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ANALISE DE AIGUITS PARIMETROS BIOLOGICOS DAS PRINCIPAIS :S-

P:ICIES DO AÇUDE "LAGOA DO CAJUEIRO" (JOAQUIM PIRES, PIAUI, 

BRASIL), NO PER/ODO 1968/78. 

José Sebasti'io T:larczues 

0  nude  "Lagoa do Cajueiro" fica localizado no 

Município de Joaquim Pires, no Estado dcPiauí, com uma 6—

rea de 2.730 hectares e volume de 37.400.000 mi, tendo como 

principal alimentador o Rio  Parnaiba,  e faz parte do  champ  

do "Projeto Lagoa do Cajueiro" ora em execugao pelo Departa 

mento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). 

0 supracitado reservatério apresentou no ano de 

1978 uma produçgo total de 37.103 quilogramas de pescado, 

sendo que esse total corresponde somente a peixes, nao se 

registrando a presença de crustáceos no aludido ano. No pe- 

ríodo de 1972 a 1976, sua produtividade atingiu 19kg/ha/ 

ano, tendo-se registrado um esforço de pesca de 51 pescado 

res/ano, em 10 meses de pescarias/ano (Gesteira, 1978). Se 

gundo  Bard at al.  (1974), um índice de 100 kg/ha/ano para 

4guas tropicais pode ser considerado bom, embora considerem 

COMO mais -prováveis valores entre 50 e 70 kg/ha/ano. 

Justifica-se o índice de 19 quilos de pescado/ 

ha/ano pelo fato do Rio  Parnaiba  apresentar uma piscosidade 

relativamente baixa, j4 que, em oonsequ8ncia da grande QUall 

tidade de material em suspenso, os peixes se refugiam nos 

afluentes e lagos marginais. Segundo Menezes (1973), a ic 

tiofauna dessa bacia, em sua quase totalidade, 6 amazônica. 

Na bacia do Rio  Parnaiba  ocorrem 90 espécies de peixes  (Pow  

ler, 1954), das quais apenas 20  so  boas para o consumo hu 

mano e 6 a 8, de grande porte. 



No presente trabalhe, fazemos uma análise da pro—

duçao e produtividade das principais espécies qcue ocorrem 

no açude "Lagoa do Cajueiro"; curimata comum Prochilodus  

cearensis Steindac1ner
7 
 pescada do  Piaui,  Plagioscion squa—

mcsissimus  Heckel,  piau comum, Leporinus fridericii  Bloch  

e traira, Ho-plies  malabaricus  Bloch.  

Estos informagoes  so  complementadas pela compara 

gac entre os valores anuais de captura por unidade de es—

forgo  (CPUE) e peso médio, e sua influencia sobre c tema 

nho da populaçao, decorrente de variagoes na desova e  re  

crutamento. 

REVISX0 BIBLIOGRAFICA 

Como base para c estudo da produgao e produtivida 

de das principais espécies de peixes do açude "Lagoa do 

Cajueiro", apresentamos algumas notas biol6gicas sobre as 

mesmas. 

De acordo com o Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (DNOCS), as espécies de peixes e crustáce 

os encontradas nos  wades  do "Polígono das Secas" podem 

ser classificadas em dois grupos: regionais e aclimatiza 

das. 

0 conceito de espécie regional aplica—se aquela 

que ocorre nos rios peri6dicos da área. Considera—se acli—

matizada a espécie pertencente a fauna de rios perenes—co—
mc c Amazonas,  So  Francisco e  Parnaiba  ou ex6ticas, em 

relagao a fauna brasileira, e que foi introduzida nos açu  

des,  onde vive, cresce e se reproduz (Gesteira, 1978). 
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Com relagao a essas espécies, passan,,s a a-oreseL  

tar  sinopses biológicas, considerando as  info:-  _açC'es exis-

tentes e, de modo particular, aquelas resitan- es de IJ,e-

quisas realizadas na regigc do "Polígono das S.-cas", sendo 

objeto deste trabalho. 

Sinopses biológicas das principais c-cies de 

peixes do açude "Lagoa do Cajueiro" (Joaquim Pires,  Piaui,  

Brasil). 

