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INTRODUÇÃO

Sistemas de manejo são socialmente constrúıdos e, por essa
razão, apenas regras consideradas ecologicamente corretas,
não são suficientes para controlar o acesso e o uso dos recur-
sos pesqueiros. Em virtude da desconsideração da dimensão
humana, muitos modelos propostos para a gestão dos re-
cursos têm se revelado insuficientes e ineficazes ao longo do
tempo.

Perfectivas transdisciplinares, bem como, a superação da
postura preservacionista da década de 80, têm represen-
tado um novo desafio no processo de gerar bases cient́ıficas
que venham subsidiar planos de manejo e conservação
dos recursos naturais explorados pelo homem (Ribeiro &
Fabré, 2003; Fabré et al., 006). Neste sentido, a aplicação
de conceitos tradicionais da ecologia humana vem con-
tribuindo significativamente para abordagens interdisci-
plinares, necessárias para recuperar ou prevenir a depleção
dos estoques pesqueiros.

O conceito de territorialidade é fundamental quando se
pensa na conservação dos recursos naturais, visto que per-
mite subsidiar espacial e temporalmente a gestão territorial,
se traduzindo de forma concreta na manutenção da biodi-
versidade biológica de áreas submetidas à exploração.

Território pode ser definido em ecologia como qualquer área
defendida por um indiv́ıduo contra a invasão de outro (Rick-
lefs, 2003). Para as comunidades pesqueiras, pode - se con-
ceituar “território”, quando se dá valor de uso aos “lugares”
por elas apropriados, ou seja, na medida em que se expressa
uma força ou um poder sobre os lugares (Saldanha, 2005).

Sabe - se que pesquisas que abordam o processo de territo-
rialização na atividade de pesca artesanal são inexistentes
para o litoral de Alagoas.

OBJETIVOS

Neste contexto, o objetivo geral do presente trabalho é car-
acterizar o comportamento territorial de pescadores arte-
sanais do litoral alagoano, mediante a avaliação da relação

custo - beneficio da exploração de recursos ictiofauńısticos
marinhos do litoral em questão.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho de campo foi realizado entre maio de 2007 e
junho de 2008, tendo sido efetuadas coletas de campo sem-
anais na colônia de pescadores do Jaraguá-Maceió / AL,
que se destaca por apresentar uma frota representativa,
pescadores que utilizam pesqueiros por todo o litoral em
questão e por dedicar - se exclusivamente a pesca.

Na primeira etapa do estudo foi realizado um levantamento
censitário na comunidade pesqueira, com a finalidade de
identificar e quantificar os pescadores que trabalham com
recursos ı́cticos, e assim definir o tamanho amostral, que foi
de, no mı́nimo, 30% dos pescadores em questão.

Com o intuito de caracterizar a frota pesqueira, foram reg-
istrados: tamanho, material e comprimento da embarcação;
potencia do motor e tipos de apetrechos, entre outros.

Para caracterizar a territorialidade, em uma segunda etapa,
foram realizadas entrevistas estruturadas (Haguete, 1997)
com os mestres dos barcos durante os desembarques para
obter dados referentes à ultima pescaria realizada. As
informações registradas para os estudos de territoriali-
dade foram orientadas pela proposta por Castro & Begossi
(1994) e Pereira & Fabré (2005), que são: nome, lo-
calização geográfica, profundidade e tipo de fundo do
pesqueiro; duração da pescaria, distância e tempo gasto até
o pesqueiro; número de pescadores por viagem de pesca;
insumos utilizados, preço de comercialização obtido pela
venda do pescado; finalidade da produção (consumo ou
venda), espécie alvo e demais espécies capturadas.

Para definição da relação custo - beneficio foram calculados
as seguintes informações por pescador, por viagem e por
pesqueiro: 1. rendimento produtivo calculado como a cap-
tura ou produção pesqueira (kg) por grupo de teleósteos
e elasmobrânquios; 2. esforço de pesca calculado como
número de pescadores vezes o tempo de pesca; 3. rendi-
mento econômico pesqueiro que foi obtido por meio do fat-
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uramento ĺıquido com a comercialização do pescado, divi-
dido pelo número de pescadores; e calculado por grupo de
pescado, por peŕıodo/ local de pesca.
Para a espacialização das informações sobre os pesqueiros
foram elaborados mapas cognitivos (Fabré et al., 2006)
com os pescadores mais experientes e posteriormente foram
plotadas as coordenadas geográficas dos mesmos em carta
náutica.
A identificação dos espécimes de peixes foi realizada com
base nas seguintes chaves: Figueiredo (1977), Compagno
(1984) e Amorim et al., (1986), Menezes et al., (2003) e
Fish Base (2007/2008).

