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A CURIMATX COMM% Proehilodus cearensis Steindachner (1911)2 

NOS AÇUDES DO NORDESTE: BIOLOGIA E PESCA. 

Heliene Lima Leite. 

I. INTRODUÇÃO 

O mundo esta enfrentando uma si-rie crise de alimen 

tos. Com  cerca de 3,9 bilh6es de habitantes, que—aumentarao 

no  minima  a 2% anualmente, seremos 8 bilh"Oes ata o final do 

-saculo._ A producao mundial de viveres 1 bilhao e ma mi- 

u e s- -K FR E I REL; -11175)---  _arc  aba  _d_e,Trezis=trark. uma 

queda de 33 milhes. 

Consideranda7se que 55% da humanidade- vive-num-es-
-. 

tado de quase inanição e20% se distribui na faixa dos sub-

nutridos,  sera  necessario duplicar a produção de alimentos, 

para manter os níveis atuais de alimentação, com todas es-

sas carenclas. 

"Vivemos, assim, numa poca marcada pelos debatos 

sobre o bin3mio  at  agora inseparavel, expansão populacio-

nal e fome" (NASCIMENTO, 1976). 

No Nordeste do Brasil, composto dos Estados do Ma 

ranho,  Piaui,  Ceara, Rio Grande do Norte,  Paraiba,  Pernam- 

buco, Alagoas, Sergipe e Bahia, ale'm daquela insular, que 

constitui o TerritOrio de Fernando de Noronha e parte do Es 

tado de Minas Gerais incluido no chamado "Polígono das Se- 

cas", assinala uma das maiores densidades populacionais  em 

nosso pars  (Tabela I), muito embora verifica-se que em pra- 

zo relativamente curto, saiu de uma longa fase de relativa 

estagnaçao, iniciando a marcha no sentido de sua integragao 

no desenvolvimento nacional. 

Nesta regiao, cobrindo 13,96% cio territOrio nacio- 
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agressiva palttica 

intermitenciada maio 

ria_ dos rios nordestinos e do fenomeno periedica das sacas. 

Somente o Departamento Nacional det - Obras Contra as Secas 

(DNOCS), ergo criada enu1909 j pela Governa Federal, tem a  

edit°  a construção de 870_ açudes ate o ano de 1969,  - 

entre pilblico-(Tabela  III)  e feitos em regime de noopera- 

saa.„ Estes, constituem excelentes ambientes para a concentra 

de. 

vam candisoes favaraveis ao: desenvolvimento da flora-a 

etfo4ra6  

ZedUZP1mal,:.SYm 

ço de.-recursos naturals vrvos, itendo em vista qua  conser- 

fau- 

a taram-seus estuda  Oar es niriasaoli'rai--0- cia 

sendo estas tantey-da'g-gUa-Abce-coma marinha, 

- Embora a pesca mundial de agua doce nao possa, em  
- 

volume, ser comparada g marltima, pois alcança pouco mais de 
.I.V 

10% desta a sua importancia s6cio-econ sig- amica tem alta _ 

nificagao principalmente no Nordeste brasileiro, porque a- 

  

_ . n. as populag i o-es, especialmente as nterioraas, onde  bastece_ 

 

  

nem sempre o pescado marinho pode chegar em boas condiçoes 

sanitgrias e a Preços razoaveia, 

Espera-se, no entanto, que a produçao possa ser  all  

mentada mediante melhor utilização dos recursos da pesca 

-tenor e implantaçao da Piscicultura. 

Resultados de pesquisas realizadas pela Diretoria 

de Pesca e Piscicultura do DNOCS, jg levados com sucesso aos 

fazendeiros regionais,  most que a criaçao intensiva de 

peixes tem um potencial bem promissor no Brasil. Entre as  

especies podemos citar a curimata, Prochilodus cearensis St4 

AAnhner (1911)..  cue  se destaca dos recursos pesqueiros das 
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# aguas interiores do Nordes to do-- Pais por constituir-Se nu- 

ma das principais espe-cies, sob o ponto de vista ecenamicos 

apresentando o maior volume de producão e encontrando-se  di  

tribuida em quase todos os rios e açudes da Região..9 

-Esp&oie:ili6faga, facilmente capturada com auxilio 

de galão  ("gill-net")  e tarrafas, caracterizando-se pela mi 

graçao que realiza, anualmente por ocasiao_ das cheias dos 

rios„ procurando "qguas novas"_ para se reProduzir AZEVEDO 

- ec-V-IEIRA= (1939-); CFIACON (1959) DENDY--, et-all.  (1966 e 1967) ; 

7FONTENELE---  (19 60 e' GODOTC1. 9,5-91---i9 65) i --SILVA(1970) 

A espeeie ocupa a seguinte posigao sistem;tica: 

Reino.......... OOOOOOOOOOOO Animal 

-Pilo. OOOOO 00 000- 00000000000.00 Chordata 

SUb--filo...• • . • • 0-000‘'ti Verteb-ra ta  

Classe........... OOOOOOOO Osteichthyes  

Sub-classe.........  OOOOOOO Actinopterygii  

Ordem........ ......... ..... Cypriniforme  

Sub-ordem..  0 0000 •••00••0000•0 Characoidei 

Characidae 

Sub-familia...o ..... ....00... Prochilodontinae 

Ganero. oo oo 0 00 0 eo o op oe000 o 00 Prochilodus 

- 
EspecLe.............. ........ cearensis 

No presente trabalho faremos descrição detalhada dos 

metodos utilizados pelos tecnicos do DNOCS para obtenção de 

alevinos da citada espe'cie, bem como condiçiies e capturas 

de bons reprodutores. Descreveremos, tambe-m, sobre apare- 

lhos utilizados para incubação artificial e seu funcionamea 

to. 

Faremos, ainda, consideração sobre a biologia da 

ote) nos açu 

,t4 
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des  controlados pelo DNOCS, anMse de dados de captura, es  

forgo  de pesca, rendimento  maxim°  sustentavel, relacionando 

com outras espjcies ocorrentes naqueles reservat6rios. 

II. MATERIAL E MfTODOS 

Este estUdo se baseia num levantamento bibliografi  

co  e em entrevistas pessoais com tjcnicos do DNOCS e autora 

dadas ligadas a Piscicultura no Nordeste do Brasil. 

N, 

RESULTADOS E DISCUSS:ÃO 

111.1. SEXO E PROCRIAÇÃO 

CARACTERES GERAIS - Com esta espacie ocorre o feno 

meno comumente chamado de piracema, que consiste numa inten 

sa migragao reprodutiva, rio acima, provocada pelo instinto 

da desova. Para isso a necessario algum esforço dispendido 

pelos reprodutores, o que para alguns autores, aumenta a 

concentraçao de hormanios nos peixes, principalmente os go- 

nadotrapicos, provocando a maturagao e a desova. 

IHERING & AZEVEDO (1934), tabularam dados referen-

tes a contagem de 6vulos, baseados em 17 fe.meas capturadas 

quando ja estavam preparadas para a desova, verificando as-

sim que quase todos os ovarios apresentaram elevado peso e 

volume característico da esp-ecie (Tabela IV). 

