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ALGUNS ASPECTOS DO COMPORTAMENTO BIOLÓGICO DA PESCADA DO 

PIAUT, nagiozcion 4quamazi4zimus  (Heckel),  Ni REPRESA 

DA USINA HIDRELETRICA MrRIO LOPES  LEA()  (PROmISSTW, 57Ç.0 

PAULO)  BRASIL). 

Vicente de Paulo Ferreira do mourn 

INTRODUCAO 

A pescada do  Piaui,  PtagioAcion 4quama4i44imu4  

(Heckel),  pertencente 3 familia Sciaenidae, tem como 

habitat natural a bacia do Rio  Parnaiba,  que divide 

Estados do  Piaui  e Maranhão, onde 5 tambEm conhecida 

las denominagF)es vulgares de curvina nU cruvina (Fontene  

le, 1965). 

Esta.esoecie em seu ambiente de origem, tem 

como local preferido as lagoas marginais, UMA vez que es 

tas possuem menor quantidade de material em sus pensão 

(Steffan,  1962). 

De acordo com Menezes (1964), na bacia  fin  

Parnaiba,  este Sciaenidae, chega a atingir 70  cm de com 

primento total e 5  lc§  de peso. 

Segundo Fontenele e Peixoto (1978), nos açudes 

da região Nordeste do Brasil, esta especie se aclimatou 

Rio 

de tal maneira, que houve uma melhoria em seu crescimen 

to, podendo atingir  at  80 cm de comprimento total e 

9 kg de Peso. Isto devido a riqueza natural destes ecos 

sistemas. 

Atualmente, a pescada do  Piaui',  figura entre 

as espécies de maior prorluçio e Produtividade nos açudes 

administrados pelo Departamento Nacional de Obras Contra 

as Secas (DNOCS); onde 5 capturada, 

rede de espera (DNOCS, 1986). 

Em 1967 a pescada do  Piaui,  foi levada pela 

Companhia EnergEtica de São Paulo (CESP) para programa  

le  aclimatagio em rios e represas  le  São Paulo, onde vem 
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se adaptando satisfatoriamente. 

No lago artificial da Usina HidrelEtrica 

Lopes Leio", a espécie em estudo, vem se constituindo em 

um dos principais recursos oesqueiros, com um Tndice de 

captura bastante considervel, tornando-se de  grand()  im 

portincia sacio-econamica para a regi5o. 

Com o objetivo de complementar as informa0es 

existentes sobre o comportamento biol6gico da espécie na 

represa reforida -.7 foram feitos estudos sobre a estrutura 

do material coletado quanto a pronc-rg-in sexual, a distri 

buigio em comprimento, relação peso (14t) em fungo - do 

comprimento  (Lt)  e fator de conliOn 

MATERIAL E METODOS 

Para realizagio do presente trabalho, utilizou 

se os dados referentes a 1929 exemplares da pescada do  

Piaui  compreendendo 818 machos e 1.111 fiimeas. Os peixes 

foram capturados na represa da Usina HidrelEtrica "M5rin 

Lopes Leio", localizada no Rio Tiet, entre os reservat6 

rios de Ibitinga (i montante) e Nova Avanhandava (ijusan 

te) no Estado de Sio Paulo, ocupando uma irea  le  53.00nha, 

durante o  period°  de junho de 1984 a junho de 1985. 

As coletas foram feitas mensalmente, com uso 

de 15 redes de espera (gill  net),  com 60m de,  comnrimento 
, . • 

por2,5m.He altura o malhas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 14, 16, 2n, 23 e 26cm de na a na. As redes do espera 

eram armadas, isoladamente, por volta  Has  13:n1h e reco 

lhidas, somente, as 7:nnh da manhi rin ia se9uinte, sendo 

corridas (retirada dos peixes capturados)  dc  4 em 4 ho  

ras. 

E importante lembrar que o objetivo na escolha 

do local e modo de colocacin das redes foi o de coletar 

o maior numero pPssTvel de exemnlares. 

Devido ao grande porte Ha renresa (110  km no 



Rio TietE e irea de 53.000ha) se fez necess5re e utii 

zagão de 7 estaç5es de coleta, distribuTdas ao acaso,ao 

longo da mesma. 

Ap5s as coletas, transportaram-se os neixes 

para o 1aborat5rio, onde foram obtidos os dados biom5 

tricos. A identificação dos sexos foi feita atrav'Es da 

aniliso macroscaoica das 95nodas. 

O comprimento total em centTmetros, foi deter 

minado medindo-se o exemplar desde a extremidade ante  

nor  da cabeça ã extremidade posterior da cauda, estan 

do o mesmo estendido sobre uma superfrcie plana, para 

tal utilizamos um ictiametro com precisão de 1,0mm. 

Para pesagem dos peixes,  en  gramas, utilizou-

se uma balança Marte, modelo 1901, com capacidade mSxi 

ma  le  1.610g e nrecisio de 0,1g para os exemplares de 

menor porto. Os espécimes de peso superior a 1.610c, fo  

ram  nesados em uma balança da mesma marca, modelo lnn, 

com capacidade mSxima de 21.1099 e precisão de  lc.  

No estudo da proporgão sexual  (sex-ratio) fa 

ram  calculadas as freg0Encias relativas (%) de machos e 

fEmeas, mensalemente, durante todo periodo considerado 

e por estação do ano (Tabelas I e II, Figuras 1 e 2). A 

plicou-se o teste do gui-quadrado (X2), para verificar 

a ocorrEncia ou não de diferenças significativas entre 

as freq0Encias de machos e fEmeas, com base na seguinte 

f5rmula: 
r c (Ou j - Eij)2  

X2= E E 
i=1 j=1 Eij 

Sendo Eij -  RiCj  

Onde: 

Oij = numero observado de macho ou fEmeas em cada  ms  

ou estagio do ano; 

Eij = numero esperado de machos ou fEmeas em cada  ms  

ou estação do ano; 

-3- 
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Ri = somatr)rio do niiMero observado ccs- machr's 

ou femeas em cada  ms  ou estagio do ano; 

Cj = niimero observado de Machos ou femeas para 

todo o perTodo estudado; 

N = niimero total de individuos em todo o nerTo 

do estudado. 

