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SOBRE A UTILIZA00 DE HELMINTOS COMO "MARCADORES BIOLÓGICOS" DE CAVALA, 

SCOMBEROMORUS CAVALLA (Cuvier, 1829) NO LITORAL DO ESTADO DO CEARÁ,  BRA  

SIL. 

Efrem Jorge Gondim Ferreira 

I - INTRODUÇÃO  

A cavala, S.  came&  (Cuvier, 1829) e um peixe perkico e mi-

grador muito comum na costa do Estado do Ceará, constituindo um impor - 

tante recurso pesqueiro para a regiAo, sendo sua import5ncia determina-

da, por gozar de preferencia no mercado consumidor, como também pelo vo 

lume de sua captura. 

A utilizagéo de marcagAo de peixes e muito usada, e  remote  de 

1654 quando a primeira marcagAo foi feita. 0 objetivo do estudo de mar 

caço entre outros, conhecimento das rotas migrat6rias, locais de ali 

mentag5o de cardumes, composig5o dos mesmos,  etc.  

Os paises mais desenvolvidos no setor pesqueiro, como, Jap5o, 

UniAo Soviética, Inglaterra, Noruega, e outros, reconhecem a import5n - 

cia do estudo de marcag5o, e utilizam este estudo a fim de que os hgbi-

tos dos peixes sejam conhecidos e a legislag5o da pesca possa ser melho 

rada e melhor aplicada. 

dstudo através de "marcag5o convencional" alem de ser dis - 

pendiaso e trabalhoso, apresenta resultados .6 longo prazo, para se ter 

uma ideia, num estudo realizado, 27.000 peixes foram marcados e somente 

2.738 marcas foram devolvidas, o que representa 10% do total de . peixes 

marcados e isso num intervalo de 14 anos,entre 1954 e 1968 (GODOY  in  Po 

lui0o e Piscicultura, 1972). 

0 uso de parasitas como "marca biol6gica" para caracterizar 

popula96es, e muito referido na literatura. 

Já em 1902,  HERMAN VON  IHERING, estabeleceu, com base nos 

seus estudos zoogeográficos, as chamadas "Leis Biolcigicas", que dizem 

que os mamíferos terrestres, em suas grandes migragOes, conservam seus 

parasitas característicos, e através de suas presenças nos animais in-

vestigados, permitiam tirar importantes conclusCies sobre seus locais de 

origem, inclusive de sua idade filogenetica, e podiam converterem-se as 

sim em um auxiliar muito valioso para as investigagOes zoogeográficas e 
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paleontológicas (SZIDAT, 1964).  

Afirma também SZIDAT (1964) que, os resultados da parasitolo 

gia comparada, que contradizem vgrias teorias anteriores, no sergo a-

ceitos sem discussOes. e importante salientar que dois grandes simp6 - 
sios se tenham ocupado destas relagaes dos parasitas com seus hospedado 

res, um em  Neuchatel,  Suiga, 1957, e outro em  New Brunswick,  EEUU, no 

ano de 1960, onde no sé se reafirmou o valor das investigagOes e de  're  

sultados da parasitologia comparada para a sistemética, a zoogeografia, 

a teoria da evolug5o e inclusive da genética, como também foi apontado 

como a "mina de ouro" para todos estes ramos da investigaggo.  

SO  muito recentemente e em pequena escala é que se tem aplica 

do as "Leis BiolOgicas" de Ihering para resolver problemas biogeogrgfi-

cos de organismos marinhos. 

POLYANSKI  in  DOGIEL et a (1960) afirma a existencia de rela-

gOes entre a composiggo química da égua do mar, a profundidade do habi-

tat, a dieta, a idade, a espécie e o estoque de peixes marinhos, com os 

parasitas que eles hospedam. 

SINDERMANN (1961) diz que, como certos peixes de éguas profun 

das sgo difíceis de marcar, um estudo detalhado de seus parasitas como 

"marcas naturais" pode ser um método de seleggo em estudos de popula - 

gOes. 

