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FRETCIPAIS DOENÇAS DL PEIXES 

Carlos maria.N. C. Latos 

1- IPTRoLugib 

Atividade iue remonta a 4.000 anos e que teve 

origem na China, a piscicultura, graças a iniciativa do 

enta Secretgrio da Agricultura, Carlos Botelho, foi  in  

troduzida n9 Brasil em 1907. No entanto, somente inioi— 

ou sua longa c -11 da para o progresso quando, no ano,  

de 1927, Rodolfo  von  Ihering passou a liderar os estu — 

dos sobre 05 hgbitos de vida dos nossos peixes et  mais 

tarde,  am  1932, dirigiu a Comissa; Técnica de Piscicul—

tura do Nordeste, criada por Jose  Americo  de Almeida 

Ministro  da Viagao e Obras PUblicas. 

Anos depois, a piscicultura no Nordeste  pas  

sou a ser ministrada pelo Departamento Nacional de . 0—,  

bras  Contra as Secas DNOCS provid;ncia esta  clue  se 

tornou fundamental para  clue  a mesma alcançasse 0 atual 

nivel de desenvolvimento. 
- 

Os trabalhos realizados pelo referido orgao 

lAblico nos levaram ao conhecimento de novas tecnioas y 

vitais para o progresso da piscicultura, ti. aclimataçao 

de especies icticas de outras bacias hidrogrJficas, 

instalaga'o das Estagoe's de Piscicultura ao povoamento 

dos Açudes do Nordeste do Brasil. Este Ultimo fato  tam  

Possibilitado, entre outras coisas, a produgao de cer 

ca de 18 000 toneladas anuais de pescado  am  104 açu -  

des  administrados pelo DNOCS. 

Os peixes, como todos os seres vivos, seta° 

sujeitos a muitos tipos de enfermidades, cujas causas 

sa-o as mais diversas possiveis. Com  o progresso da pis 

cicultura imi  maior niçmero de especies Icticas passou a 



ser cultivado, havendo, consequentemente, um  incremen-

to na probabilidade de ocorlercias de doenças, nascen-

do, dal, a necessidade .de novas técnicas que previnam, 

controlem e combatam, com eficgcia, tais enferiaidades. 

Assim, surgiu 1TaR  nova ci;ncia, chamada Ictiopatolo 

gia. 

No Nordeste brasileiro, a criagao de peixes 

tem sido realizada de maneira intensiva, apenas  en  Es-

tago;s de Piscicultura controladas pelo EKGS. Entre--

tart°  s atualmaate no Brasil;; dada a flecessidade de  pro  

tema de origem animR1 para a populagao, mais 
 

46agase 

dever g ser. dado A piscicultura intensiva e mais pes 

quisas devera. ser realizadas no combate das doenças 

pr6prias das espécies cultivadas. 

No preserte trabalho, procura-se fazer 

descrigal das doenças, Ei,rasitgrias, bacterianas e vi-

rOticas, nRis  comuns em todo o mundo, bem COMO apresan  

tar  os meios de prevengal, controle e tratamento. 

II. MATERIAL E MTODO 

Para a sua realizagao, este trabalho teve ca 

no base um levantElmento bibliogrgfico e entrevistas 

pessoais com técnicos do Departamento Nacional de 0-

bras  Contra as Secas ( DNOCS ) e LaboratOrio de Cien-

cias do Mar da Universidade Federp.1 do Oear4, ( LA30 - 

TUR ), sobre a atuagel das enferaidades  an  piscioultu-

ra.  

III. RESULTP,DOS E Disaussn-o 
Como resultado da pesquisa, encontramos as 

mais variadas enfe,ufflidades, causadas por parasitasrbac 

terias e  virus,  as quais passaremos a descrever 2  indi 

cando prevengoes, étilogia, sintomas e tratamentos. 
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PEIXES. TERAPtA 'E CONTROLE DAS Do=gAs 

emcontra 

cultura l  

7)reveng6 a melhor nrilcira  quo  se 

para g=antir a sTtide dos peixos. 7n  pisoi 

hc uma serie de medidas '¡uo,  so  tomadas opor 

tunamente, pode!-1 reduzir de muito o surgimento de. en- 

• 

fermidades nas criagoes de -0Qi2:030 

A-Medidas Profilticas e Higi'Licas. 

imponte fornecido aos peixes 

um suprimento de clgua  abundant:  e de boa qualidade  .7m 

viveiros alimentados por águas acidas, faz-so  necessg: 

rio uma calagan contini  P.  ou periddica, a fim de man-

ter.o  pH  neutro ( 6,5 - 7,0 ). Se o  pH  4 superior a j 

isto pode ser perigoso para os peixes, o que se pode 

evitar, reduzindo a vegetagcjo submersa, As variagoes 

bruscas de temperaturas tambem podem ocasionar cer-

tos problemas, bem como a insuficiencia de oxigenio 

A selegao de reprodutores para a criagao de 

ire sor a mais rigorosa possivol, jr-1 que os indivIduos 

fortes apresentam um P  alta rosistencia ao ataque de 

organismos patognicos e  at  a condigoS adversas do 

meio. 

A donsidade de estoque o a auantidade de a-

limento devem ser cuidadosamente calculados, para  quo.  

sobro o mini= possivol de detritos. A qualidade da 
0 

raça o tambem e fundamental.  So  o alimonto que se for-

floco 6 pobre  am  vitaminas, uma o'timrt oportunidade po-

de, onteo, sor criada para -lue se desoncadeie.uma se-

rie do onermidados, capazes de dizimar, em pouco 

Do o por conrpleto, una populaça de peixes. 

tom 
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Dentre.asmadidad:-Is Toroventivas, cumpre 

da  lenbrar: 

1, dc aniriais hospzdeiros into 

' • 70diarios dc ag ,, onte 3tio , o'17cos,  como  a sanuessuza 

vetora de causador da docrgr do sono - e os caracdis 

hospedeiros intermediZrios dos trematodos do ganero 

Sanguinicola  ou da escie Diplostomun volven; 

2. o combate s aves predadoras, ciuc, J. 

de destruirem os peixes, deixam na ggua,_ juato ocra os 

seus oxeramentos, perigosos parasitas. 

sempre importante ciue um cultivo, para ota 

repopulacao, nao fic.ue na dependencio de estagoes de 

piscicultura dastiadas a distribudgel de ovos e alevi 

nos. Case isso AE7o seja possivel, devmn ser procuradas 

estagogs piscicolas ciue of-,:xeçam garmtia.cuanto ao es  

-bade  de  Salida  de -Peixos e ovos fornecidos. Em menhum 

c7so, no entanto, se dispensa um perlodo de obssrvaga0 

_ :das Deixes, a-fim de se obter a certeza de que eles 

esto, rea17onte, livros do docn9J::s. 

0 manuseio e transporte desneeessaa.ios dos 

peixes devem ser evitados, pois podem causar-lhes fe-

rimentos que, por menores que sejam, vao ensejar .0 es-

tabelecimento de organismos pato,3enicos e o inicio de 

enfar.aidades. 

Os canais que alimentam o viveiro com agua 

dcvem estar somlor-.; limpos e protec;idos por finas te-

las. Isso impede j.vie elementos alheios ao cultivo, por  

all  penetrem para o viveiro. 