Para a anilise as curvas de distribuigio rjo. 

freqbencia de comprimentn, os  lades  foram agruPados em 

classes de 5cm, para machos e femeas separalamente, por 

mas, estagio do ano e durante todo perTodc de coleta (Ta 

belas  III  a X-If,  Figuras 3 e 4). 

No estudo da relação peso total  (Wt)  e comori 

mento total  (Lt)  verificou-se a tend;incia dos pontos em 

pTricos quando se efetuou a nlotaaem 4os valeres dos pe 

sos lançados contra o comprimento, sugerindo que a réla 

gão oblecia a seguinte expresso matemitica:  

Wt  = A.Ltb  

Onde:  

Wt  = peso mEdin dos indivTduos no tempo t;  

Lt  = comprimento mEdio dos individuos no tempo 

t; 

A e b = constantes a estimar 

A transformagin logaritmica dos dados empirT . _  

cos  proveu a lineriJade, ji que: 

ln  Wt  =  in  A + b  in Lt  

Vale ressaltar que o ajustamento foi feito  Pe 

lo  miitodo dos minimos quadrados arFs transfermagFes das 

vari5veis envolvidas. 

Tamb6m calculou-se o coeficiente de correlação 

linear de  Pearson  (r ), a fim de se verificar c grau de 

deoendencia entre as duas serios de variSveis considera 

das e testadas as suas significincias estatTsticas (Tabe  

la  XV, Figuras 15 a 19). 

A exist5ncia ou no Ele diferenças significati 



vas  entre os sexos, foi verificada testando-se os valores de b 

a atra4s do teste "t" (Tabela XII). Para isso utiliza  

ram-se as seguintes f-(5rmulas: 

tb = 

 

-  

Sxx S'xx 

  

ta - 3-i' 

 

   

S(d) 

Onde: 

b = coeficiente angular da eguag-a-o da reta da  

regress-an  entre Ln Vt e Ln  Lt  da rela0o 

oeso (Wt) e comprimento  (Lt)  dos maChns. 

b'= coeficiente angular da eguago da reta da 

regresso entre Ln Pt e Ln  Lt  da relação 

nesn  (Wt)  e comprimento  (Lt)  das 6.meas. 

S = desvio em relação as variincias dos logarT 

timos neoerianos fios comprimentos totais 

(Ln  Lt)  em relação a diferença entre os 

coeficientes angulares das eguages de  re  

gress-io entre Ln  Wt  e Ln  Lt  das relagries 

nesn  'lit)  e comorimento  (Lt)  dos machos 

das fmeas. 

Sxx = vari-a-ncia dos Ln Lt dos machos. 

Sixx = variincia dos Ln Lt  das  f6tileas, 

3= valor do coeficiente linear (a) recalcula 

do da equação da reta da regresso 

Ln  Wt  e In  Lt  da rela0o peso  (Wt)  e com 

primento .  (Lt),  dos machos. 

i'= valor do coeficiente linear (a) recalcula 

do da equação da reta da regressão entre 

Ln  Wt  e Ln  Lt  da relagTio peso  (Wt)  e com 
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--s-Jprimentb'(Lt), das fameas. 

lesvin em relagão as variincias dos 

Ln  Lt  em relação a diferença entre os 

tO.eficientes lineares das equag6es de 

regressão entre Ln  Wt  e Ln  Lt  das rela 

Oes peso  (Wt)  e comprimento  (Lt) dos 

machos': e das fameas. 

Utilizou-se sempre o nível de probabilidade 

a = 0,05 com a finalidade de aceitar ou rejeitar as  hi  

pateses testadas neste trabalho. 

A observação da variação do fator de condição 

(f) dos exemplares, durante n penado de coleta, foi foi 

ta calculando-se os valores mensais e por estação do ano, 

para sexos separados (Tabelas XVI e XVII, Figuras 20 e 

21). Utilizando-se a expresso:  

Wt 
(I) x  103  

Lt- 

Onde:  

= fator de condição  

Wt=  peso total  

Lt=  comprimento total 

h= constante da relagio entre Ln  Wt  e Ln  Lt.  

Multiplicamos por 10 3  para facilitar a anilise 

dos dados. 

RESULTADOS E DISCUSSAO 

a) Proporção sexual  (Sex-ratio)  

Analisando a tabela I e figura 1, observou-se 

uma predominincia de fa-meas durante todo perTodo em estu 

do, com exceção dos meses de outubro dezembro, onde as 

machos foram numericamente mais abundantes. Levando-se em 



e de UM miximo 72,0cm. 
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conta as estaçFes do ano, pode-se verificar na tahela II e figura 2, 

uma predominincia de femeas no outono, inverno e mais acen 

tualamente no ver50, ohde chegou a atingir mais de 72% 

dos indivTdues capturaHns nessa estagão. Por outro lado, 

na primavera, os machos predominaram sobre as fameas. 

Alguns fatores podem influir na oronorgio sexual 

de uma populagãn, assim, mudanças na quantidade de supri 

mento alimentar,  so  causas togsicas na alteragFo da pro  

porção macho-femea. Um Nem suprimento alimentar, aumenta 

a proporção  le  femeas. Uma escassez de alimento geralmen 

te provoca um aumento na proonrgie de machos (Nikelskii, 

1969). 

N) Distribuigio.  de freqüência de comprimento 

As distribuigFes  le  freqOancias de comprimento, 

mensais e por estação do ano, foram determinadas  corn  a fi 

nalidade de verificar a existencia de alguma variação na 

composição da pooulagão em relação ao comprimento, para 

sexos senarados. 0 cOmprimento total  minim° encontrado 

Para os machos foi de 9,4cm e miximo  le  41,2cm, Para fe 

moas tivemos um mTnimn de 10,7cm 

Machos: Para o  ms  de junho de 1984, ohservou-

se que o centro de classe de comorimento total de 20cm a 

presentou-se como o de maior freqfincia relativa, atingin 

do mais de 33% do total; no  ms  de agosto ee 1984 n centro 

de classe de comprimento total predominante diminui para 

15cm com uma freq0encia relativa em torno de 60%; em outu 

hro de 1984 o valor do centro de classe de comnrimento 

total predominante voltou a subir para 20cm e freqOancia 

relativa em torno de 54%; no mas de dezembro de 1984 

centro de classe de comprimento total predominante perma 

neceu em 20cm,  cow  uma freqUencia relativa em torno de 48%; 

em fevereiro de 1985 o centro de classe de comprimento to 

tal que predominou foi de 20cm, com freqOancia relatiVa• de 

44,7%; no 1115.s r",  311)1'11 de 1985 o centro do classe de compri 

mento total  pre  dominante foi ee 20cm e fregliencia relati 

va em torno de 47%; para o  ms le  junho de 1985 o centro 
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le  classe Me comprimento tOtal predominante foi rem, cer-

freqW6ncia relativa em torno de 45%. Observando-se os da 

dos nara todo perindo considerAdo, verificamos nue o  con  

tro  le  classe de comprimento total nredominante foi 211 cm 

com freqfincia relativa em terno He 43% (Taelas  III a 

X; Figura 3). 