Os 6vu1os  so  envolvidos por uma delgada capsula 

que apresenta um pequeno orificio, a micropila. Estes tem, 

lmm de diametro e em 
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contato. com-  a-  ;'.gua se hidratam, atingindo at  3mm correspon 

dendo, s vezes, -  at .6 1/4 do peso corporal das f -emeas, enquan 

to os testiculos chegam a atingir 1/10 do peso do corpo dos 

machos. 

0 liquido-fecundante de cor branca, 6 viscoso an-

tes da desova, fluido durante a mesma. os espermatozades sao 

encontrados no interior dos testiculos num estado de vida  la  

-tente, n_a4o-  se movimentam, verificando-se esta mobi- 

contato com a- agua. Quartdo—earagpura 

sua vai-  ate 30 segundos, enquanto- que em soluçao 

salina-  7,5 %----nio-;:adlluirem mobilidade--e marrem em meio acido,  
NN  

porem, se esse teorNs,alino for reduzido, obteremos uma  vita  

lidade que atinge ate 3Oinutos em soluço fisiolagica re- 

-CH/2i d d"---1/4-:-= A d d o --s onde=se  en  

contram paralisados pelo sal, os espermatozaides readquirem 

sua movimentaça.o por 1 minuto (IHERING & AZEVEDO). 

REPR0DU0.0 E FECUNDWO - A curimata corium,  como  ja  

afirmamos, e um peixe de piracema podendo, entretanto, "vi-

ver por alguns anos em gguas . paradas sem se reproduzirem" - 

GODOY (1964); citado por DOURADO (1968). 

Especie de desova total, necessitando para tal emi 

_ - 
grar, tendo pois, sua reproduçao condicionada as enchentes 

dos rios, nas epocaS de chuvas que aqui no Nordeste se da 

nos meses de dezembro a junho. Nesta poca observa-se a evo 

luçao das gonadas e logo que as rios correm, os peixes se- 

xualmente preparados, em cardumes, sobem os rios em busca de 

local apropriado para a desova. Esta consiste na elimina- 

çao, na massa de agua, dos 6vulos pelas fe.meas e o concomi 

tente expelir dos espermatoz6ides pelos machos, se dando, 
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No ato da desova, os machos nadam emparelhados com 

as fameas e, quase sempre, a mesma se realiza nas cabecei-

ras dos rios e riachos, em sitios de aguas mais ou menos  tram  

quilas, preferindo aquelas pouco profundas e que contenham 

capim e outras plantas submersas. No caso dos peixes nao  ex  

pelirem seus contetidos zonadais, os mesmos  so  reabsorv/ 

dos, num fenameno dito de regresso. 

Nem todas as fameas que sobem os riachos desovam, 

entretanto, as que iniciam a desova fazem-na completamente, 

a menos que uma causa estranha qualquer, pesca ou barulho, 

as- venha assustar. 

Terminada a desova, os peixes mantem-se no  memo 

gar  por longo rempo;Na ponto de poderem ser apanhados com e 

mao, nao fugindo a aproximagio lenta do homem pescador. 

. Alguns dias, apos a desova, os peixes desaparecem,j 

indo para as partes mais profundas dos açudes e  al  permane- 

cem longo tempo, como que se refazendo de to grande perda . 

de energia. 

Existem construçiies destinadas a preservagio das 

especies de piracema, entre as quais citamos a escada de pei 

xe, que consiste em pequenos tanques de aproximadamente lm
2
, 

dispostos em escada, que permitem a subida do peixe ao açu-

de para a desova, isto quando o sangradouro do mesmo nio lhea 

permite facilidade de acesso. A Tabela V, contida no final 

desse trabalho, nos apresenta o numero de curimata por ho- 

ra de observaqao que subiram ao açude "Forquilha" atraves 

da escada de peixe do referido açude no período de 28/05 a 

12/06 de 1967 (SILVA, 1970). 

HIPOFISAÇÃO E FECUNDAÇÃO ARTIFICIAL - Para o tra-

balho experimental com a curimata comum, seja para hipofisa 
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-  
gao ou fecundacno nrtificial, j netessorio apanhar reprodu- 

tores na poca propicia, isto g, em Feral entre dezembro e 

-- junho. 

A seleçao visa a escolha de renrodutores cujo exa-

me externo indique o maior desenvolvimento das ganadas. Nos 

machos, o exame consiste numa leve pressao praticada com os 

_dedos polefnr e indicador da mo direita, na regiao latero 

-ventral-inferior;  praxima abertura-  genital, e no sentido 

a fim de ser verificada a existancia de esperma nos 

ticulefs--- Nes tes_r„--quarid-cr-F-macturcrs-,5. o 

"bastante—fluido. 

Na selegao,da fgmea, g escolhida aquela que se a-

presenta com o ventre bem abaulado, sinal de mais adiantado 

desenvolvimento  gonadal.  

- Entre dois exemplares com idgntico desenvolvimen- 

to, aconselha-se dar preferencia aquele 

nital se apresenta mais hiperemiada. 

no qual a paoila ge 

.Apanhados  machose fgmeas em timas condiçaes, pro  

cede-se a fecundagao artificial da seguinte maneira: faz-se 

primeiro a extrusao das fgmeas, que consta da compressao do 

ventre com os dedos, deixando cair os iivulos numa vasilha 

limpa. Nos machos - o trabalho pode ser - leito por uma unica 

pessoa, a qual segura o exemplar com uma das mãos no pedun-

culo e prende-lhe a cabeça com o ante-braço, de encontro ao 

praprio corpo, comprimindo-lhe, com os dedos, o ventre e  fa  

zendo derramar assim o esperma na mesma vasilha, sobre os  

ovulos. 

Feito isso, misturam-se ligeiramente avulos e es-

perma, e, em seguida, adiciona-se pequena quantidade da  

pria g.gua do rio, somente . o necessrio para cobrir a massa 

-f2A-, entram logo em movimen- 

pro 
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tagao, dando-se assim a fecundaco. Essa primeira porção de 

agua deve ser retirada depois de decorridos mais ou menos 2 

(dais) minutos, tempo sufitien, e para que o espermatozeide 

penetre no avulo atraves da ticrepila. 73,etirada9  entao, es- 

sa primeira por.g--70 d'agua,-  lavam-se duas ou tres vezes OS  

ovos, a fim de evitar oue n matJria albumineide do esperma 

fique aderida aos mesmos, vindo durante a incubagao concor-

rer para elevar a Dercentagem de goramento. 

Para a continuagao do trabalho e necessario o  trans  _ 

porte dos ovos fecundados para o laboraterio. Duranta.o,  trms 

Porte acima - -- - 
meia hora, e aconselhavel uma da renovagao 
N - 

agua, sendo necesanrio um certo cuidado. De prefere'ncia dei 

xa-se, antes da mudançada a-igua, decantar: todo o 
--„, 

volume- de 
„ 

"Eirada do ambiente natural e colocada numa agua 

parada, seja tanque, represa ou lagoa fechada, curimata 

nao se prepara para a desova. f sabido tambem que no  Noes  — 

te a desova da maioria dos peixes s6 se realiza quando as 

chuvas formam enxurradas, mas estas chuvas, nesta regiao, va 

riam tanto em intensidade como em sua distribuiçao, que se- 

ria um grande entrave a piscicultura dever permanecer na 

sua dependencia. Foi em consequencia deste raciocinio que 

OS tecnicos da Diretoria de Pesca e Piscicultura do DNOCS, 

criaram e progressivamente aperfeiçoaram o processo de hipo 

fisaçao, o qual apressa a maturaçao de Onadas dos peixes e  

provoca, finalmente, a expulso dos produtos geneticos.  