Família: Prochilodontidae 

Especiq: Prochilodus cearensis Steindachner 

Nome vulgar: curimatg comum 

Fontes bibliográficas: Azevedo (1938); Ihering d. 

Azevedo (1934, 1935); Azevedo & Vieira (1940); Ihering 

(1940) 1968 ; Fontenele et  al.  Chacon (1959); Dourado et  

al. (1971).  

Sinopse biológica: ocorre na maioria das ccle- 

ga-es de égua do "Polígono das Secas". Habita as zonas mais 

profundas. Retira o alimento  dc  lodo, ingerindo restos de 

animais e vegetais; 4, portanto um peixe i116fago. A deso-

va 4 total, ocorrendo por ocasigo das chuvas, quando migra  

am  cardumes v)ra as cabeceiras dos rios; no se reproduz 

nos anos secos. muito fértil, produz grande mlmero de 

óvulos; os espermatozoides  -.bra  pouca motilidade e, o casal 

no protege a prole. 0 comprimento e o peso mimos regis-

trados foram de 50 cm e 2,7 kg, respectivamente. 

Família : Anostomidae 

Espécie : Leporinus fridericiiBloch 

Nome vulgar: piau comum 

Fontes bibliográficas: Azevedo (1938); Azevedo 

Vieira (1940); Ihering (1940) 1968 ; Santos (1954). 

Sinopse biológica: ocorre em águas pouco profun-

das, sendo comum nos rios da Regido. Ê uma espécie omnivo- 
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ra. A desova 6 total e anual, acontecendo no período das 

cheias, ocasiao em que a es-pécie migra para as cabeceiras 

dos rios; 4 muito prolifica e no oferece proteggc aos 

ovos e larvas. 0 comprimento e peso totais ma'ximos regis—

trados  so  de 50 cm e 2,5 kg, respectivamente. 

Familia: Sciaenidae 

Espécie: Plagicscion sauamosissimus  Heckel  

Nome vulgar: pescada do  Piaui  

Fontes bibliogr6ficas: Magalhges (131); Silva 

& Menezes (1950); Menezes (1953); Peixoto (1953); Santos 

(1954); Fontenele (1965); Silva (1969); Silva et a1(1971);  

Nomura  & Chacon (1976). 

Sinopse biológica: espécie crigin6ria do rio  

Parnaiba.  Vem sendo disseminada, desde 1952, nos açudes 

da érea do "Polígono das Secas". Vive em ambientes lênti— 

cos ou lóticos, ocorrendo em zonas no muito profundas, 

de pouca correnteza e substrato pedregoso. n um animal  

carnivore,  que prefere camarZes e peixes pequenos. Tem de 

sova total e anual; reproduz—se  am  éguas rasas, nos lo— 

cais protegidos por vegetaggc  submerse.  0 méximo registra 

do  -care  o comprimento e peso totais foi de 70  am  e 6,0 kg, 

respectivamente. 

Família: Erythrinidae 

Espécie: Hoplias malabaricus  Bloch  

Nome vulgar: traira 
r*- 

Fontes bibliogr6ficas: Ihering '19179  1929,1932, 
104,  

1934a, 1934b, 1938, (1940) 196g
.4
1 ; Moreira (1919, 1921);Ma 

galhges (1931, 1938); Azevedo & Vieira (1940); Sawaya 

(1942); Azevedo & Gomes (1942); Paiva (1974); Godoy(1975);  

Nomura  (1976). 

Sinopse biol6gica: 4 abundante em toda sua érea 

de ocorrncia, devido grande capacidade migratória dos 
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alevinos. Prefere viver em éguas rasas, em ambientes lgnti—

cos  au  16ticos, de pouca correnteza e fundo de lama. Possui 

regime alimentar bem definida em todas sues fases de vida. 

Quando adulta, 4 carnívora, tendo peixes como alimento bási  
co.  A desova 4 parcelada e no depende das condig'Ces ueteo 

rol6gicas. 