Levando-se em conta a Histr-ftuiçHo He freofin 

cia He comprimento  nor  estaç7;es do ano, podemos verificar 

que para 0 outono o valor do centro de classe de comori 

mento total predominante foi 20cm, com freqüEncia relati 

va em torno de 40%; para n inverno o centro  le  classe de 

comprimento total predominante diminuiu para 15cm, com 

freqfincia relativa em torno de 60%; na primavera o valor 

do centro de classe de comnrimento total predominante 

voltou a subir para 20cm com freofincia relativa em torno 

de 50%; no verso o centro de classe de comprimento total 

predominante continuou sendo 20cm, com uma freq0Encia  re  

lativa em torno de 45% (Tabelas XI a XIV; Figura 4). 

F6meas: Para o mas de junho  le  1964, observou- 

se que o centro de classe de cemnrimento total Ho 25cm 

apresentou-se como o de maior freq0Fncia relativa, atin 

gindo 40%  fin  total; no  ms  de annstn de 198 o centro He 

classe  le  comnrimento total oredominante diminuiu nara 

15cm, com uma freq0.6ncia relativa em torno He 35%; em 

outubro do 1984 o valor do centro  le  classe de cnmprimen 

to total predominante voltou a subir para 20cm e freqfin 

cia relativa em torno He 36%; no  ms le  dezembro He 1984 

o centro de classe de comprimento total predominante foi 

de 20cm e freqfincia relativa em torno de 47%; em feve 

reiro de 1985 o centro de classe que nredominou foi da 

20cm, com freqfincia relativa de 29%; no  ms  de ahril do 

1985 o centro de classe de comprimento total predominan 

te foi 20cm, sen do seguido por 25cm, os valores de suas 

freqfincias relativas giram em torno de 33 e 29% respecti 

vamente; para o  ms  de junho de 1985 obtivemos dois  con  

tros de classes de comprimento total predominantes que 

foram 20 e 25cm, cujos valores das freqfincias relativas 
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giram em torno de 33%. Observando os dados para todo o  

period()  considerado, verificamos que o centro de classe 

de comprimento total predominante foi o de 20cm,com fre 

qtiencia relativa em torno de 33% (Tabelas  III  a X; Figu 

ra 3). 

Levando-se em conta a distribui0o de freqa&I 

cia de comprimento per estac6es do ano, podemos verificar 

que para o outono o valor do centro do classe de comPri 

mento total predominante foi de 25cm, com freqfi- ncia em 

torno de 35%; para e inverno o centro de classe de com 

primento total predominante diminui para 15cm, com fre 

qtre- ncia relativa em torno de 35%; na primavera n centro 

de classe de comprimento total que predominou foi de 

20cm, que possui uma freqüEneia relativa em torno de 44%; 

no verso o centro de classe de comprimento total predomi 

nante foi He 20cm, com uma freq0Zncia relativa He 29% 

(Tabelas XI a XIV; Figura 4). 

Com relaçSo distribui0o de freq0F.ncia de 

comprimento, Para o total dos exemplares da pescada do  

Piaui,  observou-se que as f.6meas atingem um tamanho supe  

nor an  dos machos. 

Quanto aos machos, os mesmos apresentaram uma 

uniformidade no comprimento, durante tnen perfodn de es 

tudo; j5 as fmeas demonstraram uma certa irregularidade. 

0 comprimento dos exemnlares de uma es7)écie 

afetado por fatores ambientais, como presença de alimen 

to e densidade populacional, enquanto a taxa de cresci 

mento genética e ou fisiologicamente determinada  

(Basile-martins,  1978). 

Estudando tr-6s espécies de neixes Ho g-6nero 

Aztyanax,  Nomura  (1975) concluiu que as f&leas das trs 

espécies atingem maior tamanho que os machos. 

Silva (1969) comparando os Pesos de ambos os 

sexos de nagiozcion zquamo4i44imu4  (Heckel),  verificou 

que eles  so  muito semelhantes dentro de uma mesma clas 

se de comprimento total, embora as f-6meas demonstram a 

tingir comprimento e pesos maiores. 
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c) Relação peso total/comprimento total 

A relagio peso total/comprimento total, figuras 

5 a 14) estimada para machos e fi-imeas da pescada do  Piaui  

esta representada pelas equag6est 

Total 

Wt = 0,0107 Lt3,61' 

Wt = 9,01227 Lt3,"  

Outono  

Wt = 0,9083 Lt3,°98  

Wt = 0,0067 Lt3,16  

Inverno  

Wt = 0,099 Lt 3-°7  

Wt = 0,9982 Lt3)10  

Primavera 

Wt = 0,9162 Lt2.88  

Wt = 0,00855 Lt303  

Verio 

Wt = 9,0072 Lt3,14 

Wt = 0,0079 Lt3402 

(Machos) 

(FEmeas) 

(Machos) 

(FEmeas) 

(Machos) 

(FEmeas) 

(Machos) 

(rimeas) 

(Machos) 

(F.6meas)  

Estas equaOes foram confirmadas pela linearidade da 

relação entre os logaritmos neoerianos dos pesos totais  

(En Wt)  e dos comprimentos totais (Ln  Lt).  Para isso cal 

cularam-se os respectivos coeficientes de correlaçao  lino  

ar de Poarson e testado suas signific'incias estatísticas' 

(Tabela XV, Figura 15 a 19): 

Total 

Ln Wt = -4,53 + 3,01 Ln Lt (r = 9,96) (Machos) 

Ln Wt = -4,40 + 3,n3 Ln Lt (r = 0,99) (Fimeas) 
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Outono  

Ln Mt = -4,79 + 3,10 Ln It (r = 0,98) (Machos) 