RESULTADOS

A área de pesca utilizada pelos pescadores de Jaraguá esta
compreendida entre as latitudes 9,10ºS e 10,40ºS e entre
as longitudes 36,1ºW e 35,2ºW. Contudo, a maioria dos
pesqueiros se localiza entre as latitudes 9,10ºS e 9,60º S. Os
pescadores comentam que há uma dinâmica sazonal de uso.
No peŕıodo de chuvas, a atividade exploratória se concentra
ao norte da área de pesca e, na estiagem, no sul desta área.
Em Jaraguá a pesca artesanal ocorre em áreas espećıficas,
denominadas pesqueiros ou setores, nas quais os pescadores,
que utilizam linha ou rede de emalhe, buscam determinadas
espécies. Segundo Begossi (2004), o que os pescadores de-
nominam como pesqueiros, são na realidade manchas de
pescado, ou territórios de pesca, onde as espécies capturadas
são freqüentemente encontradas.
Foram citados 69 pesqueiros explorados por um total de
33 barcos que pescam com linha e rede de emalhe. Os
pesqueiros localizados até 20km de distância do Jaraguá
são os que apresentaram uma freqüência maior de pescarias
(81 %), onde a exploração pesqueira concentra - se, prin-
cipalmente, em quatro pesqueiros: Lama grande (13,5%),
Jacarecica (11%), Francês (10%) e São Miguel (9,5%). Esses
dados coincidem com os resultados de Pereira e Fabré
(2005) e Begossi (2004), que observaram que os pontos de
pesca mais distantes são pouco visitados. Begossi (2001),
também observou que, na ilha de Búzios, os locais mais
próximos mostram alta freqüência em relação aos locais
mais distantes, porém os pescadores que utilizam locais mais
lonǵınquos parecem investir mais tempo de pesca, retor-
nando assim com grandes capturas. Isto é equivalente ao
observado na área de pesca dos pescadores de Jaraguá que
utilizam linha.
Para analisar o comportamento dos pescadores, Pacheco
(2006) fez uma correlação entre a produção média dos
pesqueiros e as distâncias desses pesqueiros à comunidade.
Assim, observou que eles comportam - se de acordo com
a teoria do forrageio ótimo, pois a partir de um local cen-
tral prediz que um aumento no tempo (distância) de vi-
agem até um local de pesca acarreta uma maior quanti-
dade de pescado capturado. O mesmo foi observado para
os pescadores de Jaraguá. Porém ao substituir a produção
média (Kg/ponto de pesca) por CPUE média (peso do
pescado/número de pescadores*horas de pesca), constatou
- se que não existe uma relação linear entre essas variáveis,
pois os pontos de pesca mais distantes acarretam em um
esforço maior.

No presente estudo foram evidenciadas diferenças entre os
pesqueiros com relação ao rendimento econômico. Observou
- se que os pesqueiros que apresentaram alto rendimento
econômico são distantes da costa e freqüentados por bar-
cos que pesca de linha. Estes barcos são os maiores e com
mais tempo de autonomia no mar em busca de espécies
epipelágicas ou recifais de elevado valor econômico como
dourado ( Coryphaena hippurus) e cioba ( Lutjanus analis).
Seixas e Begossi (1998) detectaram que o comportamento
territorial pesqueiro pode estar relacionado à mobilidade
de recursos e aparelhos, e a qualidade do ponto de pesca,
fatores que podem explicar os resultados observados na pre-
sente pesquisa.

Na pesca artesanal da Bahia, Cordell (1989) cita a existência
de apropriação territorial, onde o pescador não necessita
estar sempre presente para defender seu território. Este
tipo de comportamento territorial não foi observado entre os
pescadores do Jaraguá, visto que a apropriação do pesqueiro
é regulada por “quem chegar primeiro”, sendo assim ocorre
no momento da pescaria. Somente 15% dos pesqueiros são
de uso exclusivo, contudo, nenhum caso de defesa da área
de pesca local contra pessoas de fora (de outros estados ou
de outras cidades) foi relatado pelos entrevistados.

CONCLUSÃO

A análise das informações desta pesquisa permitiu re-
conhecer a existência de estratégias de pesca, territórios
pesqueiros e do comportamento territorial dos pescadores
da comunidade de Jaraguá - Maceió/AL. Desta forma, estas
informações poderão instrumentalizar a gestão pesqueira,
com a conseqüente conservação dos recursos ı́cticos explota-
dos no litoral do Estado de Alagoas.
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Figueiredo, J. L. 1977. Manual de peixes marinhos do sud-
este do sudeste do Brasil. I. Introdução. Cações, raias e
quimeras. Universidade de São Paulo.
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Ribeiro, M. O. A. & Fabré, N. N. 2003. S.A.S - Sistemas
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