Segundo JAKOBSSON (1970), o desenvolvimento de "marcaggo con-

vencional" de peixes serg dirigido de maneira a melhorar a validade dos 

resultados. Vgrios métodos "ngo convencionais" torna-se-5o muito mais 

importantes. Neste aspecto serg suficiente mencionar estudos sobre "mar 

cas naturais", tais como parasitas e grupos sanguíneos. Em alguns ca - 

sos, especialmente aqueles relacionados com a distribuiggo e identifica 

g5o de populagOes de peixes, estes métodos podem no futuro, ate mesmo 

substituir as técnicas convencionais de marcaggo. 

LAURENCIN (1971) afirma ser a parasitologia susceptivel de 

trazer as solugaes aos problemas de grupamentos de peixes, se estes  so  

caracterizados pelos parasitas que abrigam. 

No decorrer deste trabalho determinamos os helmintos que se 

encontravam na cavala, e que possivelmente servir5o como "marcadores 

biolOgicos" para caracterizar a popu1a9go de Scombetomcma  came&  (Cu-

vier, 1829) da costa do Estado do Ceerg, Brasil. 
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II - ESPeCIE HOSPEDEIRA ESTUDADA: 

A espécie hospedeira por nós estudada e a cavala, Scombelcom 

Ata cavatea (Cuvier, 1829). 

Sua posigáo sistemática segundo CERVIGON (1966) e a seguinte: 

Ordem: Percomorphi  

Sub-ordem: Scombroidei 

Familia: Scombridae 

Género: Scombeltomoluks Lacepede, 1802 

Especie: Scombeumcow cavatea(Cuvier, 1829) 

II - 1. Nomes vulgares: 

Cavala,  "king mackerel",  cavala-verdadeira e cavala-sardinhei 

ra. 

II - 2. DistribuiçAo geogrgfica: 

Ocorre desde o Golfo do  Maine  ate o Rio de Janeiro, e por to 

do o Golfo do Mexico. 

II - 3. Dados biológicos: 

A cavala e um peixe costeiro, pelágico, que vive em cardumes 

na superfície, migradora, de regime alimentar puramente carnívoro, habi 

tando as águas tropicais e subtropicais. 

A biologia da cavala tem sido objetivo de muitos estudos e 

dentre eles vale salientar os trabalhos de Mota Alves & Tome (1966,1967 

ab);  Nomura  & Rodrigues (1967); Fonteles Filho (1968); Menezes (1969); 

Paiva, Bezerra & Fonteles Filho (1971); Ivo (1972);  Nomura  (1973). . As 

informagóes que se seguem foram retiradas destes trabalhos. 

Seu corpo e desprovido de pontuagóes nos flancos, possuindo u 

ma linha lateral irregular e típica. 

0 período de safra corresponde aos meses de outubro a março , 

quando os cardumes tornam-se mais densos e se aproximam da costa em mi-

gragéo genetica. 

Sua captura e realizada em jangadas de piuba ou de t6bua, por 

meio da linha de corso ou atraves de rede-de-espera, principalmente nos 

pesqueiros da "risca", es vezes da "restinga" e raramente da "costa". 
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A presença de cardumes de sardinha-bandeira e agulha, g indi 

cadora da presença de cavala. 

J5 existem estudos sobre a anatomia e histologia do seu trato 

digestivo, sendo que a estrutura deste 6 fungo de seu regime alimentar. 

Na alimentagk da cavala, classificam-se os alimentos como: 

a) Alimentos preferenciais:  so  os peixes, e dentre eles se destacam a 

sardinha-bandeira, a palombeta, a agulha, o 

gira, e a biquara; 

h) Alimentos secundários: são os crustaceos dec5podos, destacando--se 

os camarões peneideos, e os moluscos cefaló 

podas, sendo predominante a ocorrencia de 

loligenideos; 

c) Alimentos ocasionais: constituidos de vegetais e celenterados. 

Existem dados interessantes sobre o comprimento zoolOgico e o 

peso da cavala. Como o comprimento pode ser obtido mais rapidamente do 

que o peso, existe uma maneira de se calcular matematicamente a relagAo 

entre esses dois parâmetros. 

