitat e alimentação dos peixes (Silvano
e Begossi, 2002). Garoupas e vermelhos formam grandes
agregações para reproduzir (Coleman et al., 1996). Apesar
disso já se levantou a hipótese de que as garoupas possam
se comportar diferentemente na costa brasileira ou, caso o
peixe realmente forme agregações, esse evento pode ser raro,
esporádico e não avistado pelos pescadores (Silvano et al.,
2006).

Nenhum dos pescadores soube responder sobre as rotas de
migração do vermelho e da garoupa, todos disseram saber
que ambos os peixes migram, porém nenhum soube identi-
ficar as rotas de migração, sendo que metade dos pescadores
disse que a garoupa migrava da costa para o oceano. Ape-
sar disso, todos os entrevistados mencionaram saber que os
peixes migram e quatro responderam dizendo que os ver-
melhos migram entre os pontos citados enquanto três re-
sponderam que as garoupas migram para mais longe, em
direção ao mar profundo. Era esperado que os Pescadores
tivessem mais conhecimento sobre rotas migratórias, para
que soubessem encontrar e explorar cardumes (Parrish,
1999). Em outras pesquisas semelhantes, os pescadores
mostraram mais conhecimento sobre rotas migratórias (Sil-
vano et al., 2006). Em estudo realizado por Andreoli (2008)
no litoral sudeste do Brasil, a maioria dos pescadores re-
spondeu que vermelhos migram de uma ilha para outra,
mas não soube determinar a época nem o motivo dessa mi-
gração.
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O fato dos pescadores entrevistados não saberem precisar a
rota migratória de vermelhos e garoupas também pode ser
justificado pela baixa “densidade” desses peixes na região de
estudo e pela dificuldade na exploração dos mesmos devido
ao tipo de pesca feito no local, visto que nove entrevistados
disseram não pescar mais com linha de fundo, que segundo
eles mesmos é o melhor método de pesca para as espécies
consideradas. Esse fato acarretaria um menor conhecimento
da biologia desses peixes pelos pescadores.

CONCLUSÃO

A comparação das informações obtidas junto aos pescadores
com as informações previamente existentes em literatura
cient́ıfica aponta que os pescadores possuem conhecimento
sobre a reprodução das espécies estudadas embora de-
sconheçam os processos migratórios e de agrupamento das
mesmas. Desse modo tais informações cedidas pelos entre-
vistados devem ser consideradas em estratégias de manejo
pesqueiro. É necessário buscar alternativas para o manejo
pesqueiro em conjunto com os pescadores, pois os mes-
mos detêm um conhecimento espećıfico e detalhado sobre
a maior parte das espécies que exploram (Drew, 2005; Hag-
gan et al., 2003). Manejar não é sinônimo de proibir, pelo
contrário, o objetivo do manejo é a manutenção tanto da
atividade extrativista quanto dos recursos por ela explo-
rados. O presente estudo de etnoictiologia pode ser uti-
lizado como base para se desenvolver estratégias de manejo
pesqueiro para as espécies de peixes recifais estudadas na
região.
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