Sao  utilizados como doadores de hipefises exempla-

res de.curimata comum, de ambos os sexos, capturados duran-

te os meses de outubro de um ano a fevereiro do ano -seguin- 

te..Estes  so  submetidos a ui cuidadoso exame direto das 

iie anresentam bom de 
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senvolvimento desses orgaos do aparelho de reprodução e  re-
,  - 

jeitados todos aqueles cujas goradas demonstram ter concor-

rido para recentes desova ou apr esentarem sinais de inicio 

de regressao. 

A tgcnica seguida na e-tracao da hip6fise e aquela 

na qual a_cglula tiarcida do esfeneide, onde a mesma se en-

contra alojada, e atingida  or  via superior, rompendo-se a 

parede ssea protetora do cgrebro, afastando-se-9  dePois, o 

Tencefalo finalmente- a glandula pode: ser-faciamente recolhi 

de. Imediatamente  epos  ser coletada,-- e fixada •e -  conservada 

-em lcool absoluto, o qual e mudado a cada 3 meses e sao 

utilizadas por um periodo de  at  2 anos. Usam-se para arma- 
- 

zena-las frescos de  lo cor  amber  e rolha esmerilhada. 

Em virtude -1-6.  je- tere -sido—c-amprovada- aa inespecifi-

cidade de sexo dos hormiinios gonadoestimulantes nos peixes, 

as  hip-Rises  dos doadores de ambos os sexos podem ser reu- 

nidas em um mesmo frasco. 

0 preparo das doses e precedido da esterelizaqao do 

material de trabalho, a fim de serem ev tadas infecq6es de 

consequencias muitas vezes fatais para,os peixes. Este  cons  

ta de seringa centesimal, agulhas de ineçao, tubos de  en  

\‘‘ . 
saio, pinças de metal niquelado, grau e  pistil°,  sendo os 3 

primeiros mantidos na agua em ebulicao durante 5 minutos e 

o restante  so  esterelizados com eter sulfUrico. 

0 preparo resume-se na obtençao da soluço de hor-

monios hipofiserios em soro fisiolOrico. A primeira fase  con  

siste na trituraçao da glandula integral, com pistilo, 

grau de vidro, ligeiramentedecida com poucas gotas \ 

•
\ 

4 obtida a suspensao do tritura, ro fisiolOgico. Em se.T,ui 
r ----2 - 

-------.. 
, ' \ 

do.juntando-se maior quantidade de soro, e, finalmente 4  

--1,arido a cen- 
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trifugaçao, com a aual a parte s'Olida da hip5fise fica depo 

sitada na extremidade inferior do tubo qUe ; rejeitado, apro 

veitando-se, arenas, os hqrmjinios -Tue permanecem em dilui

qo no soro fisiol6Fico. 

As injeçoes  so  intratiusculares, sob as estacas, a-

plicadas com serin.cza centesimal, tipo insulina com- agulha 

n9 30 x 7, nas re..74 "Jes  humeral  d 4  a e esquerda, acima da 

linha lateral, e do pedunculo caudal, acima da linha late- 

ral, direita e esquerda, sucessivamente.  

CI  intervalo entre duas aplicagoes , • consecutivas e 

horas, seminterrungao, mesmo durante a noite:. Toda-- 

sempre deve-seNter o cuidado de dar inicio as aplica- 
'N, 

de_modd  qua  a desoi seja realizada durante o 

Em virtude do elevado grau de prolificidade da es- 

- 
pecie, os lotes de reprodutores escolhidos para uma hipofi- 

saçao, Se constituem de 4 machos e 2 fameas ou de 6 para 3. 

Sempre na proporção de 2 machos para 1 famea. 

Cada lote a transferido para o aquiirio 6 horas an-

tes do inicio das aplicaçiies, tempo suficiente para que Os 

peixes se restabeleçam de pequenos traumas surgidos quando 

da captura e manuseio durante a seleção. 

0 aqug.rio tem a forma de um paralelepipedo com me-

didas internas de 39 71 x 09 70 x 0,30 m., sendo o piso e pa-

rede posterior de cimento e 3 faces de vidro. Neles, os re-

produtores são mantidos durante todos os trabalhos de hipo-.  

fisação  at  a obtenção de desova, sendo, inicialmente, sepa 

rados  nor  sexo, com auxilio de comportas. 

Durante todo o tempo de permanancia dos reproduto-

res no aquario, mant6m-se renovacao da g.gua e arejamento da 

mesma, obtido com auxilio de um sistema de tubos e pedras 
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Os Quadros I e 119  representam, anenas um exempla 

do maodo seguido no preparo e na a7licacao das sucessivas 

doses de hormanios gonadoestimu'antes, pois, a auantidade 

destes bem como o veiculo utilizado variam de acordo COm o 

estado de desenvolvimento das gomadas dos reprodutores. So-

mente a pratica adquiri&a ntrav-js d,  repetidos trabalhos  des  

sa-natureza-,- con uma dada esnc4 e, torna o t-jcnico capacita 

do a escolher a dosagem conveniente. 

Na_ma-ioria dos casos observadas, e denendendo do es 

tagio de maturagao das gonadas, -os n-ixes desovam logo apos 

a_3a. ou 4a. dose :„ Gomumente  apes  estas aplicaçoes, os re- 

produtores que se eneuntram separados por sexo, em 2 gru-
,. 

Tos, sacyreunidos, desde lUe os machos, sob leve pressao no 

abdomem, emitam  semen - bastante fluido e as fe'meas, com papi  

la  genital bastante hiperemidada, apresentam, ao tato, cer-

ta flacidez na regia'o ventral. 

De inicio; nenhuma modificagaO e observada no cci-e'-

portamento dos individuos de ambos os sexos, todavia, em ml 

dia, 4 horas depois, sob a aço dos efeitos da eltima dose 

aplicada, todos os exemplares, por movimentos mais acentua-

dos dos operculos, demonstram bastante taauipneia. Em segui 

da, os machos, por movimentos vibraterios das tampas opercu 

lares, passam a emitir curtos sons característicos, conheci 

dos vulgarmente  nor  "roncos". Depois os roncos apresentam 

maior duraçao e  so  emitidos com maior intensidade a ponto 

de se tornarem perfeitamente audíveis a distancia aproxima- 
- . 

da de 50 metros do local do aquilrio. J, entao, nota-se o 

crescente estado de excitaçao dos machos, que, em nados 

tos e apressados, procuram as f'Lleas paralisadas nos 

los e no fundo do aquEirio.  

angu- 

cur 
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guida, de cada lado, oor um macho, situacao esta, alias, de 

grande vantagem, pois, ha possibilidade de ser fecundado 

maior nitmero de 6-vulos. Os machos, nesta ocasiao,elmitem roo  

cos  cada vez mais frequentes e de maior intensidade. Em da-

do momento, uma breve convulso e notada em ambos os repro- 

dutores e um ligeiro movimento oscilatio  or  
-  

lateral assinala 

.o momento em que libertam n- agua-uma parte do conte6do das 

gonadas. 