B- Desinfecgo 

O fundo dos  tongues  ou viveiros pode conver- 



ter-se no ponto d'e Partida de contagio de pa/asitas 

ja  clue  alguns deles se encontram no lodo acumulado. 

sabido, al'm do mais, que as sanguessugas dos peixes 

depositam seus ovos no barro0 necessário, pois, que 

o fundo dos viveiros seja submetido a uma desinfecgao 

peri6dicay a fim de prevenir o desenvolvimento desses 

orgnnismos. Isso 4 possível de duas msneiras: 

1. Com cal viva ou ciansmlda. 

Recomenda-se para grandes tanques artifici-

ais e para os de fundos  naturals.  0 processo consiste 

no esvaziRmento do tanque e aplicaga-o de cal viva pul 

verizada na razao de 100g/ m e, novsmente, o seu  en  

chimento, ocasigZ,  an  que a ggua,,devido misturar-se 

aal, torna-se leitosa, permanecendo  assign,  por 15 ai-

as. Passado esse tempo, o tanque 4 nowmente esvazia-

do e uma 4gua limpa 4, ental, colocada 

2. Permanganato de 2ot6.ssio. 

Pmpregado, principalmente, quando se esta. 

Jaesinfectando-pequenos-dep6sitos,Se ,os pelxeanao po  

den  ser retirados dos tanques para a operaggO, aplica 

se, pa/11 200 litros de 4,gua, 1 grama durante 1 hora . 

Caso contrgrio, utiliza-se 1  grams.  do composto Para 

100 litros de ggua, no mesmo intervalo de tempo. 

Se enfermiehdes atingem o cultivo e acarre-

tsm  mortalidades, todos os peixes mortas e doentes de 

vem ser imediatnmente retirados e enterrados em cal 

viva. Nesse caso, também o viveiro e todo o material 
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utilizado  tarefa devem ser dpsinfectados. 

C- Telapia e Controle das Doenças. 

7mbora algumas doenças de • peixes apresentem 

aura, a terapia naO desempenha um Papal ta-o importan-

te como a profilaxia e higiene. Descobrir -a tempo a 

enfermidade condiga-o Para que o tratamento terapeu: 

tico ohterlis  exito. Para tanto, g necessario que set2 

nha sempre em observagao os peixes aa criagao. Se  al--
-  

anor-Ma-.T aStár: ocbrrendó deve-se tirar da

dia- o, un  

ime7. 

amostra doa peixes a exPTnin4-lo a cuidadosa 
T  

menta, deduzindo, dai, : a estado sanitario da-po 

c. 

/Os tratamentos empregados na terapia e  con.-

trole das enfermidades dos peixes esta l enquadrados  en  

duas categorias: tratamento em viveiros e tratamento 

em tanques ou aqugrios: 0 primeiro apresenta certos in 

convenientes, tais como altos custos  el  muitas vezes, 

nao atinge os objetivos a que se propoe, enquanto que 

o segundo, o mais largamente empregado, exige UMR,  tee  

nica mais apurada para que sua aplicagao apresente 1.2 

sultados positivos. 

Quando da aplicaçaO de medicamentos nos pei 
, . 

xes, e Improecindfvel o conhecimento da qualidade da 

agua, pois tanto o  pH  como a temperatura, afetam, 

muito, o resultado dos, tratamentos. P7  primeiro luga 

devemos tratar um pequeno numero de peixes e esperar 

o resultado da reaga dos mesmos ao tratamento, antes 

em  



!i de aplicg-lo a toda populaoal. 

Contra os parasitas extel.o.os, o controle e 

realizado com o emprego de banhos, rápidos ou demora - 

dos, por imersal e através da aplicagal de fortes jatos 

de compostos qui'micos nos peixes. 

A mpioria dos problemas causados pelos para--

sitas infernos Sal provocados por formas larv4xias  an  - 

contradas nos tecidos e sendo de difícil tratamento, ra, 

zao porque devemos, nestes 

.preventivas. 

As bactérias sal 

casos, dar nfase  Ls  medidas 

combatidas atrav4e de antibi 

4.1*- (Stioos, injetados nos peixes ou adicionados A. raOao. A 

terramicina 4 utilizada com bons resultados e 4 incorpo 

rada ao.  alimento na razal de 2,5 a 3,0 gramas por 

de peixe por dia, durante aproximadarente uma sararau 

permanganato de pot4ssio 4 empregado como tratamento de 

morado, na concentragal de 2 a 3 ppm, em viveiros e a - 

presenta também, resultados satisfatc5rios contra 0 as In 

fecgogs provocadas pelas bacterias. 

Nao sao conhecidos tratamentos para dOea9as . 

ocasionadas por  virus.  

Os medicamentos utilizados para os tratamen 

tos de. peixes doentes, exigem ilma vigilancia bem acen 

tuada no seu uso, principalmente quando empregados pela 

primeira vez ou quando sal desconhecidas as tolerancias 

tOxicas da especie  an  tratamento. 



111.2. P7=0IFLIS PLI1L5I7LS E'DO.LITgLS 

A- Grupos de P=sitas 

l. Fungos 

os reprose:r:tartes dos Ficomicotos, os 

fungos causadores das on'?ormidades ncis importantes 

Os ficonicetos inforiores  possum  talo  mononuclear  

de tamanho microscOPico, on:=nto os • superiores 

mostram-no plurinucicado, raific:do e bem desenvolvi 

do. 

'1.1. Sa7)rolegniose 

Dermatomicose que pode afetar os peixes em 

qualquer Spoca do ano, a saprolegniose estg presente 

no meio aqugticel, especi7lmente naqueles que apreser.;- 

tan grande auantidade de matSria organica. 

Essas afecgo3s,  an  peixes tropicais, sac  

muito comuns. A doença 6 muito difundida e ataca tan- 

to os peixes  comp  os ovos. 

A saprolegniose, do uma. maneira geral, aar- 

ge com 0 abaixamento da temperatura e o controle 6 

possivel renovando se a ggua juntamento com a eleva - 

ça:o da temperatura. 

ETIOLOGIA 

A saprologniose 6 provocada por fungos dos 

goneros Saprolognia e Achlya, lue  so  Closenvolvem  so  -  

bra  os poixes feridos, dcbeis, enfermos ou mortos. Es 

ses fungos podem atacar a polo, branquias, boca, nada. 

doiras e olhos dos peixes, atingindo, cm casos mais 

graves, ate' os musculos. Entretanto, soa  pole  e a ca 

nada da muco protetor permanecom intactas, nao haf,,pos 



sibilidado dc 7t7.,cadoc pclos fun- 

..;raz atr71r.:.s de zoosT)oros 

agrupados nos extroLos d7, s.  hif::s. Os fungos raramente  

SO  desenvolvcn em -?eixos sadios, nao sor çue dies  

aprosentem traumatismos, p,rdas do osc=s O losoos o 

casionadas por outros pr7sitas, fatoros 7ue saro pro- 

ponderantes ocorrencia  da  doonce.(fig. 1 ). 

SINVMS' 

Manchas algodoosas -)roduzidrls sobre a pe- 

lo, a-,dadeiras, olhos, boca ou branculas s,31  id  

elos inconfundíveis desta amj3rmidado.  Naito  comum 

O aparecimento de fungos nos ovos est6reis dos peixes. 

Estes, luando afetalos, ad:luirem o asDocto do bolas 

de a1gode7o. 

No controle da saproleniose o uso de 1. gr 

ma de permanganato de potssio  au  100 litros de aola, 

por 1 hora, taa aprcsantado bons resultados.  

la.  Branquiomicose / 

0-racterizada )c.)lo apodrecimento das brn 

quins dos peixes, octa doong-, nanifesta-se especial - 
_ 

mente no vor-lo,  an  trmd.ues iue apresontem um alto te- 

or de TmtSria ors-E-„nic'l a um fitoTa'incton -,bundante. 

ETIOLOGIY1  

tin  ficomiceto Dr-,nchipucos 

srfneTuiniis ( Plchn ), o  agent()  otiolOgico dessa enfor 

midado. Possui hifas nao-sog.aontadas Tue  modem  de 3 a 

30 micra S do dimetro e localiza-se nos vasos sanoul-

neos do arco branr.!uial, nas laminas brrur;uiais e nos 

filazentos rospira.tjrios dos poies. Os esporos, do 5 



 

15 nicros do d, tom ori2;3m no plasnoclio. 