Pequeno nUmero de 6vulos produzido, mas os seus 

espermatozoides  so  dotados de grande motilidade. Os ovos  

so  depositados em escavagoes naturais, em éguas pouco pro—

fundas, e os reprodutores protegem a prole. 0 comprimento e 

peso totais méximos registrados foram de 60 cm e de 39 0 kg, 

respectivamente. 

MATERIAL E MITODO 

Os dados que servem de suporte a este trabalho 

foram coletados no Guarita de Paca  au  Entreposto do açude 

"Lagoa do Cajueiro", através do Setor de Fiscalizaggo eEs—

tistica de Pesca do DEOCS, durante o período de 1968/78. 

Foram coletados dados de produgao, em quilogra 

mas, de esforço de pesca, representado pelo nlimero de me— 

tros de galgo (rede de altura variável e malha mínima de 

90 mm, medida entre dois n6s opostos com a malha esticada), 

e c nUmero de pescadores em atividade, para cada ano. 

Na tabela I apresentamos os dados anuais de captu 

ra, em quilogramas, para as espécies - estudadas, sendo que 

as mesmas se dispoem em ordem decrescente de produgao. Na 

tabela II, temos os dados anuais de captura, esforço de pes  

ea  e de CPUE das Quatro espécies principais do açude. 

As capturas por unidade de esforço foram obtidas 
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pelo Quociente entre a produgao anual em quiloLramas e 0 es  

forgo  de pesca total empregado em cada ano. As unidades de 

esforço para as espécies estudadas neste trabalho, foram rs 

seguintes: 

Curimatg comum = aimero de metros de galgo/ano.. 

Pescada do Piauí = Ntimero de metros de galgo/ano. 

Piau comum = nimero de metros de galgo/ano. 

Traíra = M5mero de pescadores  am  axercíciolano. 

Na tabela  III,  encontramos a participagao relati  

vs  das quatro espécies na produgao do açude, enquanto  clue  

na tabela IV, temcs o peso médio por espécie, por ano, ob—

tido através da.relaggo entre peso total e  /Rimer°  de indivl  

dues  capturados. 

RESULTADOS E DISCUSSX0 

Com relagao 

tou durante o período 

kg, com a presença de 

espécie de crustgceo,  

A produggo do açude, o mesmo apresen 

de 1968 a 1978, um total de 439.457 

21 espécies icticas capturadas e 1 

camargo canela, Macrobachium amazoni  

miximo cum  Heller.  Apresentou c referido reservatéric um 

de produggo no ano de 1975, com 76.165 kg de pescado produ—

zidos, e um mínimo, no ano de 1971, com 21.022 kg de pesca—

do (tabela I). Observa—se dois picos de produggo para o agu 

de, o primeiro correspondente ao ano de 1970 e o segundo  ac  

período 1974/75 (figura 1). 

Dentre as espécies capturadas, selecionamos para 

nosso estudo, a curimata comum, pescada do  Piaui,  piau co— 

mum e tralra, por serem as que representam cerca de dois 

terços (67,8%) da produgao total do açude. A mais produti 
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vs  4 a curimatg comum, com um total de 139.447 kg ao longo 

dos 11 anos aqui analisados. Em segun3c luar destaca—se a 

espécie pescada do  Piaui,  com 107.107 kg, colocando—se am  

terceiro lugar o piau comum com uma produgo de 29.189 kg 

e em Quarto lugarl .a traira, com um total de 27.076 kg  pro  

duzidos (tabela I). 

Quanto participaggo relativa das quatro espéci 

es, esta situou—se em torno Ce 67,8% do total  le éspeci 

es capturadas no açude, ficando assim distribuidas as res 

pectivas participag3es: curimatg comum, 33,2%, -pescada do 

Piauí, 24,3%, piau comum, 6,5%  ea  tralra com um percentu  

al  da ordem de 3,7% (tabela  III).  

Analisando—se graficamente o desempenho da esp4 

cie curimata comum no tocante 6 produgao e esforço, podemos 

observar que a mesma apresenta dois picos de produggo, nos 

anos de 1970 e 1975, registrando—se dois m-ínimos nos anos 

de 1968 e 1977. Com  relaggo ao esforço empregado na captura 

da referida espécie, o mesmo apresenta um crescimento acen 

tuado no período de 1968 a 1971, tendo desde entao um de 

créscimo ate o ano de 1978. Apresentou um mimo no ano de 

1971 e um nil/limo no ano de 1976 (figura 2—a). 