Sc) perfeitamente visfveis os ovulos quando liber- 
- 

pela femea, na agua, e quando esse liquido:e • suficieR 

Ifmpido Nobservado sua ligeira turvasaa ocasionada. 

ejaculado p0 macho. 

No: momento de suA>libertas-a"orna agua, o avulo madu 

e,- uma.pequena,esfera d _lmm. d _ digmetro, apresentandotma _ 

nolorasao_cin;enta bastante_claro _sendo totalmente opacqj!or 
- 

ser_muito mais denso do que agua desce imediatamente para -

_a parte inferior do aqugrio. _ „ 

,Os ovulos, quando Maduros, apresentaM7se inteira--  - 

mente livres,,ao contrario,_a presensa_d gvulos agregadop 4  
, _ 

formando _grumos, sempre denota a existgnnia da 

turos,_depois confirmada pela falta de hidratasao. 

Os ovos e Ovulos maduros acumulados na parte infe- 

rior do aquario apresentam, imediatamente -aumento de volu- 

me,  enquanto  Sat)  iniciadas as fases de segmentaqap do ovo. 

ApOs 20 minutos, em madia, de postos em contato-  com 

a agua, 6.6vulo ja se encontra totalmente-hidratado, medin-
- 

do cerca de 3mm de diametro. 

No aquario,.a proporgao que se vai realizando . as 

sucessivas posturas, os primeiros ovos, por se tornarem me-

nos densos ap5s a hidrataçao, em consequancia do movimento 
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estes'deslocamentoc, contudo, nada sofrem em seu process()  

evolutivo, graças a nrotegão contra chocues- que lhes da a  

camera  de hidratagao.  

Apes  conclui:da a desova, ou quando no prazo deter-

minado não e obtida, os reprodutores devem retornar ao - vi-

veiro. 

INCUBAÇÃO - Deve-se ao  Dr. ANTONIO  CARLOS ESTEVÃO 

DE OLIVEIRA,  ex-biologista de Diretoria de Pesca e Piscicul 

tura d _DNOCS, as facilidades e vantagens da incubação arti 

ficial de ovos de peixe__ gragas aos dois tipas_de_____incuhadora 

por ele idealizados e projetados, s6 nos interessando aque- 

la para ovos livres. (Figura I). 

0 depesito e um recipiente confeccionado com folhas 

de-vidfo, tendo-a forma cre um cilindro aberto 

na parte superior e terminado, inferiormente, por uma hemis 

fera vazia. Esta apresenta duas oerfuragees circulares, uma 

que coincide com o eixo do cilindro e outra, menor, excen 

trica. 0 conjunto de alimentação e constituído, simplesmen-

te, por uma câmara de paredes metalicas, localizada na par-7 

te interne da hemisfera, provida de furos milimetricos que 

se  abrem no interior do depesito, e comunica-se com o exte- 

rior atraves do orifTcio excentrico, o alimentador. 0 con-

junto de esgotamento reduz-se a um tubo metalico, disposto 

verticalmente no eixo do depOsito cuja extremidade inferior 

atravessa a hemisfera, abrindo-se externamente, e a extremi 

dade superior termina 5cm, abaixo do bordo do recipiente e 

e provido de uma tela de latão de malha milim i etrca, dispas 
-  

ta sobre uma armagao em forma, tambem, de hemisfera. 0 su-

porte consta de uma armação de ferro galvanizado, provido de 

4  pas  destinado a manter o depOsito 15 cm. acima da banque 



ta, permitindo_ daste modo, a livra nassagem dos tubos de 

alimentaço7o e de esgotamento da incubadora. 

0 funcionamento da incubadora j bastante simples. 

Depois de cheia dgua e contendo os ovos a incubar, estes, 

por serem pouco mais densos do que o liquido em que se en-

_contram imersos.. mantjm-se.acumulados na parte inferior do 

dep6sito - Aberta a torneira de controle, a g.gua penetra na  

camera metaiica e sob Tyressao, atravessa os orificios mili 

metricos'.em delsados.filetes-,-elevando-se na massa liquida 

_ 
e arrastando, consigo, Os ovos  clue  sobem, oroximos as pare-

des do depiisito,  at  a altura da extremidade superior do tu 

bo de esgotamento por onde a agua se escapa e os ovos, impe _ 

idos pela tela, vol- 

tam 

sem o impulso de baixo pare cima,  

tam  pela parte central,„ do dep6sito. Ao atingirem a parte  in  

fetiordestes, os ovos tornam a receber o mesmo 

novamente percorrem o mesmo traje-t-o Ja descrito. 

Deste modo, o continuo suprimento d'agua proporcio 

na aos ovos um constante revolvimento na qual permanecem  du  

rante todo o periodo de desenvolvimento  at  a eclosão da&-.4  

larvas, 

Incuba-se, no mgximo, 3 litros de ovos de curima- 

_ 
ta, de cada vez, em cada incubadora do tipo descrito,_embo- 

ra ela tenha capacidade pare uma maior quantidade. Levando-

se em consideração corresponderem a 40.200, em mgdia, o nu-

mero de ovos hidratados dessa-espjcie contido no volume de 

1 litro, em cada incubadora podem  sr  postos 120.600 ovos. 

Ap6s decorridas, em mgdia, as primeiras 10 horas, 

os ovos goros, isto e, os que por cualquer motivo tiveram 

- 
seu processo sustado, começam a entrar em decomposiçao desa 

gregando-se e sucedendo, entao, que a membrana dos mesmos, 

por ser bastante leve, E arrastada pela Tigua indo colar-se 

impulso e 
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- a tela de-  proteçao do cano de esgotamento do que resulta uma 

- sensível redUgao da superfrcie de esgotamento com o Conse-

quente aumento da coluna de liquido do depOsito da incubado 

ra ate-seu transbordamento. Torna-se indispensavel, entao, 

-- para ser evitada a perda de ovos-, que seja imprimido um-mo-

- Lvimento de_rotaçao nos dois sentidos da tela de - proteçao, 

desprendendo, assim, as membranas das capsulas dos-  ovos e 

provocando-, tambem,-  sua-subdivisao em oarticulas muita .pe-

quena , que-podem. atravessar, com- facilidade a malha da- men-

Eiõñada tela... 

Atingindo o limite do prazo da evolugao, rompem-se 

as capsulas dos ovos e as larvas  so  libertadas na agua da 

incubadora. A membrana ovular fragmenta-se e atravessa a te 

— la  de  pro  teçao do cano da esgotamento e a larva, em virtude 

do seu volumoso saco vitelino - reserva nutritiva nao po 

de escapar do mesmo modo. 

Verificado o nascimento da maioria das larvas, COS4 

tuma-se reduzir o volume de entrada d'egua na incubadora, seu 

- do-=a-mesma conservada nesta situaçao de funcionamento ate 6 

horas depois. 

EvoLugÃo DO OVO E DO EMBRIÃO - Pesquisas de Fisio-

logia chegaram a concluso de que, guardadas as proporçoes, 

e na fase de OVO que o peixe exige maior taxa de oxigenio. 