0 estado de normalidade fisiolOgica do peixe expressa pelo 

fator de condiga. As medias do fator de condigo por classe de compri-

mento zoolOgico tendem a diminuir 5 medida que o tamanho aumenta. 

A idade da cavala foi estudada, analisando-se os anais concen 

tricos que se formam nos otolitos. Esses anis são de formag5o anual,en 

tre abril e junho. At quatro anos de idade, o crescimento dos machos 6.  

semelhante ao das fêmeas, mas a partir de cinco anos as fêmeas vão se 

tornando maiores que os machos. Os machos capturados nos arredores de 

Fortaleza, Ceara', estão entre 3 e 9 anos, e as fêmeas entre 3 e 12 anos 

de idade. 

H5-re1ag5o linear entre o crescimento dos peixes e o dos oto-

litos, podendo-se assim determinar o comprimento de um peixe quando da 

formag5o de cada anel, utilizando-se a fOrmula do retro-c5lcu1o. 

Os conhecimentos sobre a maturagão sexual e a desova  so  mui 

to importantes para a interpretação da distribuig5o e disponibilidade 

dos peixes. H. variações na estrutura dos ovários, o que não ocorre com 

os testículos, justificando-se uma classificaçAo dos est6dios gonadeis, 

das femeas em cinco fases: 19  - imaturo; 29  - em desenvolvimento; 39  -  

pre-mature*);  42  - maturagão; 52  - desovado. 
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A idade na qual a maioria das fêmeas iniciam a primeira matu 

ra95o entre 5 a 6 anos, quando alcançam um comprimento  medic)  de 77,0 

CM. 

Glossa-rio dos nomes dos peixes forrageiros para a cavala  

Agulha - HemiAhamphuh bitazaienz4:4  (Linnaeus)  

Biquara - Haemuton pCumieki (Lacepede, 1802) 

Palombeta - ChtwbucombAws chAyZuhu4  (Linnaeus,  1776) 

Sardinha-bandeira - Opizthonema oginum  (Le  Sueur, 1818) 

Xira -  Haematon aukaineatum (cuvier, 1830)  

III - MATERIAL E  MÉTODOS:  

III  - 1. Coleta da especie hospedeira  

Para que o presente trabalho fosse realizado, coletamos durant, 

te o período compreendido entre 30/08 e 11/11/76, 20 (vinte) exemplares 

de cavala, S. cavatea (Cuvier) do litoral cearense. 

Após a coleta, medimos o comprimento zoológico, anotamos o pe  

so  e o sexo dos peixes; o comprimento foi medido com o auxilio de um  pa  

quimetro de madeira, com preciso de milimetros; o peso foi obtido atra  

yes  de uma balança comum, com capacidade de 11 kg; o sexo foi determina 

do por exame macroscópico, com base no liquido  gonadal.  

A idade dos peixes foi obtida atraves da seguinte equagâo de 

NOMURA & RODRIGUES (1967):  

L
t 

= 141,23 11 - 8-0,14 (t 0,14)1 

Lt  = comprimento zoológico 

t = idade do indivíduo 

e = base do logaritmo nepteriano 

Em seguida retiramos as branquias e vísceras, para posterio - 

res exames de infestagâo parasitica.  

III  - 2. Metodos laboratoriais para o estudo dos helmintos  

III  - 2.1. Colheita dos helmintos  
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Os órgãos foram separados, colocados em placas de  Petri  com 

solução fisiológica e examinados cada um "per si". Todos as vermes ali 

encontrados foram colhidos. 

Os especimens menores, ou mesmo os de tamanho media, que se 

encontravam em grandes quantidades, foram colocados em soluço fisioló 

gica em um frasco fechado e agitados fortemente, para que se desembara-

çassem das mucosidades aderidas ao corpo.  

III  - 2.2. Preparação e identificação do material: 

A fixação dos helmintos variou de acordo com os grupos estu- 

dados. Utilizando-se para os nematOdeos, fixação à quente; e para os 

tremat6deos, fixaão a frio. 0 fixador usado foi o liquido de RAILLIET 

g  HENRY.  e bom salientar, que nem todos os helmintos foram fixados,  al 
guns  foram identificados e contados logo após a colheita. 