A CPUE da curimat; comml apresentou uma tendência 

crescente no período estudado, destacando dois picos nos 

anos de 1970 e 1975 e mínimos em 1968 e 1971 (figura 3—a). 

0 peso  medic  desta espécie apresentou—se pratica—

mente constante no período 1968/76, com um máximo registra—

do no ano de 1977 e dois mínimos, nos anos de 1968 e 1978 

(figure 3—a). 

No que diz respeito produção e esforço, da pes 

cada do  Piaui  temos que: a produggo apresentou um pico no 
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ano de 1975 e um mínimo em 1971; seu esforço cresceu no 

período 1968/71, ano em que ocorreu o máxfmo, decrescendo a 

té 1976 quando apresentou um valor  minima;  cresceu no 

mio 1976/77  1976/77 e decresceu nos anos 1977/78 (figura 2-b). 

A CPUE apresentou um pico no ano de 1975 e um ml 

mimo no ano de 1971; o peso  medic  da pescada do  Piaui  a-ore 

sentou-se mais ou menos constante, com um máximo no ano de 

1975 e mínimo no ano de 1970 (figura 3-1). 

0 piau comum apresentou dois picos de produgao 

nos anos de 1970 e 1974, com um mínimo ocorrido em 1968. 0 

es-forgo  de pesca esteve superior a produgao no período 1968 
a 1973, com um máximc em 1971 e mínimo em 1976. A CPUE apre 

senta dois picos nos anos de 1974 e 1978; nos demais anos 

permaneceu quase constante, um máximo em 1974 e um mínimo 

nos anos de 1969 e 1971. 0 peso médio do piau comum foi 

mais ou menos constante durante o período de 1968/74, quan  

dc  cresceu e teve o seu máximo em 1975, ano em  cue decree  

ceu e voltou a atingir o nível  medic  dos 11 anos (figuras 

2-c e 3-c). 

A tralra apresentou dois picos de produggo, em 

1969 e 1974, com um mínimo em 1976 e um máximo em 1974; c 

esforço da referida espécie obteve um ma'ximo  am  1971 e c mi 

nimo em 1968, com 196 pescadores em exercício. A sua CPUE 

apresenta dois picos, em 1974 e 1976, máximo no ano de 1974 

e mínimo em 1969 e 1971. 0 peso médio da espécie variou de 

um mínimo em 1968 para um máximo em 1970, com dois picos 

em 1970 e 1974, respectivamente (figures 2-d e 3-d). 

Observando-se a tabela IV, temos que a media ge 

ral de peso no período 1968/78 obedeceu a seguinte ordem de 

crescente: pescada do  Piaui,  542 gramas, curimata comum, 

237 gramas, piau comum, 226 gramas, vindo em segundo lugar 

nesta ordem a traíra com 356 gramas. 
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Um dos aspectos de maior import6ncia na produgac 

de biomassa em reservat6rios fechados e que ment4m relagao 

com as cabeceiras dos rios, 4 a ocorrência Cu  mac  de desova 

em fungo Ca pluviosidade, principalmente pare as espécies  

quo  precisam realizar a piracema para efetuar a reprodu- 
- 
gao.  Taste  trabalho, enquadram-se nesta situagao as especi- 

,,, 
es curimata comum, pescada do  Piaui  e piau comum; a traira, 

per desovar durante todo o  ono,  no 4 afetada pela ausên 

cia de chuvas. 

Por nac contarmos com dados anuais de - pluyiaR;(4  

trial  potencial reprodutivo e mortalidade larvar, Utiliza 

moa uma interpretagao indireta da ocorrência de desova e do 

recrutamento da classe et.ria  correspondent°,  através da va 

riagao relativa dos valores anuais de CPUE e do peso médic 

individual. Isto se baseia nas pressuposigC'es de que um al-

to nível de recrutamento decorra de uma boa desova e a taxa 

de mortalidade larvar seja constante. Por outro lado, consi 

deramos  clue  a veriagac no peso m4dic reflete a existência 

de grande suprimento alimentar e/ou flutuagoes no tamanho 

da pcpulagac e na CPUE, consequência de um nível varivel 

de recrutamento. 