Graças a permeabilidade da membrana ovular, o oxigenio dis-

solvido na agua e integrado a intimidade do ovo, permitin-

do-lhe, quando a temperatura e as condiç3es frsico-quimicas 

do meio  so  convenientes, que seu desenvolvimento se proces 

se normalmente.  

Apes  a fecundaçao, a celula ovo se segmenta e pas-

sa pelos sucessivos estagios de morula,  blastula,  gasumda, 



16.  

impressionante a ra,7ide7 com que o ovo evolue;  ía  

ao cabo de 11 horas a7) -cis  a f ecundaço, o embriao esta per-

feitamente esboçado e decorridas mais 1R horas ou sejam ao 

todo de 27 a 29 horas da-se o rompimento da capsula ovular, 

deixando o peixinho, dal -em diante, nadar livremente. 

111.2. IDADE E CBESCII=TO DA CURIMATK cot= 

Por falta de dados sobre os defnarg-  açudes, limita - 

nossa exposiçao, sobre esse Item, ao açude puib1co  'Pe  

de Hiranda'(Bentecoste, Ceara, Brasil). 

IHERING & AZEVEDO (1934), evidenciaram o crescimen  

rapid°  da curimata comum de nossos rios. Segundo DENDY 

et alli. (1966 e 1967) e DOURADO (1968), citados por SILVA 

(1974), a curimata no açude "Pereira de Miranda" atinge o 

comprimento medio de 34 cm nos primeiros 17 meses de 1d4e, 

tornando-se bastante lento seu crescimento dal em diante. Se 

gundo os autores acima citados e SILVA (1969, 1970 e '1974), 

as curimatas do açude em foco  so  recrutdas no mesmo ano 

em que nascem e o recrutamento de uma dada classe anual se 

faz bruscamente. 

A idade do peixe pode ser determinada por varios 

mjtodos, assim por exemplo, pelo exame das escamas e dos  

litos. Ambos se baseiam no fato que estas partes do corpo 

mostram nít idas zonas circulares de crescimento. O metodo  

mais usado e sem dilvida o primeiro. 

Na escama podemos distinguir uma porçao de peque-

nos circulos que em certos intervalos mostram zonas de cre___ 

cimento irregular com falhas, interruog-Oes e, as vezes, bi- 

-V --40 (annuli). pro 

at() 
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vocados por uma interrupc0 no crescimento do peixe ou, no 

_mullmp.-, por um retardamento do mesmo (DOURADO etalli, 1971). 

Estes, estudando a idade e crescimento da curimata comum na 

_ _quele_ ano, no citado açude, determinaram a curva de-cresci- 

mento e a relaçiio matemetica entre o comprimento_ e o peso 

._desta especie, que sao respectivamente 

-0 42(t 4- 135)-1 Lt  = 51,5 [1 -e 
e  

:Lovur =_=1,33 t-2-,9-4--Lbg 1 

111.3. ALIMENT-ACKO 

A larva recem-nascida alimenta-se, durante 6  at  8 

dias, da res'brva nutritiva conti-da no-  saco vitelino,- enquan 

to 0 exame do contendo gastrico-intestinal, do adulto, reVe 

Ia sempre a existancia de lado com finos graos de areia,  subs  

tancias anorganicas, infinidade de seres unicelulares vege-

tais e animais, onde predominam algas diatomeceas (Diatorneae) 

e protozogrios  (Protozoa). -  FONTENELE (1953); verificamos, 

assim, ser i1i8faga a especie. 

He generos de outras subfamIlias que  tam  essa mes- 
- 

ma forma de alimentaçao, tais como os saburus (Curimatinae) 

que, porem, no tem nem vest i igos de dentes, no entanto os 

Prochilodineos  tern  lebios guarnecidos de series de dentes 

fraquissimos, que, a vista desarm-Ida, parecem apenas espi-

nhos; caracteriza ainda esta subfamrlia um espinho em forma 

de ponta de flecha, procumbente, na base do primeiro raio 

da dorsal - IHERING & AZEVEDO (1934). 

l•f• 
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ciado e todo ele envolvido pelo intestino muito longo e fi-

no. Este mede 83c.m, em reixes  dc  27cm de comprimento, ou se 

ja, cerca de 3 vezes maior que o corpo. Em exemplares 

meas de 145mm. (71 gr. de peso), mede o intestino 570 mm., 

ou cerca de 4 vezes maior que - o corpo. 

Para nos, tem grande i=ortHncia tal regime alimen  

tar,  pois desta forma podemos assegura,- que peixes dessa. as 

- 
pecie, cohabitando com outras de regimes alimentares dife-

rentes9  en  ambientes--rest,r-itos,- vem ocupar importante nicho 

ecoiggico dos açudes. 

FREITAS- E GURGEL (1972), afirmam que tal_ como a ali 

tamanho, i'e-XG,  area  geografica, ciclo metabglico, 
/ 

 

epoca do ana-7e,sparte do pescado amostrada, sa-o mobilidade, 

 

responsilveis pela variaq_ao- da composiqio química dos peixes 

ItIj 
natura". Os mesmos autores analisaram amostra de 12 es- 

. 
pecles de peixe de valor comercial de açudes do Nordeste 

'brasileiro, dentre as quais encontramos a esp i ece em estato ,  

(Tabela VI). 

111.4. PESCA E PISCICULTURA 

Como ja afirmamos, a estrutura da boca da curimata, 

com maxilares fracos e desguarnecidos de dentes firmes e aia 

da pelo seu regime alimentar, demonstra que este peixe nao 

pode ser pescado com anzol. A pesca restringe-se a aparelhos 

que aprisionem o peixe, tais como, os gales  "gill nets"  e 

a tarrafa (Tabela VII), que constituem os sistemas mais ge-

neralizados para sua captura. Sobre os gales, segundo MES-

CHKAT (1953)  in  CHACON (1970) "as malhadeiras podem ser fel 

mentagao, 



bra  da qual se possa extrair uma linha fina, ou das moder-

nas linhas qulmicas: 17,er1on,  nylon  e kapron. Quanto mais fi 

na a linha, tanto mais neixe apanha', enquanto que a tarra- 

fa, no Nordeste praticamente -,, ao sofreu modificaçao desde 

sua criaçao e seu tamanho varia em torno de 2,5 metros,  

malha-  tal que segure 7eixes de 20 cm de comprimenta,commais 

- trequancia. 

Um dos maiores empecilhos para a pesca  so  as  plan  

-  tap  aquaticas:nne sustentam a-  rede, dificultando a penetra- 

chumbadas em-  a-guas prafundas___ mas a vegetaçao 

Outro empecilho  so  os troncos de arvores, que du-

rante dezenas de anos Ne conservam no fundo da agua. Ar se 

refugiam as curimatis maiare, e tambgm g onde se da o en- 

---rcrs-eame-nro-= t  and  a c-ador= - mer g-u-1 h-ar-  pa  

r a aos poucos desprenda-la. 

Conforme citamos anteriormente, temos no Nordeste 

brasileiro, cerca de 103 açudes pUblicos controlados pekd 

DNOCS, com aproximadamente, 11.035.602.000 m3  d'agua. Ague

les deram uma produgao de 17.218,3 toneladas em 1975, cujo 

valor foi de Cr 52.031.217,49 (Tabela VIII), alem de milha 

res de pequenos açudes pUblicos e particulares. 