-7,- scnça lo r ioios nos -cixes Dodo  

ao rrotar rolo  so  dos  vases  'cron:.„4 ais, extasos san- 
e (Luireoso oblitragao vascular, coma conso ul.nto ne- 

°rose das zonas  'or-m:2, Lis afotadas. 

en:Zeraidadc indcDendento- 

nento da tomporatur7,, embora, na maioria  dos casos , 
r 

oce=, 7os os periodos do calo-  Sur -ono  ( bom raDI 

Cla 1/47,  an  dois ou trcs dias, pode dizimar at6 50% das 

carDas do um viveiro. 

SITTTOKAS 

Urna coloragao parda das brareulas e 0 Tari - 

moiro indlcio do,ar)arecimonto da doença. Os peixes a-

tac  des,  princiDalnento as carpas, sofrem -asfixia, 

sobem A superflcie, na tentativa de rospiragao. Per  

den  o aDotite e, nos ostgios  finals  da - anfermidado 

apresentam as branuias parcialmente dostruldas  

Inn  coloragao pardo-amarelada. 

2. Protozorios 

S-7o ornis__Los unicolularos, do tamanho mi-

croscOpico, podendo apresentar as mais variadas for - 

mas: osf6r13ap, ovaip, achatada, alongadas,  etc.  Re-

produzem-sc assexuada.Ponto Por diviso binarla, divi-

so miltipla ou brotamonto. 

0 niLcro de protozorios '..)arasitas  cl ue  ata-

cam os peixes 6 muito grande. Atufm interna e externa 

monte, acarretando sc;rios danos na  pole,  braniu±as 7 

• A! 

m-Lculos, o 7-t6 nos tecidos cartilaginosos. Sua age.°  

pods  causar as m- is diversas orlormidados aos peixes. 

o 

COD_ 



2.1. CostiT.Se 

do-,-;nc)-1. T.uitc con).):_-,_ nos poixcs,  sobro- 

tudo  on  Cri  co lc  trut-.s 2 carpas. As condigoos  am- 

-  biontais dosfavorvcis, tais como-alioentrao defici- 
e ente e aguas demasiadamonto acidas, Qa0 fatores que 

contribuem substancilmente -27,ra s,-.11, 7.ParOQilaClat00 

ETIOLOGIA 

0 flagelo tegument:la-10 Costia nccatrix 6 o  

agents  responsa:vol polo. enfornidada.  Tam  aspecto de 

feij; e pouca varia de forma.  al  extromrmente pequeno 

e luase imperceptível a olho nu. Fixa-so  no. pele dos 

peixes ou nas suas brLicludas, produzindo grande irri- 

taça conse:manto formago7o de  =co,  que causa o 

aparecimento de manchas acinzentadas, semelhantes 
• 

ocasionadas polo colunria s. 

Sc 7o protozorios  con  flagelos, por interm6-

dio dos quais podou nadar na agua. Costia mede de 10 
, 

a 12 micras,de compriocnto c sua largura varia de 6 

a 12 micras, tendo dois longos c dois Pequenos flage-

los (  fig.  2 ). 0 parasita se fixa, nas aelulaz opite 

atrEwes do sua oxtraidado posterior, por  in  - 

torm6d10 doe dois flagelas longos, enç!uanto UO os 

menores sao usados no transporto do cClulas opiteli - 

ais, como  aliment°,  para a cavidade bucal. 

OS pc,:tos atac7dos a-)rcsentam sobro a polo 

tua v61.1 branco as partcs ')ais intonsancnto afetadas 

tornam-se homorri(las e arroxeadas . As brincluias ad-

quirom colorago parda e Podaa resultar parcialuento 
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fre_uencia, GS pe-i:7e3 7estra:a raovi 

=nteq descoorns, ,7.-t-r-it7,---se O Doss-a= as nada- 

17 o tora-1:-a-so clebeis 

-110TT=. 

To contate acta onfor-Lidado, os tanhos 

rio clol-oto de s6dio a 10, durante 20 ainutos e por - 

:3aan,smato do, potassio ( 1 Tra=,  -.DOT  10 litros de  

an  ) dur-o,nto 90 autos,  ten  a=f;sontado 6tiDos re- 

sultados. 

2.2. Octomitoso  

Sao  pa-r2sitas 1-000rTicciaos por seus inilae- 

ros flagelos (  fig.  3 ) habitantes pato6nicos 
ao 

intostino dos -)eiNcs, podendo t,7-11J6v, 
 ser encontrados 

na veslcula biliar. PoTtncem ao 7rupo aos " parasi
- 

tas da dollidade" e aparecom,  col-
1 froTlenciaI 

trutas, cono r.,sultado do nefritis e degeneragao  he-

patica,  infecciosas, ou quaado uma .i L3fltaÇao inade 

quada 6 fornecida a esses peixos O ocorre Eais fre 

cp.:entaaente  on  tlevines. 

--12T010GIA 

0 Octaaitus truttac ( Dujardin ) 6 o 
agofl- 

to otioljgico da doenga+ Possui cor
-Do celular oval e 

nuE.orosos flaclos,  quo  aprosenta7.11  DC 
 Tuelhor visibi 

dado .;:uande o parasita  so  opcontra roXiLlO anorte 7 

,e 

1).0 dLainuon seus 7Tioviontos -F1-4zolares. 0 corpo 

mede, :;,)roxiTadn,mcnte, 10 Talcras de coDpripente e 
4 

do dia2otro. 

SIT7107.IAS 

Os alovinos de truta afetados pormanocon 

no fundo o -oroxiz,o das marc;ens dos tYnu5s9 17-)T2c6all 

nas. 



tando movimentos natatOrios desordenados. Sofrem a-

delgamento do corpo e a autOpsia revela numerosos oc 

tomitos na porgaO do intestino e na vesícula biliar. 

Esta enfermidade 4 de difícil cura, entre-

tanto o uso de trypaflavina ( 2 gramas por 50 litros 

de agua ) possivelmente dar a bons resultados. 

223. Torneo ( ESPOROZOA ) 

Bastante comum na Europa e  America  do Nor-

te, o torneo constitui-se numa afecgao assoladora e 

de tratamento problemr4tico. Seu índice de mortalida-

de 6 muito alto, sobretudo nas trutas e salmoe's jo -  

vans.  

ETIOLOGIA 

0 agente etiolOgico do torneo 4 conhecido 

como MYxosoma cerebral  is (  Hofer  e Plehn ).; Posati 

esporos que medem de 6 a 8 micras de comprimento e 

f - 
que se amontoam no fundo do viveiro. Ali sao consumi 

dos pelos peixes, principalmente os jovens, e, quan-

do chegam ao seu intestino, liberam os esporoc
,
itos 

-- que passam- a fazer parte da circuiagel sanguínea. 

SINTOMAS 

Os peixes afetados apresentam, como primei 

ro sintoma, movimentos rotativos e ume coloragao ne-

gra na regia p caudal, provocada por uma irritagao na 

regial do simpgtico, que 4 o regulador da pigmenta - 

gao da zona caudal dos peixes. Os movimentos rotati- 

vos prosseguem, podendo formar angulos de 180 a 

360°. Isto pode durar  at  duas semanas, depois do 

que os peixes doentes tornam-se apg,ticos, caem ao 
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fundo dos viveiros e morram
i
. Aqueles que consegtlem 

-ancer essa enfermidade, apresentam, normal-mente, de 

feitos nos operculos e deformaço"es na coluna verte - 

'oral (  fig.  4 ). 
• 

Nal existe 1TflR terapeutica eficaz contra 

to/neo.  