Ln Wt = -5,00 + 3,16 Ln Lt (r = 0,99) (rémeas)  

Inverno 

Ln Wet = -43 70 + 3,07 In Lt (r = 0,98) (Machos) 

Ln Wt = -4,80 + 3,10 Ln Lt (r = 0,97) (r6meas) 

Primavera 

Ln Mt = -4,12 + 2,87 Ln Lt (r = 0,92) (Machos) 

Ln Mt = -4,75 + 3,13 Ln Lt (r = 1,0) (FZimeas) 

Verso 

Ln Mt = -4,93 + 3,14 Ln Lt (r = 0,99) (Machos) 

Ln Mt = -4,84+ 3,12 Ln Lt (r = 0,99) (remeas) 

Os resultados do teste "t", aplicados aos vale 

res de b e a das eguag-6es lineares, para machos e f6meas, 

demonstram no haver diferenças significativas entro esses 

coeficientes, com  excess-So  na primavera, onde ocorre dife 

renga significativa somente  corn  relagSo  an  coeficiente  an  

gul ar. 

E de import'Sncia fundamental eara e estudo do 

ciclo de vida de uma porulag-ae o, conhecer a rela0o entre 

o neso total  (Wt)  e o comorimento total  (Lt).  PnpulagFes 

distintas de uma mesma esn5cie, apresentam taxas diferen 

tes de crescimento em peso (vazzoler, 1981). 

Mota (1184), trabalhando cem a nescada dn -PiauT 

na rerresa de Bariri, no Estado de  So  Paulo, determinou 

A seguinte relag.So oesn/comnrimento, sem distinção de 

sexo:  

Mt = 0,0101 Lt 3°119  

Segundo Silva (1969), a  relação  oeso total/compri- 

mento total de Ptagiozeion 4quamozi44imu4  (Heckel),  

senta as seguintes expresses para o açude "Pereira 

Miranda" (Pentecoste-CE):  

an re 

de 
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Machos: log W -2,016 + 3,06 leg L (r = 1,0*) 

remeas: log w = -2,153 + 3,16 log L (r = 1,0*)  

Ambos  : log W = -2l73 + 3,17 log L (r = 1,9*) 

Machos: W = 0,0096 V," 

r6meas: W = 0,0070 0.16  

Ambos : IA! = 0,0067 L3'17  

d) Fator de Condição 

Analisando-se as tabelas XVI e XVII, figuras 

20 e 21), verifica-se que existe varingão mensal e esta 

cional do fator de condição  (fl,  para machos e f&fleas, 

tendo-se encontrado, nara os machos, um pico no pi-6s de 

outubro, havendo uma queda em fevereiro, ?para em seguida 

aumentar novamente em abril, decrescendo putrAvez em ju 

lho de 1985. Quanto as fiimeas, observou-se um mimo em 

dezembro, para em seguida decrescer  at  abril, aumentar 

do novamente em junho de 1985. Para as estag7,es Ho ano, 

verificou-se para ambos os sexos um m5ximo ocorrendo na 

primavera, -6poca da reprodugio, e valores muito baixos 

para as outras estages. 

Estudando o fator de condigo (4)), Vazzoler 

(1981), comcluiu.que, o estado fisiolOgico de um oeixe E 

condicionado pela interação de fatores biFticos e abiar;ti  

cos,  e variagesi_nesse estado podem ser expressas atraviis 

do fator de condigo; este indica condiOes alimentares' 

recentes e varia durante o ciclo de maturidade sexual de 

um peixe. 

CONCLUSA0 

Estudando-se alguns Asnectos do comportamento 

biolFgico da nescada do PiauT, nagiozcion zquamoziszánks.  

(Heckel),  permite-nos concluir que: 
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1. Considerando-se o total dos indi vTduos , a proPor 

gSo entre os sexos foi de 1,4 fmeas : 1 macho, valore 

estatTsticamenteAiferentes; 

2. hS predominio de fêmeas nas estag76es do ou 

tono, inverno e nrincipalmente no ver; 

3. as femeas atingem comprimentos superiores 

aos dos machos; 

4. de uma maneira geral no existe dimorfismo 

sexual quanto a relagS'e peso total  (Wt)  e comnrimento to 

tal  (Lt),  para a esp6cie estudada; 

5. AS relagFes entre os pesos totais  (wt) em 

gramas e os comprimentos totais  (Lt)  em centimetros, fo  

ram  as seguintes: 

Total 

Wt = 0,0107 Lt3#°11  (machos) 

Wt = 0,01227 Le," (r6meas)  

Outono  

Wt = 0,0083 Lt3.°98  (Machos) 

Wt . 0,0067 Lt3'16  (r6meas)  

Inverno  

Wt = 0,009 Lt 3-°7 (machos) 

Wt = 0,0082  Ler"  (r6meas) 

-P-Hos-vtra 
Wt . 0,0162 Lt288  (Machos) 

Wt = 0,00865 Lt3'13  (re'meas) 

Verso 

Wt = 0,1072 Lt3,1k  (Machos) 

wt . 0,1079 Le"2  (F6m9as) 

6. o fator de condigo (49), arresenta. valores 

miximos para machos e f.e-meas correspondentes a 18,80 e 

62,83 respectivamentei, durante a primavera,  &Inca  de  re  

produgSo da espEcie; nas demais estagF)es do ano os valores 
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variaram de 9,13 a 11,34 para machos e de 9,5 a 13,59 r)P 

ra femeas. 

SUMARIO 

0 presente trabalho foi feito com uma espécie 

de Sciaenidae, a nescada do Pi a &I' nagiozeion zquamoz-izzimu4  

(Heckel),  sendo os exemplares caoturados n a represa Ha Usina Hidre 

letrica "Mario Lopes Leio", a 27km da cidade de Promissio (São Pau  

lo  - Brasil). 0 material utilizado nos estudos de propor  

gin  sexual  (sex-ratio),  estrutura em comprimento, relacio 

reso/comorimentn e fator de  condign,  foi baseado em 818 

machos e 1.111 femeas, coletados no Período de junho de 

1984 a junho de 1985. 

A captura dos exemplares foi feita com reles 

de espera  (gill net)  com malhagens que variaram de 3 a 

26cm n5 a n5. Os mesmos foram medidos e pesados no labo 

ratTirin de Biologia Pesqueira, Ha Companhia Energetica 

de Sio Paulo (CESP). 