Dentre as espcies mais capturadas, naquele mesmo 

ano, a Pescada do  Piaui  concorreu com 38,9% do total da  pro  

duçao, ficando a curimata comum em terceiro lugar com 13,7% . 

(Tabela IX). 

SILVA et alii (1974), determinaram a curva de ren- 

dimento da 

no period()  

espgcie focada, no açude "Pereira de Miranda", 

de 1058 a 1973. Esta, de acordo com SANTOS  at  

alii (1973), citado Dor SILVA  (op.  cit), consiste na rela- 

gao entre a quantidade total capturada, em peso ou em nume- 
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ro de indivIduos, durante um certo intervalo de tempo, e o 

esforço aplicado na catura. 

Os autores supracitados obtiveram, a nartir da Ta- 

bela X, a seguinte relacao entre captura e esforço 

C = (236,30 - C 109E)E, onde: C = captura total 

nual e E = esforço total anual em de gales. 

Segundo SCHAETET1 (1954),  in  SILVA et alii (1974) a 

relaçao entre C/E E so sera-valida  se for linear, a  qual 

foi comprovada (Figura 2). Na Figura 3, encontra-se a curva 

ajustada, sendo utilizados os valores de C e E. 

Como peixe pra .a piscicultura intensiva a curima--, 

ti- apresentou dificuldade'-,„em aceitar o alimento artificial 

oferecido. Devido as suas peculiaridades de peixe de piraee 

a, no desovando em cativeiro, nao apresenta problemas da 

-superpopulaçao. 

Para a Regiao interessa a curimat,a como peixe de 

alto valor da ictiofauna brasileira, principalmente para o 

pescador profissional, pois g de alta sisnificagao sua pes 

ca, bom valor comercial e representa fonte alimenticia de 

alto teor para as popu1agi3es interioranas do Nordeste bra-

sileiro. Para aumentar os estoques de curimata de nossas ba 

cias hidrogrgficas existem dois caminhos a desova e a cria 

çao artificial para povoamento dos rios ou uma oroteçao bio 

logicamente justificada, para assegurar a procriagao, jg que 

se trata de espgcie que apresenta migragao reprodutiva. 

Ja foi visto  clue  se consegue a desova artificial 

atraves da hipofisagao e depois da focundaçao a criaçao de 
- - _ 

alevinos aptos para  serer)  soltos em rios e açudes. 

Em 1975 a criaço e distribniça.o de alevinos pelas 

- A - or,' R20  exemplares,  
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total de 905 açudes, com a introdur.ao d- esp'ecies seIeciona 

das, os quais 825 destes nert==nciam a articulares e o res-

tante eram de domlnio 

Dentre as esoçcies distribuídas a tilapia do Nilo. 

Tilipia ni16 tica, foi a  clue  concorreu com a maior quantida-

de; ficando a curimata comur com a seunda colocacao (Tabe-

Ia XI). 

1 
11,1: 

N, 

Mediante o que.,_foi explanado neste trabalho refe- 

rente ao comportamento da pogulaçao de curimata comum nos 

açudes nordestinos, torna evidente 

l. Face a ausancia de chuvas nos açudes, com a CO 

sequente nao ocorfencia de cheias dos rios ali-

mentadores de suas bacias, a curimata comum,  Pre-4  

chilodus cearensis Steindachner, nao desova. 

2. Por meio de injeç-Oes de hip6fises, possivel 

obter desova, naqueles anos em que as condiçiies 

meteorolOgicas nao favorecem a reproduçao natu-

ral. 

3. A sua pesca restrin(re-se a aparelhos que apri- 

sionem o peixe, tais como, os gales ou redes 

de esoera  (gill-nets)  e a tarrafa. 

4. Dependendo das suas condic-o-es em aceitar o arra 

goamento, a curimata odera se tornar um peixe 

para a criagao intensiva, visto  rig()  haver o  pro  

blema da superpopulagao. 

5. Sua pesca oferece 3-is populg-Oes nordestinas uma 
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oferta do Pescado, -rrscimo na renda do homem 

do campo, umento na oferta de empregos diretos 

indiratos, contribuindo assim para a fixac7i0 

do rurIcola ao meio. 

C. A oroduçao regional de Pescado das aguas inte-

riores poder ,7i alcançar valores superiores ao tri 

plo das atuais capturas, com a modernizaçao de 

metodos e aparelhos de Pesca e/ou um programa 

amplo de piscicultura intensiva. 

Assim, resta-nos apenas enumerar algumas provídn 

cias a serem tomadas nas açudes, 

- nao permitir4te_a captura ultrapasse ao rendi-

menta meximo sustentevel, a fim de se evitar a 

sobrepesca. Isto, atraves do controle do esfor-

ço de pesca aplicado sobre as populag;es da es- 

pJcie nos reservat6rios;  

facilitar a migraçao reprodutiva da especie: pe  

la  proibigao da pesca, pela construgao de esca-

das de peixe e pela eliminaçao de quaisquer obs 

taculos erguidos pelo homem, no sentido de cap-

turar os peixes em migraçao, 

intensificar a pesca de peixes carnivoros 

introduzir nos açudes, de acordo com as instru7  

goes  de tednicos, especies cujo regime alimen-

tar seja diferente do da curimata e que possam 

ser pescadas com redes ou anzol, a fim de dimi-

nuir a pressao de pesca sobre a curimata. 

V. SUMMARY 

j a povoados com a curima-- 
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chilodus cearensis -cteindachner, in r.sevoirs in dne Northeast 

of-Brazil, under the administration of the National Depart-

ment for Works Against Droughts (DNOCS). 

In this research biological as,pects (induced and 

natural reproduction, food habits, ='re and growing, etc) and 

productivity were considered. Compalisons were made with 

others reservoire. 

Limnologicol asnects, area and volume of the reser 

voirs were studied. 

----The: fl Low  " r-LdhcIimgions-f- wer ma d e 
' - = 

1. Denending upon the ability of the curimati 

_mum to_ finANsufficient feed, it would be possi- 
-„,,, 

ble to use it in intensive fish culture, since 

overpopulation would not be a problem. 

2. Its capture brings many advantages to the people 

of the Northeast such as: increase in the avai-

lability of fish, wore income for the fisherman „"4  

and wore direct and / or indirect jobs, helping 

to avoid the exodus from agricultural areas. In 

1975 the production of curimata  comum  in the re 

servoirs administrated by DNOCS was 1844,o tons. 

3. In order to avoid overfishing catch s exceeding 

the maximum sustainable yields should not be al 

lowed. This can be attained through the control 

of fishing effort in the reservoirs. Fishing ef 

fort is already being controled in several re-

servoirs. 

CO- 
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0UADRO I  

PREPARO DAS DOSES  

la. dose 4 hip6fises eri 4 cc de  soro  fisiolOgico  

i 2a dose 2 it " 4 cc. TT IT II 

3a. dose 12 it " 4 cc. IS II 

4a. dose , 16 If " A cc. 
 

-z-Outras 16 IT " 4 cc. 
 

QUADRO II 

APLICA10 DAS DOSES   

Dose  la.  2a. 3a. 4a. 