Nodulose  ou Quistose ( ESPOROZOA ) 

Os quistos s'"o uma reagaO do tecido conjun 

tivo e, em seu interior, podem ser encontrados nume- 
, 

rosos esporas de. contorno circular  au  

. ETIOLOGIA 

Os agentes.dessa enfermidade sao esPec•les 

dos generos MyxoboIUs éHnnegua. Os esporos se fi-

xam nas ceiulas dos hospedeiros e depositam o esporo 

cito no seu interior.  All,  ele se divide  an  dois 

crescem e, por divisa, depois de serem encapsulados 

pelo tecido conjuntivo, formam um quisto. 

SINTOMAS 

Os peixes afetados por esses parasitas a - 

presentam, em sues guelras, qUistos esfericos ou  an  

forma de graOs de a_uroz, que podem alcançar tamanhos 

de  at  uma ervilha. Os indivlduos enfermos se com 

portam normalmente, ainda que,  an  ataques intensos 7 

possam apresentar afetada a metade do.epitelio res-

piratOrio. 

• 2.5. Ictiofitiriase ( CTLIADOS ) 

uma das mais devastadoras dentre as aa 

fermidades conhecidas na ictiologia. Afeta, princi 
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paImente, o "  catfish  " e seu agente patogenico pode 

ser facilmente identificado, dada a sua perfeita vi-

sibilidade a olho nu, principalmente em casos avan - 

gados da doença. 

ETIOLOGIA 

Icht4yop1ithirius multifilis ( Fouquet ) 4 

o agente responsgvel pelo aparecimento da enfermida- 

de. Conforme o ciclo evolutivo da doença, pode ser 

piriforme ou arredondado importante saber que 

quando invade a pele ou as branquias dos peixes, ele 

muda de forma, de tal maneira que jg ngO aparece ar-

redondado, mas sim  coat  multas saliencias. 

0 tamanho desse. parasita esta compreendido 

entre 0,2 a 1,0 mm e seus cílios vibrgteis fazem 

com que permaneça contimamente un movImento. 

seu ciclo vital, podemos distinguir uma faze epider7  

mica, uma bentonica e uma de aglomeragao(  fig.  5 ) 

A fase bentOnica 4 um quisto, do qual saem 

numerosos elementos infestantes piriformes e provi - 

dos de flagelos. Seu tamanho 4 de 30 a 50 micras. Es  

see  elementos atacPm os peixes e, perfurando-lhes a 

pele com 11MP  enorme rapidez, estabelecem-se entre a 

epiderme e a derme ( fase epidermica ). Nesse local 

os parasitas continuam crescendo e o tegumento apre-

senta, como resposta, uma proliferagaO celular que 

os envolve e e‘traduzida no exterior do peixe un for 

ma de pequenos pontos brancos com  at  lum de diame - 

tro. 

Os parasitas arredondados crescem e se nu-

trem dos líquidos teciduais e de restos de celulas e 



brindo camirTio 

do do viveiro,  

at  o seu uLerior. Cai, entao. ao  fun  

encapSula-se fixando-se, apos, em  

16 

, 7 
P-rrrt7' r; a - 

t 

Segundo a temperatuTp, entre  'MP  e tres se 

manas o parasita cresce,  at  que seja alcançado o ta 

definitivo e ele perfure a pele do peixe, a- 

Plantas  pre-Ferencialmente.  Dentro  do qulsto se pro -  

cessa a multiplicagao celular, mediante ffuoessivas 
, 

que podem durar at6 60 minutos. Ao terminar 

totalmente a divisa, sao origirPdos de 20 a 1 000 

elementos infestantes, arredondados enquanto esto:o 

no interior do  Quist();  e piriformes ao abandonarem - 

no Tais elementós ( fase invasora ) voltam a atacar 

o mesmo peixe ou a outros, fechando-se, assim, o "ci-

clo. 

SINTOMAS 

Em aquicultura, a ictiofitirlase 4 conhecl 

da por " doença dos graos de areia ". Isto se deve 

ao fato de que os peixes afetados costumam apresen -  

tar  o corpo repleto de pequenos pontos brancos, que 

podam reunir-se e formar manchas de cor branco-leito  

so,  as quais, mais tarde, podem desprender-se em for 

ma de placas cutaneas. Os peixes apresentam as nada-

deiras contraídas e, devido aos incomodos causados 

seus movimentos sal de fricgal violenta, com o que 

procuram colocar-se em posiço lateral, nadando rapi 

damente, num esforço de libertagac dos toluantos da 

aça o dos palasitas na sua  pales com relativa faci- 

lidade que a doença se encaminha para seu ponto de 

mgxima atuagg-o, notadamente em gguas de temperaturas 
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elevadas. 

A ictiofitirlase 6 comum, Sobretudo, nos 

; ambientes contendo  UT,  alta taxa de estocagem de pai 

xes. 

0 tratsmento com compostos qu-rmicos para. 

essa parasitose, deve ser usado diariamente,  at  que 

a doença desapareça ( 5 a 10 dias ). Verde de Mala - 

Quita na concentraggO de 0.1 ppm vem sendo usado sa-

tisfatoriamente no seu combate. 

1Q11.1dIodonelobe ( CILIALOS ) 

Enfermidade encontuada tanto  am  gguas natu 

rais  comp  em aquários, a vilodonelose se desenvolve 

com bastante facilidade em peixes debeis. 

ETIOLOGIA 

0 parasita conhecido como Chilodonella  sy-

prini ( Moroff )-mede, aproximedamente, 60 micras de 

comprimento por ,um diametro de 45 micras. Possui for 

ma oval, reproduz-se por bipartiçao, parasitando a 

pele e as branquias dos peixes (  fig.  6  ). 

A maneira como se nutre na 6 conhecida y 

mas está de pe a suposigáO de que se alimente de ce-

lulas ePidermicas destruidas e de celulas do epite - 

liO'branquial. insensível as oscilago'es termioas e 

4 um parasita da debilidade. 

SINTOMAS 

A pele dos peixes doentes apresenta UMP  0-

pacidade branco-azulada. Se o ataque 4 muito tryten -  

so,  o tegumento pode desprender-se. As branquias  tam  

bem sal atacadas e os peixes respiram com dificulda- 

1 



de. Recolhe7-se ao fundo dos ViVeiTOS e nadam de ma-

neira lenta. 

2.7. Glossatela-( OTLIADOS ) 

Membros do genero Glossatela Butschli 

1889, sin. piosoma Blanchard, 1883 sac) infu- 

sorlos, pertencendo a Ordem dos PeritriChia dos Cili 

ados. 

ETIOLOGIA 

Glossatela piscicola ( ITIanchard ) 4 um 

dos agentes da parasitose. Possui dois aneis  cilia  - 

dos, um rodeando.a.boca e o outro em tol.flo da metade 

do corpo, que tem a forma de pez. Seu comprimento 4 

de 62 a 68 TRicras, com 23 a 27 micras  en  sua Parte 

mais larga (  fig.  7 ). 

SINTOMAS 

Ocorrem ocasionalmente na pele e nas guel-

ras dos peixes, podendo produzir manchas esbranquiga 

das nessas regioes. O diagn6stic0 somente 6  possível  

quando os organismos causadores sa-o encontrados em 

esfregagos preparados de muco da pele e guelras afe-

tadas. 

42.8. Tricodinase ( CH1flDOS ) 

uma enfermidade que raras vezes causa ma 

nifestagogs patolOgicas, embora se tenha conhecimen-

to de uma grande mortalidade, ocorrida no Lago Bran-

co, Berlim, e atribuida a essa parasitose. 