A an6lise desta situaggo para as espécies que de 

pendem de chuvas para desovar fornece as seguintes informa  

goes:  a) para curimata comum, 116 a probabilidade de boa de 

sova em 1972/73 e 1977 com alto recrutamento em 1975 e 

1978, parece ter havido. uma queda drastica na capacidade  re  

produtiva, com recuperaggo a partir de 1977 e novamente bom 

recrutamento em 1978; b) para a pescada do  Piaui,  houve pe- 

ríodos de pequena desova de 1968 a 1971 e de 1976 a 1978; 

uma prov4vel boa desova em 1972  e 1973 tiveram como resulta  

dc  elevados níveis de recrutamento em 1974 e 1975; -Para 0 

piau comum, a situaggo 4 semelhante 3 da pescada do piaui, 
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com elevados níveis de recrutamento em 197,1975 e 1578; d)  

con  relagao a tralra, verificou—se uma Quase perfeita  coin  

cidência nas tendências de variaggo  dc  peso  Indio  e CPUE, 

to  clue  corrobora a ocorrência de desova durante todo o  ono,  

pela pequena variaggo refletida nos valores de  CPT],  e cor  

respondent°  pequena flutuaggo no recrutamento. 

C0ITcLu-SX0 

A on,ilise dos dados expostos anteriormente com res 

peito a pesca das espécies curimatg comum, Prochilodus cea—
rensis Steindachner, pescada do  Piaui,  Plagioscion squamosi  

sinus Heckel,  piau comum, Leporinus fridericii  Bloch  e tral— 

ra, Hoplias malabaricus  Bloch.  Capturadas no açude "Lagoa 

do Cajueiro" (Joaquim Pires, Paul, Brasil), no período de 

1968 a 1978, permite as seguintes conclusoes: 

1)— As 4 espécies  so  responsgveis por 67,8% da 

produgao total do açude no período 1968/78, ficando assim 

distribuidos: curimatg comum, 33,2%, pescada do  Piaui,  24,3 

por cento, piau comum, 6,5% e tralra 3,7%. 

2),.; Ficou evidente a ocorrência de dois picos de 

produggo no açude "Lagoa do Cajueiro",  am  1970 e 1974/75, 

que foram consequência das maiores produg3es anuais das prin 

cipais espécies, nestes anos. 

3)— 0 esforço de pesca, medido na unidade metros 

de galo/ano para a curimata comum, pescada  dc Piaui  e piau 

comum, apresentou tendência crescente de 1968 a 1971, decres 

cendo em seguida; para a traíra, c esforço foi medido em ter 

mos de nUmero de pescadores em exakcicio, apresentando a mes 
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ma tendência de variaggo,  at  1975, passando, no entanto, 

a crescer 6 partir de 1976. 

4)— 0 peso individual das espécies  en  estudo apre 

sentou as seguintes médias para c período 1968/78: curimat 

comum, 273 gramas, scada do  Piaui,  542 arames, piau cc 

mum,  226 gramas e a tralra, 356 gramas. 

5)— A curimatg comum teve, provavelmente, uma boa 

desova em 1972/73 e 1977, com alto nível de recrutamento em 

1975 e 1978. 

6)— A pescada do  Piaui  teve períodos de pequenas 

desovas de 1968 a 1971 e de 1976 a 1978; os elevados níveis 

de recrutamento verificados em 1974 e 1975, foram resultado 

de uma boa desova, provavelmente ocorrida em 1972. 

7)— Para o piau comum, a situaggo 6 semelhante 

da pescada  dc  Piauí, com elevados níveis de recrutamento em 

1974, 1975 0 1978. 

8)— A traíra registrou uma quase perfeita coinci 

dência nas tendências de variaggo  dc  peso médio e CPUE, 

fato que vem corroborar a ocorr6ncia de desova c ano todo 

por parte daquela espécie, refletida na pequena variaggo em 

valores da CPUT:] e consequente pequena flutuaggo no recruta—

mç.to. 