Através dos valores testados, observou-se que 

os esp6cimes apresentam diferenças estatisticamente signi 

ficativas na proporcionalidade entre sexos, com oredomi 

n'incia de femeas durante todo n perTndn, com excegió do  

ms  de outubro e dezembro, correspondentes a primavera, 

quando os machos  so  mais abundantes. 

A anilise orifica das distribuiçFes de freqtren 

cia de comprimento, mostra que existe uma diferença en  

tre os comprimentos das femeas e dos machos, tendo as fe 

meas atinoidn  at  72,Pcm e os machos 41,2cr,. 

A relagio entre n Peso total  (wt)  e n compri 

mento total  (Lt),  n760 difere sionificativamente entre 

sexos. No geral essa relação expressa  nor: 

Wt = 0,0107 Lt (Machos) 

Wt = 0,01227 Lt (Femeas) 

A an'ilise dos valores do fator de condição,  pa  

ra ambos os sexos, durante todo  period°  estudado, mostrou 
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INDIVTDUOS AM0STR1D6 

MESES 
Machos Femeas Total 

n % n  

TABELA 

FregO5ncias mensais (n e %) de individuos da pescaHa do  Piaui,  nagiascion Aquamaaszimuz  (Heckel),  com os 

respectivos valores da estatisfica X2, para o ,,,erTeo de junho de 1984 a junho de 1)85. 

junho 123 38,08 200 61,92 323 100 158,71* 

agosto 91 37,76 150 6244'. 241 100 11E7,05* 

outubro 139 61,50 87 38459- 226 100 13C,91* 

dezembro 279 51,29 265 48,71 544 100 306,99* 

fevereiro 85 27,50 224 72,50 309 100 136,45* 

abril 72 37,70 119 62,30 191  -on  
junho 29 30,53 66 69,47 95 100 4'0,32* 

TOTAL 818 42,41 1111 57,60 1929 100 985,79 
•••••••• ••••••,,m 

* significativo ao nivel a = 0,P5 



INDIVIDUOS AMOSTRADOS 

FÊMEAS TOTAL 

% n 

63,22 509 

62,24 241 

45,71 770 

72,50 309 

57,60 1929 

% 
. xtt,.:. , 

........... 

100 295,42* 

100' 1t83)* 

ino' 136,8" 

100 ;36,45* 

100 

385 

150 

352 

224 

T • t!BELA II 

Fregnncias mensais (n e %) de indivTduos da Pescada do PiauT, Ptagimeion 4quamaziz4inu4 (Aeeell ccm os 

respectivos valores da estatistica X2 3  or  estag-6es  lo  ano, Para o perTnOn de junho de 1981 a j_inho de 1985. 

••.•••••• ••••••••••••••modwoors.......•••••••..1.1.. 

ESTACOES 

DO 
MACHOS 

ANO n i i % 

Outono 224 35,78 

Inverno 91 37,76 

Primavera 418 54,29 

Verio 85 27,50 

TOTAL 818 42,40 

* significativo ao nTvel a . 0,05 

Obs: Outubro - corresponde aos meses de junho de 1984, abril e junho de 1985; 

Inverno - corresponde somente ao rias de agsto de 1984; 

Primavera - corresponde aos meses de outubro e dezembro de 1984; 

Vero — corresponde somente ao ri6s de fevereiro de 1985. 



T REL 

FreWncias (n e %) de individuos dá pescada do PiauT, Pg4giozcion 

zquamozazipluz  (Heckel)  por sexos, distribuídos por classes de cohpri 

mento total (cm) para o m:is de junho de 1984. 

Frecitincia dos IndivTduos Amostrados 

CLASSES DE 

COMPRIMENTO TOTAL. 
MACHOS FÊMEAS 

(cm) 

7,5 il2,5 10 8,13 4 2,00 

12,5 -0117,5 30 24,39 17 8,50 

17,5 -422,5 41 33,33 42 21,00 

22,5 -t 27,5 31 25,20 80 40,00 

27,5 *432,5 8 6,50 29 14,50 

32,5 -137,5 1 0,81 9 4,50 

37,5 -142,5 2 1,62 9 4,50 

42,5 .447,5 - - 4 2,00 

47,5 -452,5 4 2,00 

52,5 -0-i57,5 1 0,50 

57,5 -462,5 - - - 

62,5 -467,5 1 0,50 

TOTAL 123 99,99 200 100 



CLASSES DE  
Frequancia dos Individuos Amostrados 

COMPRIMENTO TOTAL 

(cm) 

MACHOS FÊMEAS 

TABELA IV 

Freclancias (n e %) de individuos da pestada do PiauT, Ptagioscion 

4quamo4iiszimu/s  (Heckel)  por sexos, distribufdos por classes de 

comprimento total (cm) para o  ms  de aposto de 1984. 

12,5 .417,5 55 60,43 52 34,66 

17,5 .122,5 22 24,17 44 29,33 

22,5 .427,5 12 13,18 37 94,66 

27,5 -432,5 1 1,09 7 4,66 

32,5 .07,5 - - 4 2,66 

37,5 -442,5 1 1,09 2 1,33 

42,5 407,5 - 2 1333 

47,5 -452,5 - - - - 

52,5 -45735 - - 2 1,33 

TOTAL 91 99,99 150 99,99 



MACHOS 
 

FtMEAS 

TABELA V 

Frecitincias (n e %) de individuos da pescada do  Piaui,  

Ptagiocion 4quamoziA4imu4  (Heckel)  por sexos, distribui 

dos por classes de comprimento total (cm) Para o ms  

de outubro de 1984. 

CLASSES OE Freq05ncia dos Individuos Amostrados 

  

COMPRIMENTO TOTAL 

(cm) n
I 

7,5 .112,5 

12,5 -417,5 

17,5 -422,5 

22,5 -427,5 

27,5 .,..432,5 

32,5 -437,5 

37,5 *442,5 

42,5 -147,5 

47,5 -452,5 

52,5 -457,5 

57,5 ,..462,5 

62,5 -467,5 

67,5 ..472,5 

TOTAL 139 

% 
ri 

1,43 2 2,29 

12,23 10 11,49 

53,95 31 35,63 

25,17 21 24,13 

4,31 11 12,64 

1,43 5 5,74 

1,43 5 5,74 

- 1 1,14 

- - 

- OS 

- - 
_ 

1 1,14 

99,99 87 99,99 

2 

17 

75 

35 

6 

2 

2 

- 

- 



TABELA VI 

FreWncias (n e %) de individuos da pescada do PiauT, Ptagiaiscion 

squamoz,bmimuz  (Heckel)  por sexos, distribuídos por classes de 

comprimento total (cm) para o  ms  de dezembro de 1984. 