TrichodIna demerguei  4 um dos seus agentes 

mais efetivos, podendo ser encontrado em peixes em 

estado de debilidade, onde se mi]ltiplicam mais inten 



s4mente, 

Sa-o observados em seu citoplasma, um macro 
1 , 
nucleo, Um  micronticleo e numerosos vacilolos,alimenti 

oeos. 0 corpo apresenta contorno circular, se visto 

de baixo para c- m, e em forma de sino, se observado 

lateralmente (  fig.  8 ). Possui um anel de fixagel 7 

provido de ganchos, com aspecto de serra circular, e  

di.;-metro de 48 a 50 micras. Parasita o tegumento e a 

bexiga uringria dos peixes, podendo-ssr_enccntrada 9 

- mais comumente, tanto na ggua doce COMO no mar. 

3.0.- Trematodos Monogen4'ticos 

Sao  parasitas.. externos dos peixes, possuin 

do, na extremidade posterior, um  4rgel adesivo-  bem 

desenvolvido, com ume  ou mais ventosas e, frequente-

mente, tambem com ganchos. 

Atacam os Deixes e ocasionam diversas en-

_ermidades, dentre as quais temos como MPiS  conheci-

das, Dactilogirose e Girodactilose. 

3.1. Dactilogirose 

uma parasitose causada por numerosas es-

pecies de DactilOgiros, pequenos trematodos que ata-

cam as branquias de quese todos os peixes; sobretudo 

aqueles que vivem em tanques. 

ETIOLOGIA 

0 Dactylogyrus vastador (  fig.  9 ) 4 

das espécies que mais frequentemente encontramos nas 

carpas, podendo alcançar  at  imm  de comprimento. A - 

presentam quatro pontas em seu extremo anterior, on-

de também observamos quatro pequenos olhos negros.En 



tretanto, o principal 6rgaa de fixagao e o  mais  lm  
; A 

portante para a 1 dentificagel, estg situado na parte 

posterior, denomirlado disco de fixagao ( bePtor ) 

com dois ganchos centrais tico s e vgrios ganchi - 

nhos secundLio s . Atacam,, principalmente, • os  al  evi 
nos-, porem pouco  (Ian°  podem causar aos peixes adul - 

tos. 

SDITOMAS 

Na o  so  obse.cvados sintomas- externos, fato 

-que dificulta a identificagal da parasitosei, Se_ 

ebtagaa.- 4r,muita.  i'ettansa, as bordas das branoLudas.  en.  

=grossata oPerculoi permanecem serni-abertos.. 

-vezates ser IOCP T  izarr,„ cle pref erencia , no s-  extr e.mo s-  - de- _ _ 

11 a In  entas branquiais...e em; grande Trn  era podem. _ 

ser encontrados-  em_ todo''o corpo do 8 peixes';_ 
Como Medicagao contra Dactilogiros, reco - 

menda-se banho com sulfato de cobre ( 1 grama em 10 

litros de gua ) com uma duragao de 10 a 30 minutos. 

Girodactilose 

Este 4 o Unico monogenetico, provavelmente 

encontrado no-"  catfish  ". Infecgoes com tais vermes 

sao sempre decorrentes de mas condigo es sanitgrias 

pelo aclimulo de produtos de metabolismo e, quando de 

masiado intensas, podem acarretar grandes baixas  am  

criagoes de peixes. 

ETIOLOGLA 

Das -especies de Girodactilos mais conheci-

das na Europa Central, podemos mencionar o Gyrodacty 

lus elegans ( Nordmann )( fig. 10 ) e o Gyrodactylus  

MqWMt-gwv,,, 



mediis  ( Yathariner ). 0 primeiro mede de 0;5 a 0,8 

flicras, enquanto que o segundo apresenta im compri - 

mento de 0,25 a 0,50 mm. Apresentam, no extremo ante  

nor  de seu corpo, duas pontas, na o tem olhos e seu 

disco de fixagal. distingue-se por possuir um par de 

ganchos centrais. Sal encontrados, principalmente y 

nas nadadeiras e no corpo dos peixes, mas raramente, 

nas guelra o.Sa vlviparos e-alimentem-se de células 

epidermicas, produzindo lesos na epiderme. 

SINTOMAS 

Pm contraposigaO as espécies do crenero 

DaCtylogyrus,.os Gyrodactylus vivem sobre o tegumen-

to dos peixes-. Aqueles gravemente enfe.vmos apresen -  

tam  turbidez tegumentgria e, frequentemente, 

muito inflamadas e enrOxecidas0 possivel, também 

uma inflemegaO da cOrnea, seguida de cegueira. 

0 tratamento empregado no combate aos Giro 

dactilos, consiste em banhos de 30 a 45 minutos,  am  

20 a 25  cc  de formalina comercial, para.  1.00 litros 

agua. 

'7 4.0. Tremetodos Digeneticos 

Estes trematodos sgO todos parasitas  inter  

nos dos peixes e necessitem, normalmente, de dois 

hospedeiros intevuedigrios para completarem seus ci-

clos vitais, talvez os  Finis  complexos dentre os apre 

sentados pelos animais. 

4.1. "  Yellow Grub  " ( Larva Amerela )  

Sao  velates achatados assegmentados,  (poor  7  

rendo, de maneira especial, na pele e nos milsculos-. 



ETTOLOGIA 

Com comprirnento entre 1,5 e 4,0 mm, esses 

sao achatados, possuem uma coloragZo 

branca e podem mudar de forma. 

Desses vermes, o Clinostomum apresenta -um 

ciclo de vida bastante complexo (  fig.  11 ). Os adul 

tos vivem na garpri.ta ou na boca de aves_predadoras 

de peixes e sgO hermafroditas. Os ovos maduros sao 

expelidos  at-rave's  do poro genital do .vele a chegam  
P 

• a agua por intermedio da boca ou excrementosdas_a 

ves. 

Os ovos eclodem imediatamente apOs terem 

alcançado a ggua, tendo inircio,  al,  o primeiro está-

gio laryal„denominada-miracIdio. Esta nada,  at en  - 

contrai' um caracol do genero Heliosoma e, se nao sao. 

bem sucedidos nessa etapa,. morrem dentro de poucas 

horas. Caso qpntrgrio, penetrarn no- caracol, mudam de 

forma, perdendo seus cilios e recebem a denominaça7o 

de esporoc
,
itos. Essa mudança e realizada no decorrer 

de tres semanas. 

Os esporOcitos, anta, iniciam um processo 

de reproduga-o assexuada, consistindo de um n-tmero de 

divisoes simples, produzindo a terceira forma lar - 

val, chamada redia, que se multiplica assexualmente, 

originando redias-filhas. Estas produzem a cercaria, 

quinto estggio  larval.  

As cercarias possuem um corpo aproximada-

mente cilíndrico, com uma cauda ramificada e cober-

ta de cilios (  fig.  11 ). ApOs, abandonam o hospe 

deiro intermedigrio e nadam livremente na ggua.  En- 
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trando em contato com um  peixe, introduzem-se na pe- 

le da cabeça, nas nadadeiras ou Dor baixo das esca - 
/A 

,mas do corpo. 

A pele do peixe se torna irritada pela in-

fecgal e reage, produzindo cistos oue envolvem os  pa  

rasitas. Esse estggio encistado 4 chamado metacercg-

,ria. Se o peixe infectado 4 devol-.do por uma  aye,  as 

metacezogrias saO libertadas, atraves da -dissblInao 

das membranas que as rodeiavam, pela agao -de fermen-

tos digestivos da ave. Os velutes sao capazes de  re  - 

sistir A  digest al  e, lima  vez livres, migraa para a 

boca e garganta da axe, onde se fixam por interm4dio 

de uma resistente ventosa ventral, chamada acetgbu -  

lo.  Ali alcangam a maturidade sexual, reiniciando - 

se, com isso, o complicado ciclo vital. 