SUMARIO 

0 presente trabalho se propEe a fazer observag'Ces 

sobre a pesca das espécies curimata comum, pescada do 
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sul, piau comum e tralra, nó açude "Lagoa do Cajueiro" (Joa 

cluim Pires,  Piaui,  Brasil), com o objetivo do verificar rela  

goes  entre a flutuagao do esforço de pesca, captura por uni—

dade de esforço, peso médio, desova e recrutamento. 

Foi evidenciado que as espécies curillatg comum, 

pescada do Piauí e piau comum no desovaram em al3uns anos, 

provavelmente anos secos, influenciando de forma negativa 

recrutamento e consequentemente as suas produgoes totais. 

A tralra, como pode ser demonstrado, nac depende 

das condigoes metecrolégicas para efetuar a sua desova fazen 

do—o durante todo o ano. 
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TABELA I 

Dados de produção (kg) do açude "Lagoa do Cajueiro" (Joaquim Pires,  Piaui,  Brasil), referentes 

anos de 1968 a 1978. 

aos 

Esp4cies 
Produgão ( kg ) 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Total 

rjurimatã comum 4.605 7.667 22.622 9.683 13.577 10.839 15.711 21.852 9.761 5.707 17.423 139.477 

?esceda do  Piaui  10.220 12.148 7.147 2.720 4.406 7.230 19.105 26.017 6.755 6.240 5.119 107.107 

?iau comum 1.153 1.370 4.095 1.801 1.477 1.882 7.434 3.559 1.554 1.582 2.982 29.189 

Pralra 829 2.148 1.423 484 1.189 2.196 5.343 1.923 340 685 516 27.076 

Piranha 881 948 1.499 1.172 1.641 2.244 7.562 6.007 1.364 1.853 1.493 26.664 

Beird 360 582 3.275 77 68 869 201 173 2.251 1.594 1.693 11.119 

?irambeba 10 84 12 54 106 425 649 299 475 633 529 3,276 

Dangatf.  25 34 70 08 - - 899 383 66 61 11 1,557 

Jacunda 294 354 540 105 _ - - - _ _ - 1.293 

kpaiarl - - 04 06 40 70 126 297 46 30 50 669 

3ard1nha 123 54 77 18 - 28 - - 02 19 07 328 

Iamarão canela - - 185 43 - - - - - - - 228 

Diversos 3.954 10.180 10.724 4.851 7.806 7.203 12.366 15.355 5.204 6.581 7.280 91.504 

Total 22.454 35.569 51.673 21.022 30.310 32.986 69.396 76.165 27.818 24.985 37.103 439.457 

Observagão:  Diversos - Arenque, Bico de pato, Boi de carro, Escama dura, Frexeiro, Mandi corró, Pacu, 

Timbiro, Surubim e Mandi pintado. 



TABELA II 

Dados de Captura (C), Esforço (E), e Ca-ptura por Unida 

de de Esforço (CPUE) das principais esp6cies do açude 

"Lagoa do Cajuoiro" (Joacluim Pires,  Piaui,  Brasil),  du 

rants  o período de 1968 a 1978. 

Curimata-  comum 

ANO 

Captura total 

(kg). 

Esforço (n2 de 

metros de ga- 

lgo). 

Captura Dor 

Unidade de 

Esforço (kg 

/metro. de 

galgo). 

1968 4,605 29.997 0,153 

1969 7,667 48,237 0,158 

1970 22,622 48,993 0,461 

1971 9,683 70,790 0,136 

1972 13.577 48.615 _0,279 

1973 10,839 43,573 0,248 

1974 15,711 30,472 0,515 

1975 21.852 23,853 0,916 

1976 9,761 18,166 0,537 

1977 5.707 26,303 0,216 

1978 1 17.423 21.552 0,808 
1 

CONTINUA ... 



Cantinuagac da Tabela II. 

Pescada  de Piaui 

Capture total Esforço  rig  do CEptura por U 

(kg). metrgs de rra ndade de es -. .... 
ANO 1&)).  forge  (kg/ me, 

ta:c--  de gal;.c). 