CLASSES DE Frecitlencia dos Individuos Amostrados 

COMPRIMENTO TOTAL! MACHOS FÊMEAS 

(cm) 

7,5 -412,5 7 450 - 

12,5 -4,17,5 99 35,48 61 23,01 

17,5 —422,5 133 47,67 125 47,16 

22,5 -.427,5 32 11,46 61 23,01 

27,5 -432,5 7 2,50 10 3,77 

32,5 —07,5 1 0,35 3 1,13 

37,5 -442,5 - - 3 1,13 

42,5 -447,5 - - 2 0,75 

TOTAL 279 99,99 265 99,99 



TABEL A VII 

Freq05ncias (n e %) de individuos da pescada do PiauT, Pagiozcion 

4quamo44.44imu4  (Heckel)  por sexos, distribuídos  pm-  classes do com 

primento total (cm) para o  ms  de fevereiro de 1985. 

CLASSES DE Freq05ncia dos IndivTduos Amostrados 

COMPRIMENTO TOTAL !"1:ACHOS FÊMEAS 

(cm) 

7,5 -i12,5 2 2,35 1 0,44 
12,5 --4 17,5 25 29,41 44 19,64 

17,5 -4 22,5 38 44,70 65 20.01 

22,5 -4 27,5 11 12,94 48 2102 
27,5 -4 32,5 4 4,70 27 12,05 
32,5 -4 37,5  3 3,52 20 8,92 
37,5 .44 42,5 2 2,35 9 4,01 
42,5 .447,5 - - 4 1,78 
47,5 --¡[ 52,5 - - - 
52,5 -4 57,5 - - 1 0,44 
57,5 .4 62,5 - - 2 0,89 
62,5 -4 67,5 - 2 0,89 
67,5 -1 72,5 - - 1 0,44 

TOTAL 85 99,99 224 99,99 



T A B E L A VIII 

Freq6,ncias (n e %) de indivTduos da pescada do PiauT, Ptagio4cion 

4quamo4i.4simws  (Heckel)  por sexos, distribuidns por classes de com 

primento total (cm) para o rs He abril de 1985. 

CLASSES DE 
FrocidEncia de IndivTduos Amostrados 

COMPRIMENTO TOTAL' 
MACHOS FÊMEAS 

(cm) 

7,5 -412,5 3 4,16 

12,5 -4 17,5 12 16,66 19 15,96 

17,5 -4 22,5 34 47,22 39 32,77 

22,5 -4 27,5 14 19,44 34 28,57 

27,5 --,4 32,5 4 5,55 13 10,92 

32,5 -,4 37,5 4 5,55 8 6,72 

37,5 -s42,5 1 1,38 2 1,68 

42,5 -147,5 - - 4 3,36 

TOTAL 72 99,99 119 99,99 



TABELA IX 

FrecOencias (n e %) do individuos da pescada do  Piaui,  nagismcion 

4quamo.44,44imuz  (Heckel)  por sexos, distribuídos por classes  (le  com 

primento total (cm) para o 117.?s  le  jUnho de 1985. 

CLASSES DE Freq0Encia dos Individuns Amostrados 

  

COMPRIMENTO TOTAL1 MACHOS F E S 

(cm) 

12,5 -4 17,5 3 10,34 8 12,12 

17,5 —4 22,5 13 44382 22 33,33 

22,5 -4 27,5 8 27,58 22 33,33 

27,5 4 32,5 5 17,94 7 10,60 

32,5 -437,5 - 3 4,54 

37,5 --s 42,5 - 2 3,03 

42,5 --4 47,5 - 2 3,03 

TOTAL 29 99,99 66 99,99 



TABELA X 

FreciLf6ncias (n e %) dr inHivTduos da pescada do PiauT, Pagiocion 

4quamo4iz4imu4  (Heckel)  por sexos, distribuTdos por classes He com 

primento total (cm) p, .a o perTorlo jUnho He 1984 -aT junho de 1985. 

CLASSES DE 

COMPRIMENTO TOTAL» 

Freqüências dos IndivTduos Amostrados 

 

 

MACHOS I FÊMEAS 

 

    

(cm) 

7,5 -A 12,5 24 2,93 7 0,63 

12,5 -4 17,5 241 29,46 211 18,99 

17,5 -4 22,5 356 43,52 368 33,12 

22,5 -4 27,5 143 17,48 303 27,27 

27,5 -4 32,5 35 4,27 104  9,36 

32,5 -4 37,5 11 1,34 52 4,68 

37,5 -.4 42,5 8 0,97 32 2,83 

42,5 -4 47,5 - - 19 1,71 

47,5 -1 52,5 - - 4 0,36 

52,5 -457,5 4 0,36 

57,5 -4 62,5 - - 2 0,18 

62,5 -.4 67,5 - 3 0,27 

67,5 -4 72,5 - 2 0,13 

TOTAL 818 99,99 1111 99,99 



TABELA XI 

Frecifi-ncias (n e . %) de individuos da pescada do Piaui,  

Ptagioiscion 4quam0sazimuis  (Heckel)  por sexos, distribui 

dos por classes  le  comprimento total (cm) para (1 • outono  

dc.  1984 e.1985. 

CLASSES DE  Frecirencia dos individuos Amostrados 

 

Wm.  

 

   

COMPRIMENTO TOTAL' ACHOS FtMEAS 

(cm) 

7,5 -412,5 13 5,30 4 1,04 

12,5 -417,5 45 20,09 44 11,43 

17,5 -422,5 88 39,29 103 26,75 

22,5 -4 27,5 53 23,66 136 35,32 

27,5 -132,5 17 7,60 49 12,72 

32,5 -44 37,5 5 2,22 20 5,20 

37,5 -4-42,5 3 1,34 13 3,38 

42,5 -447,5 - - 10 2,60 

47,5 -452,5 - 4 1,04 

52,5 ./ 57,5 - - 1 0,26 

57,5 -i 62,5 11•• 

62,5 -4 67,5 - - 1 0,26 

TOTAL 224 100 385 100 
wiems••• 

Obs: Outono - corresponde aos meses de junho de 1984, abril e junho 

de 1985, 



TABELA XII 

Freq6-6ncias (n e %) de indivTduos da pescada dn PiauT, Ptagio4cion 

4quamo4izzimuz  (Heckel)  por sexos, distribuidos  nor  classes de com 

primento total (cm) para o Inverno de 1984. 