Após a fixação, procedemos à identificação e contagem dos hei 

mintos, para cada árgão infestado de cada autópsia. 

Os helmintos foram identificados segundo KLEIN (1975).  

III  - 3. Mêtodos de interpretação dos res(Iltados: 

Com base nos dados numericos obtidos, calculamos as frequen - 

cias de infestação parasiticas, as quais são expressas em percentagem. 

F.I. = frequência de infestação calculada com base no total de vermes 

encontrados e o total de cada grupo de helmintos (ou de espticies 

de helmintos). 

Gráficos foram utilizados para uma melhor interpretação dos 

reseatados. 

IV - RESULTADOS E DISCUSSAO: 

Como resultadosdeste estudo encontramos representantes das se 

guintes classes de helmintos: 

Classe Nematoda Trematoda Cestoda 

F.I. 72,13% 1,39% 26,48% 

F.I. = frequência de infestação calculada com base no totaldb 

vermes encontrados e o total de cada classe de helmInto. 
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IV - I. NEMATODA  

Encontramos as seguintes especies de nemafeideos: 

Tetkanqva titichiuti (Chandler, 1935) Olsen, 1952 

Conttacaecum 4ohtatzzae Klein, 1973 

Contkacaecum aeitinga6cah,i/5 (Pereira, 1935) Mosgovoy,E951 , 

IV - 1.1.  Terranova  trichiuri  (Chandler,  1935) ois, 

Frequencia de peixes infestados: 100% 

Frequ6ncia de infestagão nos peixes examinados: 57,36% 

Habitat - estômago, intestinos, fígado, enadas, diverticulos, 

vesícula e bago. 0 estômago foi o 6r6o que apresentou maior índio e de. 

infestagão. 

DISCUSSÃO: 

Todos os individuos desta especie eram indivíduos jovens não 

havendo a ocorrencia de nenhum adulto. 

IV.- 1.2. Contracaecum fortalezas tKlein, 1973 

Frequencia de peixes infestados: 50% 

Frequencia de infestagão nos peixes examinados: 5,21% 

Habitat - estômago e intestinos. O estômago foi o órg5o que 

apresentou maior índice de infestagão. 

IV - 1.3. Contracaecum iheringascaris (Pereira, 1935) VV),Icy\ip 

Frequencia de peixes infestados: 6% 

Frequência de infestação nos peixes examinados: 058% 

Habitat - Intestinos e estômago, Os intestinos apresentaram 

maior índice de infestagão. 

DIscussAo: 

De todos cs nematOdeos encontrados, 12,45% eram indivíduos em 

m6s condições de estudo. 

IV. II. TREMATODA 

IV. 11.1. Trematoda Monogenea 

QQ 4 S -55 5 ccrz-r, vzo PAP -r-Ir'f-••• 



8 

Iv - 11.1.1. Scombeucoty& 4combekomwa Koratha, 1955 

Frequancia de peixes infestados: 2% 

Frequencia de infestação nos peixes examinados: 0,64% 

Habitat - Brânquias 

IV - 11.1.2. Gotocotyta tita.va.640/54i  Kohn,  Gomes  & Buhrnheim, 1971 

Frequancia de peixes infestados: 4% 

Frequancia de infestaga6 nos peixes examinados: 0,40% 

Habitat - brânquias 

IV - 11.2. Trematoda Oigenea 

IV - 11.2.1. BucephatooiA cybii Park, 1939 

Frequencia de peixes infestados: 4% 

Frequencia de infestagão nos peixes examinados: 0,35% 

Habitat - branquias e diverticulos. Nas brânquias encontramos 

o maior Índice de infestagao. 

IV - III. CESTODA  

Todos os individuos desta classe se apresentam  am  estagio lar 

var. 