1968 10.220 29.997 0,341 

: 1969 12,148 48,237 0,252 

1970 7.147 48.993 0,146 

1971 2.720 70,790 0,038 

1972 4,406 48.615 0,091 

1973 7.230 43.573 0,166 

1974 19,105 30,472 0,627 

1975 26,017 23,853 1,091 

1976 6,755 18,166 0,372 

1977 6.240 26,303 0,237 

1978 5.119 21.552 0,238 

CONTINUA  



Continuagoo Oa Tabola 11  

Piau comum 

, 
Captura total Esorgo (n° do Capturn,por Uni 

(kg). metros do go—  dado do Esforgo 

1;.0). (kg/motro do  go  

l;o). 

1968 1,153 29,997 0,038 

1969 1,370 48.237 0,028 

1970 4,095 48,993 0,084 

1971 1,801 70,790 0,025 

1972 1.477 48,615 0,030 

1973 1.882 43,573 0,043 

1974 7,434 30,472 0,244 

1975 3.859 23.853 0,162 

1976 1.554 18.166 0,086 

1977 1,582 26,303 0,060 

1978 2.982 21.552 0,138 

CONTITTUA 



Continuagac da Tabela II. 

Tralra 

ANO 

-,- 
Captura total 

(kg). 

Esfcrgc (n2 do 

pescadcres am  

exercicic). 

Capturo por Uni—

dodc de Esferge( 

kg/pcscadcr). 

1968 .829 196 4,230 

1969 2,148 293 7,330 

1970 1.423 349 4,077 

1971 ,484 852 0,568 

1972 1,189 619 1,921 

1973 2,196 512 4,289 

1974 5.343 425 12,572 

1975 1.923 295 6,519 

1976 340 269 1,264 

1977 685 299 2,291 

1978 516 471 1,096 



TABELA  III 

Participagao relativa na produggo total, das °species  

mais importantes do açude "Lagoa do Cajuoiro", no peno 

do 1968/78. 

ANO 
ParLicipaggo relativa (%) 

TOTAL 

Ourimatg 

comum  

- 

Pescada do 

Piaui  

Piau 

comum 

Tralra 

1968 20,5 45,5 5,1 317 74,8 

1969 21,6 34,1 3,8 6,0 65,6 

1970 43,8 13,9 719 2,7 68,3 

1971 46,1 12,9 8,6 2,3 69,9 

1972 44,8 14,5 4,9 3,9 68,1 

1973 32,8 21,9 5,7 6,6 67,1 

1974 22,6 27,5 10,7 7,7 68,6 

1975 28,7 34,1 5,0 2,5 7014 

1976 35,1 24,3 51 5 1,2 66,1 

1977 22,8 24,9 6,3 2,7 56,8 

1978 47,0 13,8 8,0 1,4 70,1 

M1DIA 33,2 24,3 6,5 3,7 67,8 



TABELA IV 

Peso  medic  das 4 esp6cies mais importantes do agudo 

"Lagoa do Cajueiro", no período 1968/78. 

ANO 

4 

Peso m6dio (kg/unidade) 

TOTAL 

. 

Curimatg 

comum  

Pescada do 

Piaui  

Piau 

comum 

Traira 

1966 0,217 0,528 0,162 0,237 - 

1969 0,213 0,513 0,241 0,295 - 

1970 0,236 0,397 0,215 0,511 - 

1971 0,242 0,443 0,229 0,363 _ 

1972 0,262 0,567 0,254 0,354 _ 

1973 0,311 0,568 0,205 0,383 - 

1974 0,324 0,643 0,202 0,451 _ 

1975 0,300 0,660 0,330 0,390 - 

1976 0,280 0,512 0,260 0,290 _ 

1977 0,405 0,580 0,190 0,270 _ 

1978 0,213 0,550 0,193 0,372 _ 

MDIA 0,273 0,542 0,226 0,356 - 

, 



Figura 1)- Produgao de pescado no açude "Lagoa do Cajueiro"  (Jo  

quim Pires, Piau{, Brasil), no  period()  de 1968 a 

1978. 
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