CLASSES DE 

COMPRIMENTO TOTAL! 
(cm) 

Fregt2ncia dos Individuns Amostrados 

MACHOS FEMEAS 

1235 -417,5 55 60,43 52 34,66 

17,5 -4 22,5 22 24,17 44 20,33 

22,5 --I 27,5 12 13,18 37 24,66 

27,5 -j32,5 1 1,09 7 4,66 

32,5 .44 37,5 - - 4 2,66 

37,5 -i2,5 1 1,09 2 1,33 

42,5 -t47,5 - - 2 1,33 

47,5 -.52,5 - - - 

52,5 -57,5 - - 2 1,33 

TOTAL 91 99,99 150 99,99 

Obs: Inverno corresponde somente ao  ms  de agosto de 1984. 



TABELA XIII 

FreqUencias (n e %) do individuns HA nescada do Piaui, nagioLcion 

4quamosizzimuz (Heckel)  por sexos, distribui-ins nor classes do com  

nrimento total (cm) rara a Primavera de 1984. 

Frecigncia dos Individuos Amestrados 
CLASSES DE r - 

COMPRIMENTO T0TAL4  
(cm) 

 

MACHOS FÊMEAS 

 

7,5 -.412,5 9 2,15 2 0,57 

12,5 -417,5 116 27,75 71 20,17 

17,5 -122,5 208 49,76 156 44,31 

22,5 -427,5 67 16,03 32 23,30 

27,5 .432,5 13 3,11 21 5,96 

32,5 -437,5 3 0,72 8 2,27 

37,5 -442,5 2 0,48 8 2,27 

42,5 -447,5 - - 3 0,8 

47,5 .152,5 - - - 

52,5 .457,5 - - - 

57,5 -462,5 - - - 

62,5 .467,5 - - - 

67,5 _472,5 - - 1 0,30 

TOTAL 418 100 - 352 100 

Obs: Primavera - corresnonde aos meses de outubro e dezembro de 1984. 



FreqbEncia dos IndivTduos Amostrados 
CLASSES DE  

MACHOS FEMEAS 
COMPRIMENTO TOTAL 

(cm) 

TAF3ELA XIV 

FreqüEncias (n e %) de individuos la  pescada  do Piaui, nagiozcion 

4quamo4a4imuz (Heckel)  por sexos,  distribuidos or classes de  com  

primento total (cm) Para o Verin de 1985. 

7,5 12,5 2 2,35 1 0,44 

12,5 A#17,5 25 29,41 44 19,64 

17,5 .0422,5 38 44,70 65 29,01 

22,5 .427,5 11 12,94 48 21,42 

27,5 -432,5 4 4,70 27 12,05 

32,5 19437,5 3 3,52 20 8,92 

37,5 442,5 2 2,35 9 4,01 

42,5 .447,5 - - 4 1,78 

47,5 452,5 - - 

52,5 .4 5 7 , 5 - - 1 0,44 

57,5 462,5 - 2 0,89 

62,5 A467,5 - - 2 0,89 

67,5 AA.72,5 - - 1 0,44 

TOTAL 85 99,99 224 99,99 

Ohs:  Verso - corresponde somente ao 171s de fevereiro de 1985. 

-1777'71 



TABELA XV , 
Parâmetros relacionados com as equag3es de regressão entre n logaritmo neperiano do peso  mad°  ;Ln a) e loga 

ritmo neperiano dos centros de classes de comprimento total (Ln  IT)  e da relação peso mlio (J) e gramas e 

centro de classes de comprimento total (CE) em centimetros, com os respectivos valpres da nstatTs.icas tb e 

ta da pescada do  Piaui,  nagioscion 4quam0zi6Aimu/s  (Heckel), nor  estagães do ano e no  tot'''.  

E s t a ç es d o a n o 
-TOTAL 

PAR,TIETROS Out Inverno Primavera • Verão 

Machos F5meas 'Machos F&neas Machos I Femeas Machos F5meas- 

nt 224-  335 91 150 412 352 85 224 81'i 1,111 

n 7 11 5 8 7 9 7 12 7 13 

b 3,098 3,16 3,07 3,10 2,89 3,13 3,14 3,12 3,011 3,03 

a -4,79 -5,00 -4,70 -4,80 -4,12 -4,75 -4,93 -4,84 -4,3 -4,40 

r 0,99* 0,99* 0,98* 0,97* 0,92* 1,00* 0,99* 0,90* 0,16* 0,90* 

A 0,0083 0,9967 9,999 9,9087 0,9162 9,9986 9,0972 0,9079 fl,C107 0,3122 

tb -1,50 n.s n.s 3,33* 0,26 n.s 0 ,73 n.s 

ta 1,43 n.s n.s -1,11 n.s ,43 n.s -1,50 n.s 

nt . niimero  le  individuos amostrados In . numero de pares x, y 
b e a . constantes da regressão r = coeficiente de correlagão linear  lo Pearson :  
A = constante da relação nes- medi o (y) em gramas  nor  comorimento  medic  (x) em centiletros, 
tb e ta .  taste  "t" Para comnaração entre os coeficientes angulares (bs) e lineares (as". 
n.s no significativo ao nivel a = 0,9 . * = significativo  an  nTw?.1 &  



TABELP XVI 

Valores mensais do fator de condigo (cp) de machos e 6meas da pes-

cada do  Piaui,  Reagiazcion 4quamo4,WimuA  (Heckel),  para o  period°  

de junho de 1984 a junho de 1985. 

MESES 
MACHOS FÊMEAS 

junho 123 11,76 200 11,14 

agosto 91 11,34 150 12,80 

outubro 139 25,26 87 9,04 

dezembro 279 16,58 265 173,83 

fevereiro 85 9,13 224 13,59 

abril 72 11,98 119 7,60 

junho 29 6,24 66 13,34 

n = numero de individuos amestrados. 



TABEL 4 XVII .  