Dia 28/05 28/05 29/05 29/05 

Hora 14 20 2 

Veiculo 
0,10cc=0,10H, 0,10cc=0,20E. ,10cc=0,30H. 0,10cc=0,40H: 

0,15cc=045H. 0,15cc=0,30H. ,10cc=0945H. 0,15cc=0,60H. 

S.d, I.d. S.c. I.C. 

Observaçgo: H, hipaise; S, swlerior; I. inferior; d, direita; e, es-

querda. 

Fonte:  

Rev,  Brasil, Biol., 13(1) : S7-102 

Abril, 1953 - Rio de Janeiro, D.F. 



ESTADOS POPULACK0 

Maranho 
......... •aeopooesepeaeo0e.... 

Piaui ...... 40604,4"0-000•MOfteg0000Q0090" 

Rio Grande do 'Corte . 0 OOOOO • • OOOOO 

Paraiba 0- 01i0 POP OIT'flt.,•••••• ••• wee-e.ocro 

2.992.678 

1.680.573 

4.361.603 

1.550.184 

2.382.463 
••••••- 

Pernambuco ........... . .. ......... 5.160-.625 

Alagoas eo cr epo•00•00•60•0•00o•ouo.O•ae•ta 
1.588.068 

Fernando de Noronha .. ...... ......... 1.241 

Sergipe e• epoo•eeeeeeee•pecop•oepoeoa••O 
900.67? 

Bahia 
e•cre0e00•••0 ................... •• 7.493.437  

REGIÃO NORDESTE ..... ............... 28.111.551 

BRASIL .•Oecroodleeee100•0000Oeeeep06,2000 93.139.037  

Ceara OOOOOOOOOOOOOOOO ef.•001141 ea•— e 

TABELA I 

TOPULAÇXO  DO NORDESTE  POR ESTADO  

Fonte: 

IBGE. — Recenseamento de 1970. 



TABELA  TT 

AREA GEOGR1LF1CA  

Unidades fires  

Regi-a-o rAbsolutes 

Pais (Km) 

i_reas Relativas 

na regiao no pals 

Haranho7o 334.309 2,0,73 3,93 

Piaui ',49.317 15,44 2,93 

Cear  153.245 9,49 1,80 

R. G. do Norte 53.048 3,28 0,62 

Paraiba . 56.282 3,48 0,66 

Pernambuco 98.07 6,07 1,15 

Alagoas 28.531 19 77 0,34 

Sergipe 21,057 1,30 0,25 

Bahia 563.281 34,88 6,61 

Minas Gerais* 57.328 3,55 0,67 

Fernando de Noronha  27 0,01 09a 

NORDESTE 1.615.004 100,00 18,96 

BRASIL** 8.516.037 100,00  

Fonte: 

Fundaço Instituto P3rnsi1eiro de Geografia e Estatrstica. 

*Somente a  area  incluida no Poli.gono das Secas. 

**Incluindo todas as ilhas oceanicas do Brasil. 

-  



TA3EL;:, III 

AREA  E VOLUMRS DE ACUDE,S PELICOS AD/gUISTRADOS PELO DUOCS. 
- . 

aEciÃo NORDESTE DO ItRASIL. 

N9 DE 

AQUDES  
ESTADOS 

B:CIA HIDRAULICA 

(la)  VOLUME (m
3
) _ AREA 

Piaui  _ 5.544 206.276.000 

37 Cear q 83.430 6-.54o.is1.oba 

Ilernambuco ) 9.991 748.437.000 

15 ?ara -, (2) 22.427 
---i 

2.356.728.000 

12 
, 

D G. do Nort -  --,. 9.211 434.632.000 

7 Alagoas 989 40.358.000 

12 Bahia 8.731 625.001.000 

2 Sergipe - 10.125.000 -4,-!, 

1 M. Gerais 1.290 73.864.000 

103 
-__  

TOTAL 141.13 . 11.035.602.000 

Font 

DNOCS / DIPIS /  FP  

_ (1) Faltando a  area  dos r_ludes Poço da Pedra e  Sao  Gabriel 

.(2) Faltando incluir a  area  do açude Escondido. 



TV 

CONTACE DE OVULOS DE 17-  CURIMAT;P:S  

N9 

• REGISTRO 

5243 

5039 

='5053 

Peso (r,-ama) N9 DE 

6717-0S Ao T3eixe O ov5.rio 

490 

525 

- 600 

66 

—7-117 

36.234 

114.270 

245.488 

5166 550 140 167.530 

5190 850 150 129.056 

5674 
153 158.365 

5189 820" -175 165.717 

5673 650 203 220.849 

5362 
223 233.258 

5242 
p. 1.600 140 312-.,800 

5041 1.906 346 494.322 

5393 1.070 393 * 406.755 

5059 1.330 400 565.600 

5040 1.332 402 483.606 

5165 1.300 400 565.600 

5?94 2.2:0 600 606.600 

5340 2.700 35:2 1.138.150  

FONTE: 

Boi, DNOCS 



TET:IPO Di 

OPS777VAr0 

(h) 

DATA 

28/05/67 2,30 

29/05/6T 3,00 

30/05/67 3-00 

31/05/67 1 2,00 

01/06/67 075. 

02/06/67 04 75 

03/06/67 4,00 

04/06/67 49 10 

05/06/67 4900 

06/06/67 3,30 

07/06/67 4,30 

08/06/67 5,00 

09/06/67 5 900 

10/06/67 5,00 

11/06/67 59 30 

12/06/57 4,00 

56 9 30 

TArEL2._ 

SUBIDA DE CUETMATA (7.{=1, Prochilodus cearensis. POR HORA 

DE OBSERVAÇÃO 7  TO=, NA ESCAT',A DE DEIXE DO Ar,UDE "FORQUI- 

LHA" (:70BRAL, CEAR:, .7"ASTL), i0 72ERf0D0 37  98/05/1967 a 

12/96/1967. 

N 0  DE CURITT. 

OR  DORA  

Diii flT.SEPVAÇT,O. 

TOTAL 

360 900 

240 720 

240 840 

180 360 

240 300 

240 290 

360 1.440 

240 1.080 

300 -14.200 

360 1.260 

240 1.080 

300 1.500 

360 1.800 

300 1.500 

130 990 

120 480 

4.960 157.40  

Fonte 

Boletim  TE71cnico do D11007 -TT 1 1970. 