SINTOMAS 

Os sintomas dessa infecgaO resumem-se  an  

ocorrencia de pequenos nOdulos coloridos ou cistos y 

que apresentam um insignificante tamanho de 2,5mml de 

dependendo da idade. Esses cistos saO produzidos 50 

bre o corpo, cabeça e nadadeiras e Seu n4mero, em um 

mesmo peixe, pode variar de 1 a 100. 

A infecgal parece na O acarretar muitos in-

comodos aos peixes atacados, exceto quando o numero 

de parasitas 4 muito elevado. Em alguns casos, o a - 

parecimento do cisto pode ser precedido de uma  die-

tença o do abdomem. Decorridas tres semanas apos a  in  

fecgely os cistos jg podem ser Perfeitamente avista-

dos. 



- 

5.0. Cestoides ( Tenias 

Sao  vermes,  gena,tmente,  alongados e delga- 

dos,  corn  corno chato e usualmente com muitas secgoes 

curtas. Sa-o desprovidos de cílios e revestidos com 

cutícula, possuindo camsdas musculares comPleXas. 0 

alimento 4 absorvido diretamente pela parede do cor 

po, pois "ao tem boca ou trato digestivo. Todos sao 

endoparasitas. 

Enfermidade de ocorrencia mais frequente 

em éguas livies do que em tanques, a ligulose ataca 

nmerosas especies de peixes, especialmente Ciprini- 

deos. 

ETIOLOGIA 

A ligulose e produzida pela larva do ces - - 

tolde Ligula Intestinalis, que habita o Intestino de 

aves aqugticas._Esse parasita possui coloragao bran-

co-amsrelado, com comprimento variando de 15 a 40cm, 

atingindo, As vezes,  at  75 cm. Sua largura vai de 

0,6 a 1,5 cm, apresentando  urn  ciclo evolutivo cOmple 

to (  fig.  12 ). 

0 ovo da ligula cai na agua juntamente com 

os excrementos da ave. Desse ovo, sai um caracideo y 

que 4 ingerido por um copePodo, Diaptomus gidcilis  

desenvolvendo,se em sua cavidade abdominal,  at  que 

se transforme em pro'-cercOide, apOs ter perfurado a 

parede intestinal. Se esse pequeno crustgceo comi-

do por um peixe, a prO-cercOide continua crescendo , 

na cavidade visceral,  at  converter-se em um pleuro-,  

cercoide, que e a Ligula simplicissims. Depois de  in  



gerido, juntamente com o  pike,  pela ave aqugtica, a 

pleuro-cercOide transforma-se em verme definitivo e 

q sexualmente maduro. Se, no entanto, Permanecem duraAp 

te muito tempo no intestino da  aye,  esses parasitas 

terminam por morrer. 

SINTOVUS 

Os peixes enfeumos apresentam crescimento 

retardado e, ,em_intensos ataques podem exibir o  van  

tre grandemente distendido, alem de  IMP  atrofia, dos 

_ -_crgaos-  internos, e hemorragias. 

746.0. ;ismatodos 

Nemateimirtos de corpo alongado, fusiformes 

ou filiformes, quase sempre possuindo tubo digest¡w 

vo -ompleto, sexos separados e apresentando, geralmen 

te, um dimorfismo sexual bem acentuado. Podem ser li-

vres na natureza, encontrando-se na ggua pura ou po 

lulda, no solo, no barro v_etc. 

0 tananho dos netmRtodos vatia.bastante F 

podendo-se encontrar especies desde apenas vislvejs a 

olho nu,  at  cquelas que alcangam 80 cm de comprtm=r-

to, por um di;Metro de 10 mm (  fig.  13 ). 

SaO encontrados ocasionalmente no intestino 

,dos peixes, principalmente em "  catfish  ", mas  an 
 me-

nor intensidade que os OestOides. 

Dois generos de nematodos podem ser encon 

trados nos peixes, No intestino, 4 comum a presengado 

genero SRinitectus, ve.ume de pequeno tamanho, .possuin 

do aneis espinhosos aM torno do corpo. 0 outro genero 

4 contra_aao.oum, as-.vozes ancoztrado.nas 



membranas viscerpis- do "  catfish  

0 rompimento da parede intestinal 4 oprin 

tipal sintoma caracteriz2Pte dessa parasitose. Os 

Peixes t;m saa vitalidade abalada e sofrem lesos 

as quais favorecem o estabelecimento de-  bact6rias e 

Protozogrios patogenicos. 

L79 Acanthocephala 

_Aind--.1  que incluidos, dUrante muito tempo, 

entre os nematelmintes, OS aC211t0C6falOS pouco tem  

am  comum as nematodos, tanto na sua estrutura como 

no seu desenvolvimento.  Sao  parasitas do intestino e 

medem desde poucos miT-i'metros  at6vgrios centI'Metres 

de comprimento.. Na-o posem boca e anus, 'Ingerindo o 

alimento, por osmose, atraves de toda a supeiffiCie 

do corpo (  fig.  14 ). 

Apos a fertilizagao, os ovos sao envolvi - 

dos por tres membranas, permanecendo na Cavidade ge 

ral da f;mea  at  que os embrioes alcancem um. avança-

do estggio de desenvolvimento. Excretados, juntamen-

te com as fezes, esses ovos sao ingeridos por hospe-

deiros interwedigrios onde, dentro do seu tubo diges 

tivo, os embrioes rompem as membranas que os envol - 

vem e tornam-se ativamente mOveis. Atravessam, com o 

auxílio de ganchos que possuem na extremidade ante -  

nor,  as paredes do tubo digestivo e se estabelecem 

na cavidade geral do hospedeiro, onde se ancistam e 

se desenvolvem. 

Se o hospedeiro intermedigrio e digef'ido 

por um  peixe, ental hospedeiro definitivo, o cisto 

dissolvido pelos sucos digestivos do novo hospedeiro 

e a larva, agora em liberdade, fixa-se na parede do 
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intestino, onde atinge a maturidade sexual. 

Perfuram a parede intestinal dos peixes 9 

que reagem, encapsulando, com tecido conjuntivol suas 

trompas perfuradoras, que aparecera, como naulos Pms  

relados, na face externa do intestino. Essas laava - 

soes afetam profundamente o tubo digestivo dos  psi  

xes, causando-lhes exolftRimia e anfraquecimento. 

Os seguintes acantocefalos sb Importantes 

sob o ponto de vista piscicolag Echinorhynchos trut- 

tae ( Schrank ), Pomphorhynchos laevis (  Muller) e 

noechinorhynchus rutili (  Muller  ) 

8.0. Hirudimea ( Sanguessugas ) 

SaO vermes de hgbitos parasitgrios, pos - 

suindo ventosas terminais, alargadas para locomogao 

e fixagal, com as quais atacam os peixes e acarretam 

lhes os mais serios dance. 

8.1. Piscicolose 

uma das enfermidades parasitgrias mais 

comuns em peixes, especialmente em ambientes de 4 - 

guas trarquilas, atacando, indistintamente, todas as 

especies cultivadas. 

ETIOLOGIA 

Piscicola geometra ( sanguessuga piscico  

la  ) 4 o nome do agente responsgvel pela ocorrencia.  

da doença. um  venue  anelado, com corpo cilindrico, 

medindo de 2 a 3 :cm de comprimento e lmm de diame - 

tro. Graças a existencia de UMP  ventosa em suas  ex  - 

tremidades, pode fixar-se em qualquer parte do corpo 

do peixe para sugar-lhe o sangue. Quanao es-ti sacia- 
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da, a samzuessuga separa-se do,peixe e passa a nadar 

livremente na ggua,  am  movimentos ondulatOrios, at4 

Iqp.e voltem  spas  necessidades alimentares, ocasiao em 

,que procuram outro hospedeiro,(  fig.  15 ). 