Frequencia de peixes infestados: 50% 

Frequancia- de infestagâo nos peixes examinados: 26,48% 

Habitat - diverticulos, estômago, intestinos, fígado e vesicu  

la.  Os diverticulos apresentaram o maior índice de infestagão. 

Discussão: 

Todos os representantes desta classe encontrados, estavam em 

estagio larvar; alguns em estagio mais avançado, outros em estigio menos 

desenvolvido. 

As larvas estavam na fase pleurocercOide, no segundo hospe 

deiro intermedi5r1o. 

Podemos no entanto, afirmar que 4 destas larvas de cesteideos, 

perteuem ao genero Nybetinia sp. 

Todas as larvas encontradas estavam localizadas nas .paredes 

externas dos Orgaos. 
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V - CONCLUSAO: 

De acordo com os resultados obtidos concluimos: 

1) A classe Nematoda foi a que apresentou maior índice de infestagAo , 

72,13% do total de helmintos encontrados. Esta classe esteve represen-

tada pelas seguintes especies: 

Tekkanova t/Lichiutti (Chandler, 1935) Olsen, 1952. 

ComnAcaecum pAtaZezac Klein, 1973. 

Contitacaecum ihetinga4caAi4 (Pereira, 1935) Mosgovoy, 1951. 

2) A espedie Teiftanova taicliuiti  (Chandler,  1935) foi a que aprtsentou 

maior Índice de infestaôo, 57,36% do total de helmintos encontrados, e 

tambem foi a única E. ocorrer em todos os peixes examinados. 

3) Cont/Lacaecum 4mtatezae  Klein,  1973 apresentou um Índice de infeste-

çõ  de 5,21% do total de helmintos encontrados; ContAacaecum iheAingaz-

caxa (Pereira, 1935) -Foi a espeCie da classe Nematoda que apresentou 

menor índice de infestagôo, 0,58% do total de helmintos encontrados.. 

4) A classe Trematoda esteve representada por duas ordens, Monogenea e 

Digenea, e foi a classe que apresentou menor Índice de infestag5o,1,39% 

do total de •helmintos encontrados. A ordem Monogenea esteve representa-

da pelas seguintes especies: Scombutocotyte zeombekomoni. Koratha,1955 e 

Gotocotyea tAava/mozAi  Kohn,  Gomes & Buhrnheim, 1971. A espécie S. 4COm 

behOwAi Koratha, 1955, -Foi a que teve maior Índice de infestag5o entre 

os trematódeos, 79,2% dos trematOdeos encontrados, pertenciam a esta es  

peels. Go-toco-yea  tialvazzoui  Kohn,  Gomes & Buhrnheim, 1971 apresentou 

Índice de infestWie 29,2% do total de trematódeos encontrados. 

5) A ordem digenea teve como representante único a espécie Bucephao 

pziA cybii  Park,  1939; 25% do total de trematOdeos encontrados, perten-

ciam a esta esp6cie. Esta esp:6cie,foi a que apresentou menor Índice de 

infestagk, 0,38% do total de helmintos encontrados. 

6) A Classe Cestoda s6 apresentou indivíduos em estagio larvar; seu  in-

dice  de infesta6o foi de 26,48% do total de helmintos encontrados.Devi -^ 

do a ocorrencia somente de larvas, supomos que a cavala, Scombexomou4 

cavatta (Cuvier, 1829) seja hospedeiro intermedigrio de cestOdeos. 

7) Todos os Orgks examinados se apresentam infestados. 0 estômago foi 

o que apresentou maior Índice de infestag5o, 33,4% do total de helmin - 

tos encontrados estavam neste Org5o. As br5nquias apresentaram o menor 

Índice de infestagk, apenas 1,3% do total de helmintos encontrados. 
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8) Em nosso estudo nk constatamos nenhuma relag5o entre o sexo ou ida 

de dos peixes com a quantidade de helmintos que eles hospedavam. 

9) Devido .6 grande ocorrência de Indivíduos da classe  Nematode,  especi-

almente T. tAiChitai  (Chandler,  1935), sugerimos que esta seja a espe-

cie de helminto que servir 6 como "Marca biolOgica" para a populagk de 

cavala, ScombekomohLO cavatea (Cuvier 1829), do litoral do Estado do 

Cear, Brasil. 