Valores do fator de condição (4)) de machos e fi-imoas da oescada do  

Piaui,  Pagiozcion 4quamoz4.44imws  (Heckel), or  estagiies do ano,  pa  

ra o perTodo de junho de 1984 a junho de 1985. 

MACHOS FÊMEAS 
ESTACnES DO ANO 

outono 224 10,88 385 9,50 

inverno 91 11,34 150 12,79 

primavera 418 18,89 352 62,83 

verão 85 9,13 224 13,59 

n = niimero (le indivTduos  amostrados.  
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Figura I - FrepOincias mensais (%) de machos e remeas da 

pescada do PiauT, Ptagiozciop squamozis,simuz  

(Heckel),  para o perTodo junho de 1984 a ju 

nho de 1985. 
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Figura 2 - Freqbencias mensais de machos e femeas da 

pescada do  Piaui,  PZaqic6ciuyi  

(Heckel),  por estações do ano, relativas ao  

period°  junho de 1984 a junho de 1985. 
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Fura 3 - Freqbencias de indivTduos da pescada do PiauT , 

Ptagio,scion .squamoz,iz,simuz  (Heckel),  por sexos; 

centros de classes de comprimento total (cm),me 

ses e no total, para o  period()  de junho de 1984 

a junho de 1985. 
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Figura 4 - FreciOncias de individuos da pescada do  Piaui,  

Ptagiu6cion 6quamo6i4Limu.6  (Heckel),  por sexos, 

centros de classes de comprimento total (cm), 

estagOes do ano e no total, para o perTodo de 

junho de 1984 a junho de 1985. 
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Figura 5 - Relaçio entre o peso total  (Wt)  em gramas e 

comprimento total(Lt) em centTmetros, para ma 

chos da pescada do Pi auT, na9io,sciovi 6qualno6i4Simu6  

(Heckel),  para o perTodo de junho de 1984 a ju 

nho de 1985. 
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Figura 6 - Relagao entre o peso total  (Wt)  em gramas e o 

comprimento total  (Lt)  em centTmetros para femeas 

da pescada do  Piaui,  Ptaqio6cou ,squamo6i66imu6  

(Heckel),  para o periddo de junho de 1984 a 

nho de 1985. 
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Figura 7 - Relacjo entre o peso total  (Wt)  em gramas e o 

comprimento total  (Lt)  em centTmetros, para ma 

chos da pescada do Pi  au  T, Ptagiocion zq uamozi.,s óimws  

(Heckel),  para o outono. 
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Figura 8 - Relação entre o peso total  (Wt)  em gramas e o compri 

mento total  (Lt)  em centTmetros, Para remeas da pe_s 

cada do PiauT, Pta0_o..sc(:oH ,c(aamoi-mi.mut,  (Heckel),  

para o outono. 
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Figúra 9 - Relagio entre o peso total  (Wt)  em gramas e o 

comprimento total  (Lt)  em centTmetros, para ma 

chos da pescada do Pi auT, Ptauiozeiovi  

(Heckel),  para o inverno. 
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Figura 10 - Relagao entre o peso total  (Wt)  em gramas e o com 

_primento total  (Lt)  em centfmetros, para femeas 

da pescada do PiauT, Ptagi_ozcioN 6quamuzi6zimu4  

(Heckel),  para o inverno. 
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Fí ura 11 — Relag-ao entre o peso total  (Wt)  em gramas e o  corn  

primento total  (Lt)  em centimetros para machos 

da pescada do  Piaui, Ptagiozcion 6quamoizzimuz  

(Heckel),  para a primavera. 
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Figura 12 - Relaq:ao entre o peso total  (Wt)  em gramas e o co..m- 

primento total  (Lt)  em centrmetros para Ce- meas 

da pescada do  Piaui', Ptagozcion 4squarnozizimu4  

(Heckel),  para a primavera. 
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Figura 13 - RelaqTao entre o peso total  (Wt)  em gramas e o com 

primento total  (Lt)  em centímetros, para machos 

da pescada do Piauí, Pecto,scion 5quqmo6,b56Lmu6  

(Heckel),  para o vero. 
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Figura 14 - Relaçao entre o peso total  (Wt)  em gramas e o com 

primento total  (Lt)  em centímetros, para fe- meas 

da pescada do  Piaui, Hagiozcion 4quamo5izzimuz  

(Heckel),  para o ver;71.0. 



Ln Wt= - 4,53 + 3,01 LnLt 

r 0,96*  
LnWt -4,40 + 3,03 LnLt 

r: 0,99*  
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Figura 15 - Transformaçao logaritmica da relaçao entre o peso 

total  (Mt)  em gramas e o comprimento total (Lt)  

em centímetros, da peacada-  do  Piaui, Hag  io)5 cion 

qactmo6i6 init./..6  (Heckel),  para o período junho de 

1984 a junho de 1985. 
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total  (Wt)  em gramas e o comprimento total (1,t) 

em centimetros, da pescada do  Piaui, Pt ag L.),5  can  

6quamoZi4,5ZmuZ  (Heckel),  para o outuno, 
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Figura 17 - Transformação logarítmica da relaçao entre o peso 

total  (Wt)  em gramas e o comprimento total (Lt)  

em centímetros, da pescada do  Piaui:, Ptagios cion 

6 q  am  o i6 6  CAW  •.5  (Heckel),  para o inverno. 
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Figura 18 -  Transformaç-a'o logaritmica da relaç;lo entre o peso 

total  (Wt)  em gramas e o comprimento total (Lt)  

em'centimetros, da pescada do  Piaui, Ptagiozcion 

.6quamo6iZ,Simu6  (Heckel),  para a primavera. 
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Figura 19 - Transformaq:qo logaritmica da relaq:io entre o peso 

total CWt) em gramas e o comprimento total (Lt)  

em centImetros, da pescada do  Piaui, 
 Ptagiozcion 

isquamomus  (Heckel),  para o vero. 
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Figura 20 - Variaq:ao mensal do fator de condigo (0 de machos 

e femeas da pescada do  Piaui', Ptagio6cion 

6quam06-(164Sima  (Heckel),  para o período junho de 

1984 a junho de 1985, 
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Figura 21 - Ilariaça.o estacional do fator de condigo CO de ma 

chos e fe- meas da pescada do  Piaui, Pta6gio6cion 

'6quamo6i6.Limu6  (Heckel),  para o  period()  junho de 

1984 a junho de 1985, 
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