SINTOMAS 

Os peixes parasitados normalmente exibem o 

corpo recoberto de sanguessugas, mostram lesos e fi  

Cam  debilitados _pela. perda de  gangue.  A agaa-  dos pa-

rasitas favorece, também, o aparecimento de outlds 

enfermidades, oomo_4:o caso da,saprolegniosa-e, cos - 

tiase ( parasitismo-secundgrio ). 

9.0. Crustaceos, _  

Sao,  quase semexcegao, animais avgticos 

e de respiraga-o branouia1.  -Stag  extremidades,-  exceto 

o primeiro par, sao patas bífidas, sendo que os_pti-

meiro e segundo pares de patas funcionam como ante - 

nas. A excregao e feita por orgaos especiais e ?.e  go  

nadas sao unissexuais, raramente hermafroditas. So-

frem , na sua maioria, uma metamorfose que, com fre-

quencia, compreende UMP.fase-de-nauplio. 

Lerneose 

 doença causada por vgrias espécies 

de Leinaea, sendo que a L. cypringcea 4 a mais CO - 

mum,  palasitando tanto os peixes de tanques como OS 

de aqugrios. 

Lernaea cyprinacea.L. (  fig.  16 ) tem um 

comprimento que vai de 9 a 22 mm, vivendo nos mUscu-

los dos peixes, embora que grande parte do seu corpo 

sobressaia do tegumento do peixe que esta parasitan- 



'I 
9  es— 

ty, 

44000 

- 29 _••••,., 

; 
do . 7m seu desenvolvlmento, passa por ilma fase de 

jlauplio, sem mudar de hospedeiro. A regial cefglica 

se 
t A 

caracteriza por quatro " chifres "9  dos quais os 

anteriores sal digiformes e os posteriores tem for - 

ma de T. Esses " chifres " esta o localizados em tor-

no da boca e sa-o usados pelo parasita, para fixar-se 

nos mUsculos. Depois da postura, .4 comum a norte dos 

copepodos mais velhos. 

Outras espécies de Lernaea de ggua doce 

E. esocina.(-Burmeister )- e L.-Anxiracea (- Kroger ), 

Conhecidos como " piolhos de peixes 

ses parasitas sal bastante-comuns, distribuem-Se em 

varias especies e sao facilmente identificados. 

ETIOLOGIA 

A argulose tem como agente causador, um 

crustgceo de_ pequeno tamanho e coloraggO verde-amare 

lado (  fig.  17 ). lcanga 8mm na especie Argulos fo-

liaceus e 12 mm na Argulos coregoni.-A parasitosè 

provocada por diversas;,-especips do dénero-Argulus. 

Fixam-se na  pale  dos peixes, sobretudo na 

base das nadadeiras, através de ganchos e duas vento  

sac  localizadas abaixo dos olhos. Perfuram a pele j  

atraves de uma trompa picadora formada pelas mandibu 

las e maxilas, situadas entre os olhos. Essa.  tronpa 

cont4m uma glandula venenosa, rodeada por um tubo bu 

cal que se introduz na ferida, provocada no peixe 

para a sucggO de sangue e substancias liquidas dos 

tecidos. 0 dano causado ao peixe vai depender, ental, 



do nuLero de parasitas atuantes. 

SINTOTUS 

A -  picadas desses parasitas provocam 

chas arroxeadas na pele dos peixes, que procuram CO 

grande iraquietagal, libertar-se dos lucomodos causa - 

dos . 

.B- Bactérias 

De organizagal celular bastante simples, as 

bacterias sal seres monocelulares, apresentando for - 

mas redonda, cilíndrica, bacilar ou em espiral. Nawo 

possuam 3:115:ciao e cromatina, embora haja cidos nu - 

cleicos distribuídos difusamente pelo citoplasma ou -a 

, nidos a pequenos nucle6ides.  Sao  moveis na sua grande 

maioria, locomovendo-se através de flagelos, que  pc)  

dem ser distribuídos da seguinte maneiru: 

a. apenas um flagelo ( monotrica ) 

'b. dois ou mais flagelos ( lofotrica ) 

c. flagelos recobrindo todo o corpo celular 

( peritrica ). 

1. Furunculose 

g assim chamada devido a um sintoma particu 

lar, nem sempre presente, que e constituído por Incha  

goes  semelhantes dos furtinciflos, nascendo na muscu 

latura e se exteriorizando em seguida. g uma entermi- 
, 

dade de  carter  septicicO e as laceras surgem em  a— 

reas  ricas em vasos capilares. 

ETIOLOGIA 

A etiologia da furunculose 4 atribuída a 



— • 31 

Aeromonas salmonicida, emboia"diferentes bacterias y 

principalmsnte estreptococcus, tenham sido apontadas 

'Ipomo responsveis pela doença. 15, um bastonete imOvel, 

, medindo de 2 a 3 micras de comprirento,  gram-negativo 

e crescendo A temperatura tima de 20 a 30°C. Pode  en  

contrar-se tanto  TIP.  agua como no lodo, muitas Vezes -  

am  grandes massas. 

Proliferam no sangue, fígado, bago e rins, 

dos peixes, podendo aCarretar morte rapida, principal 

mente  am  aalmonldeos de dois aros de iftade. .Enquvilto 

provocam n@croses nos tecidos, interferem no suprimen 

to de sangue. 

SINTOMAS 

0 diagnOstico da furuaculose na O 4 dificil, 

se a doença alcança um estagio avangado, quando . apare 

cem grossos furdnculos ou as ulceraçoes alargam-se.Es 

sés furUnculos se manifestam, comumente, ma  regal  

dorsal, como um resultado da agal da  bacteria  nos ca-

pilares, onde os gerilles se multiplicam e destroem a 

protegao dos vasos sangulneos. Adentrando-se nos  mile-

cubs,  eles continuam a proliferar, afetando o san - 

gue e o tecido nervoso. 

H4 casos em que esses sintomas externos nao 

estao presentes. Em tal situaq, uma autOpsia devera 

revelar uma inflamaga-o intestinal, da regia' pilOrica 

e do reto, preferencialmente.-0 fígado apresenta Pe-

quenas  areas  hemorragicas, parecendo com as que aur -  

gem,  'A,s vezes, na face interna do operculo olhos e na 

dadeiras. 

Pala que um diagnOstico preciso seja reali- 



; 
zado, sal necessarios exames bacteriologicos mais a — 

, 

„purados, pois os sintomas apresentados nessa enfermi—
!„), 
- 'dade nodam ser perfeitamente confundidos com os de ou 

tras doenças. 

Banhos de 24 horas com tellamicina ( 500 mg 

pare. 50 litros ae ggua ), em intervalos de cinco dias 

pode controlar o desenvolvimerto da furunculose. Pa/d 

tratamento em,trutas, sulfomeruzina- e usado na propor 

gao de 17,6 gramas por 100 Kg de peixe por dia. 

2. Hidropisia Infecciosa 

MUito comm na carpa, essa doença, pelos  di  

versos sintomas que apresenta, recebe ainda as desig—

nagoes de " neste vermelha " e septicemia hemori4gica 

0 seu diagnOstico 4 facilitado pela ascite ( barriga 

d'ggua ) que ocorre nos peixes, 

ETIOLOGIA 

A indicaçaO do agente causador da doença  di  

vide as opinioes. Para alguns estudiosos, Aeromonas ( 

Pseudomonas ) punctata  4 o agente da enfelTlidade, Pa— 

outros, a causa 4 um vírus. A maioria, no entanto, 

se manifesta para a aceitagaO da  bacteria  como fator 

patodenico. Os estudos e conclusoes de SCHAPERCLAUS ( 

1930 ) fundamentam essa tendencia. 