VI - SUMMARY 

This paper studies the helminthes found in  "cavala"  Scombeho 

moAu4 =vat& (Cuvier, 1829), along the coast of the State of Ceara', 

Brazil. Twenty fish were analyzed from August 30 to November 11, 1976 

and it was thought that helminthes could be used as "biological tags" 

in order to characterize the population of this specie of fish in • 'the 

coast of Cear6. 

Helminthes were found in all organs examined. The stomach pre 

sented the highest level of infestation and the gills the lowest. 

The following classes of helminthes were found: Nematoda, Tre  

matada  and Cestoda. All the cestods were in the larval stage and lbw 

were the lowest in level of infestation, while the Nematoda were the 

highest. 

TekkanOva tAiChiuhi (Chandler, 1935) was the specie found in 

greatest quantity (57,36%) of all the helminthes studied and for this 

reason this specie was considered as 0 "biological tag" to characterize 

the .population of  "cavala",  Sumba/tow:1w. davata (Cuvier, 1829) along 

the coast of the State of Ceara', Brazil. 
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OKA° 

BRANIZI.  DIVERT.  BAÇO FÍGADO ESTOM. INTEST. GONADAS VESfC. TOTAL 

HELMINTOS 
- . 

T. tltichimi - 40 23 147 405 294 57 24 990 

C. 4oAta2ezae - - - - 72 18 - - 90 

C. iheitingazcwa 

nematOdeos em  

ms  condigOes 

de estudo 

- 

- 

- 

11 

- 

1 

- 

25 

2 

18 

8 

74 

- 

20 

- 

6 

10 

155 

S. .combenom94,f, 11 - - - - - - - 11 

G. titava460600i 7 - _ _ _ - - _ 7 

B. cybii 

_ 
deos 

4 

- 

2 

305 

larvas de cestO  

- 

- 

- 

17 

- 

79 

- 

•r.48 

- 

- 

- 

a 

6 

457 

TOTAL 22 358 24 189 576 442 77 38 1726 

QUADRO I - Parasitos encontrados na cavala 
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Grafice 1: Percentagem de infesta-

gio por classe do helminto. 

11ematoda Trams oda CeStoda  

Gráfico 2: Percentagem do infestação per 

irgão examinado. 



Grfico 3 : Percentagem de ocorrência por espécie de hel-

minto com relação ao total de vermes encontrados. 

1 Terranova trichiuri  (Chandler, 1935) - 57,36% 

2 Contracaecum fortalezae  Klein, 1973 - 5,21% 
r

sL 
 

3 Contracaetum iheringascatis  (Pereira, 1935) - 0,58% 

4 - NematEideos em ms  condições  de  estudo  - -8,98% 

5 Scomberocotyle scomberomori  Koratha, 1955 - 0,64% 

6 - Bucephaletsis"  -pybli  Park, 1939 0,35% 

7 'Gotocotyla traVas-seSli Kohwa  emes-&  BuhrnheiM, 1971 0,40% 
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2 

Contltacaecum OAtatezae Klein, 1973 

Fig.  2 - Extremidade posterior (macho)  

Fig.  3 - Detalhe da ponta da cauda  

Fig.  4 - Extremidade anterior 

Seg.  Klein,  1973 
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Contlacaecum ihmingascaxa. (Pereira, 1935) Mosgovoy, 1951 

Fig. 5 -  Extremidade  posterior (macho) 

Fig. 6 -  Extremidade  anterior  (fêmea)  

Seg. Klein, 1975 
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Gotoccityta thavazutAti Kohn,  Gomes  81 Buhrnheim, 1971 

Fig 7 - total do exemplar 

Seg. Klein 

Ei3 S L  
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Scombellocotyte 4combemmoAi Koratha, 1955 

Fig, 8 - total do exemplar 

Seg. Klein, 1975 



Bucephatopmiz cybii Park, 1939 

fig. 9 - total do exemplar 

Seg. Klein, 1975 
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