TABELA VI ' 

composigÃo  QUÍMICA APROXIMADA DE 12 ESPÉCIES DE PEIXES.  DE AGUA DOCE, 
VALOR COMERCIAL, DOS AÇUDES DO MORDESTE BRASILEIRO  

ESACIE 
Ng.  DE 

AMOSTRA 

ropro 
COMESTÍVEL 

% 

 NATPRIA PRIMA PROTÍNA ' 'OORDURA  Cilia  
1 - - 

CAI, 

Media Variag-a7o Media Variaçao, 

I  

dia Variag-a"o'di a Variaço p/100, 

/ 
Lpaiari 12 59 4 24,7 22,1-27,8 19,0 16,0722,3 4,1 0,6- 8,7 2,3 1,3-6,0 122 

'eseada do r i lui n 64,0 21,9 18,2-26,1 18,6 15,6H20,2 2,7 0,2- 6,2 1,6 11-2,6 108 
! , 

.111,....t., comum I 64,0 30,4 23,0-40,4 18,3 16;9-21,4 11,2 4,1-26,1 1,9 1,13,6 1%.13 

com6r 6 59;9 27,5 23,4-32,0 179 16,9...18,9 84 5,.5.11.  1,9 1,4 3' 15' 

u verdadeiro r 32,8 22,9-42,4 lç,2 17,7-21,3 12,0 2,1-20,0 2..,,1 1,4 3,',) 194 

J.lia !:)[.,1 24,0 2C,3,29,8 141,9 i8,0-21,0 3,4 0,9. 7,1 '' ') 1,2.2,r; 116 

raira 5 59,6 24,2 20,3-33,9 21,0 18,1-24,0 2,3 0,9-4,3 1,9 1,3-2,3 115 

:ucumare comum 5 60,5 24,0 21,4-27,7 21,1 18,1-27,9 1,1 0,2- 2,2 2,5 1,7-3,r„; 104 

:angati 5 67,5 30,5 21,1-34,4 16,3 12,4-18,9 11,6 5,3-20,4 2,1 1,3-5,0 178 

landi 5 75,3 41,4 38,3-45,7 1690 13,4-18,0 24,6 21,9-26,4 1,7 1,1-2,7 293 

;ardinha 5 60,9 23,9 .19,927,9 17,6 16,1-19,1 4,6 1,6- 7,6 13 1,4-2,4 120 

;ranquinha 5 60,3 30,1 20,6-36,4 17,0 
1_ 

15,9-17,8 12,2 6,5-25,0 1,6 1,2-2,1 186 

FONTE: 

Boi. Tecn. DNOCS. 



TABELA VII 

PESCADORES E APARELHOS DE PESCA 

ESTADO AÇUDE 

(Unidade)  

PESCADORES 

EM EXERCÍCIO 

(media mensal) 

IiDIA liETISAL DE ili2ARELHO DL' PESCA LICELICIADO 

Rede / Linha Espinhel Liazol 
I , 

Solt
i
a 'Anzol Baia de Vara Espera

/ 
q 

(Uniq.) (Unid.) (Unid.) (Unid.) (my  

/ 

Tarralo 

(Unid.) 

T'ioul 7 S  191 22.841 83 1.241 1.454 12 13  

Cear  g 37 2.482 244.403 1.302 18.677 13.161 388 256 

R.G.do Norte-Paraiba Pernambuco-Alagoas 44 1.518 208.075 697 747 1285 QM 137 

Sergipe-Bahia-Minas Gerais 15 769 62.414 186 1.0.03 373 544 

TOTAL 103 5.260 537.733 2.093 21.049 32.308 1.622 1,000  

PONTE: 

DNOCS E GURGLE, J.J.S. (1975). 



RENDAS ARRECADADAS 

EM CRUZEIROS 

18.423,14 

345.4/;0,40 

6.5.470,42 

125.345,7 

75.520,37 

14.738,78 

2.94.3,60 

103.803,31 

2.956,54 

757.642,34  

.TABELA VIII 

P1(0J72:0 PE PESCADO, VALOR E ' RENDIJ ARRECADADA4 

REFERENTE 'S AOS AÇUDES PO 

I t AA000 00 NOW3TV eeK1600  Dr,  1975 

Pi;.1u1 

Ric Grancle do Norte 

Paralba 

Pernambuco 

Alagoas 

Sergipe 

Bahia 

Minas Gerais 

TOTAL  

N9 DE  

AÇUDES 

07 

37 

12 

15 

10 

07 

02 

12 

01 

103 

PRODUÇÃO EM TONELADAS 

1.124.344,20 

20.9P7.706,79 

3594.611,00 

9.417.9889 00 

3.856.820,50 

891.921,00 

65.298,00 

11.809.821,00 

162.707,00 

52.031.217,49 

ESTADO 

332,3 

8.722,9 

971,9 

2.909,8 

998,7 

122,9 

21,8 

3.110,7 

27,3 

17.218,3 

VALOR EM CRUZEIROS 

FONTE 

Diretorias Regionais. 



ESPgCIE DE PEIXES DOS AÇUDES DO DNOCS 

: COM MAIOR PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO  

1.  Pescado do  Piaui  (aclimada, proce- 

dente do Rio  Parnaiba)  5.239,b 

2.  Camarão (aclimada, procedente do 

Rio Amazonas) 2.617,3 

3.  Traira (regional) :.276,- 

4.  Curimata comum (regional) 1.8411.,C 

5.  Tilapia do congo (aclimada) .501,5  

FONTE: 

DNOCS E GURGEL, J.J.S. (1975) 

_ TABELA IX 



TABELA X 

DADOS DE CAPTURA, ESFORÇO E CAPTURA POR UNIDADE DE ESFORÇO 

DE CURIMALK COMUM DO AÇUDE 'PEREIRA DE MIRANDA", PERÍODO DE 

1358 a 1973. 

ANO 
Captura Total (C) 

(kg) 

Esforço _Total (E) 

N9de gaies 

Captura por unidade 

de esforço C/E 

1958 105.307 296 -355,76 

1959 128.220 509 251,90 

1960 155.504 795 195,60 

1961 227.900 1.683 135,41 

1962 148.268 1.111 133,45 

1963 205.444 1.176 174,69 

1964 136.116 922 147,63 

1965 124.651 1.336 
.4 

1966.  70.042 1.022 68,53 

1967 85.364 846 100,90 

1968 161.296 1.655 97,45 

1969 85.217 1.429 59,63 

1970 59.548 1.020 58,38 

1971 44.751 1.022 43,78 

1972 27.621 612 45,13 

1973 35.391 895 39,54  

FONTE: 

Boi.  Teem., DNOCS. 



A  

Fig. I Desenho de  urn  corte longitudinal, no sentido do eixo maior, em uma incubadora 

para ovo livre e de densidade superior -a da duo. As flexas indicam o trajecto dos 

ovos. A, tela protetora do esgotamento; B, Câmara metálica provida de furos milimitri-

cosi  C,entrada dagua ; D, saida dagua;E,dvel dagua no incubadora em funcionamento. 



TABELA  Xi  

DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS, POR ESPfCIE 

E POR ESTAÇÃO, DIZRANTE 0 ANO DE 1975. 

ESPECIE 

EsTA2O DE 1:ISCICULT1iTRA 

TOTAL 
Valdemar C. 

de França 

Pedro de 

Azevedo 
Itans Jacuri 

Apaiari 46.400 3.930 25.678 29.530 110.538 

Beiru - 7.537 1.600 9.137 

Cangati 348 - - 348 

Curimati7 comum 93.267 76.810 34.515 6.490-  211.082 

_ -Cur-ht R pacu 4.400 1.470 - 1.200 7.070  

Guam  - 13.965 - 13„9,65 

Pescada do  Piaui:  6.985 7.770 5.982 2.350 23.087 

Piau comum 300 -' 3.144 150 -3.594 

Sardinha 10.610 6.870 - - 17.480 

Tilapia do Congo 85.618 40.620 17.550 31.200 174.988 

Tilapia do Nilo 78.888 192.850 64.893 53.900 390.531 

TOTAL GEPAL 326.316 335.320 173.264 126.420 961.820 

FONTE: 

DNOCS E GURGEL, J.J.S. (1975) 
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