A Aeromonas ( Pseudomonas ) punctata  4 um 

bacilo  gram—negativo, monotrico, nal forma esporos e 

vai de 0,4 a 0,5 micras de diametro por 0,9 micras de 

comprimento. Sua resistencia a temperaturas acima de 

5000 desaparece entre uma e  dues  horas. 

Os agentes da hidropisia infecciosa chegam 
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ao t.cuto intestinal com as materias organicas da a - 

gua. Do intestino, derivam para o sangue, determinan- 

o a infInmngaO da parede intestinal e o transporte 

de exo-toxinas para o fígado, pelos vasos intestinais 

e veia porta. Com  isso, a funggO anti-tOxica do figa- 
- 

do se reduz, tal graves sao as lesos provocadas por 

germes hepatotropgs. 

Todavia, essas bactérias podem localizar-se 

na  pale  ou nos mlisculos dos peixes, nurn der4.iLgao 

por via hemgtica ou linfgtica. 

As lesos dos  Tama  sanguíneos do fígado e 

anormalidades do sangue ( decr4scimo no nível de  all  

mina e, por conseguinte, da pressa l coloidoRmOtica ) 

produzem a hidropisia infeaciosa. 

SINTOMAS 

Observando os caracteres 

pisia infecciosa, duas formas podem 

a intestinal @ a ulcerosa.. 

A primeira Caracteriza-se  

gal  do ventre, provocada pelo  ac  

externos da hidror 

ser distinguidas: 

por .117  inflara - 

o de um liquido a 

 

 

marelo-rosado na cavidade abdominal. Os rins apresen-

tam consist;ncia pastosa e o bago pode sofrer inflara  

gao9 As escamns sal passíveis de deformagoes, bem co-

ma as nadadeiras, facilmente desgarrgveis do corpo. 

A segunda forma se manifesta através do apa 

recimento de manchas sangrentas sobre o corpo dos pei.  

xes, podendo a musculatura ser profundamente afetada. 

Escamas e esqueleto deformados, nadadeiras facilmente 

desgarrgveis do corpo, sao também sintomns da . forma 

ulcerosa da doença. 



Os peixes curados exibem grandes cicatrizes 

73elo corpo, 

3. " FinRot " e " T6i1Rot " 

Os termos " FinRot " e " TailRot " sal usa-

dos para designar deformaçoes presentes nas nadadei 

dos Peixes. A doença e perfeitamente caracteriza- 

da pelo nome, pois apresenta putrefagao da nadadeira 
, 

caudal ou das outras e, na maioria dos casos, hemoild 

gias podem ser observadas. A nadadeira caudal,mostra-

se-dilacerada e gradualmente 4 consumida pela ativida 

de das bacterias, sofrendo, frequentemente, uma-infec 

gao secundaria  con  fungos. 

ETIOLOGIA 

Nal foi ainda possível encontrar umP  bacte-

ria  específica, que possa ser considerada como o agen 

te etiolOgico desta doenças As pesquisas realizadas 

para elucidar o problema suscitaram controversias e 

7,'"? S 

tres possibilidades de definigao do agente 

foram postuladas: 

• la.  bacterias 

monas seriam os agentes 

causador 

do genero Aeromonas •e-Pseudo-

etiolOgicos; 

2a. a infecgao seria causpda por diferentes 

bacterias presentes quando as nadadeiras dos peixes 

fossem enfraquecidas por estragos mecanicos ou por ou 

tras causas, tais como a deficiencia de aido fLico 

e o excesso de vitamina A; 

P. a doença estaria associada a outras en-

fermidades bacterianas, como por exemplo, a furunculo 

se. 



O primeiro sintoma observado 4   linha 

branca, em progressal das extremidades para n base 

das nadadeiras. Com  o desenvolvimento da lesao, suas 

margens tornam-se desgastadas pela desintegragal dos 

tecidos, localizados entre seus raios. 0 processo de 

generativo prossegue,  at  que as nadadeiras sal com - 

pletamente testruLas. Da nadadeira caudal, somente u 

ma pequena parte na afetada. 

Um exame histulOgico do tecido da nadadeira 

mostra que ma hiperplasia epitelial 4, provavelmente 

a reagao do tecido presença das bactérias, enquanto 

que a destruigg-o do epitelio se deve, aparentemente 

A aça 7o iltica desses organismos, que nal somente ata-

cam os tecidos auperfiCint9, como taMb4121 invadem o te 

cido conectivo e seguem os canais linfgticos, onde po  

den  ser vistas, em grandes proporgoes, em torno dos 

raios das nadadeiras. 

Os tecidos das nadadeiras dos salmonideos 

principalmente, podem tambem ser prejudicados por uma  

variedade de casos ng'o infecciosos e, posteriormente, 

atacados por bact6rias saprOfitas da ggua . As nadadei 

ras dorsais desses peixes podem mostrar 177  espessamen 

to superficial, parecendo o estggio inicial da afec 

gao. 

4. dlceras ( Doenças Ulcerosas ) 

Muitd .embora as ulceragoes da pele estejam 

presentes em muitas doenças bacterianas de peixes, o 

termo 1-ilcera  4 aqui empregado com a finalidade de  in-:  



Dr¡Ticipalmente a dicar a doença bacter-iara das trutas,  

brook  

ETIOLOGIA 

Foi classificado como HemoPhilus pisciem 

Sniszko, Griffin e Friclie )3  o agente respons4vel Dela 

ocoriencia de ILceras nas trutas. E um bastonete imOvel . 

Lírpm-negativo,_com um comprimento de 1 a 3 micras e laI 

gura alcançando até 0,8 micras. 

SINT6MAS 

Esta doença est4 caracterizada por lesoes so-

bre a superficie do corpo dos peixes, semelhantes, àS 

vezes, aquelas causadas pela furunculose. Os peixes afe 

tados va-o se tornando repletbs de Ulceras e, quando es-

tas atingem seu ponto  maxim°  de infestagao, eles morrei 

A pele, geralmente, resulta bastante danificada, poden-

do tambem serem atacadas, as regioes entre os raios das 

nadadeiras, mandíbulas ou palato dos peixes. 

Os sintomas internos estai presentes, somente 

quando a doença torna-se cronica. 

5. Colunnaris 

Foi a primeira doença de animais a ser descri 

ta ocasionada por um patOgeno pertencente a clasee das 

mixobacterias. E uma enfermidade muito comum em peixes 

de 4gua doce e, possivelmente, em peixes marinhos. 

ETIOLOGIA 

Sem divida, a enfermidade 6 causada por una 

mixobacterial  mas a classificagao e identificagao  des-- 

se agente,  so  ainda objeto de controvérsias. Muitas o- 
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NorraJmente se cdns.egue o controle da doença, 

a&ando-se sulfato de cobre na concentragel i-lc;:z1 de 

: 30 000 por 30 minutos ou terramicina ( 500 mg para 

50 litros de ggua ) em banhos de 48 horas. 

6. Doença Bacteriana das Guelras 

0 termo " doença bacteriana das guelras " - e 

usado aqui para uma infecgaO especifica das guelras,  corn  

mixobacteriasi  Como resultado, ocorre proliferagao do 

epitelio das guelras e a fusgO dos  sells  filamentos. 

ETIOLOGIA 

Hg fdrtes indícios de.que mixobacterias sejam 

os agentes responsgveis por essa enfermidade. Plas se a 

presentam, em grande ni#2.Mero, nas guelras doentes, onde 

podem ser facilmente isoladas. 

Th  virtude dos diversos tipos morfolOgicos 

frequentemente isolados das guelras, muitos investigado 

res acreditam na existencia de vgrias espécies de mixo  

bacterias envolvidas nesta doença. Mesmo assim, as ca 

racterísticas descritas por BORG ( 1960 ), conseguem u-

nir todas as opinioes a respeito do provgvel agente  des  

sa afecggO: bastonetes  gram-negativos, longos @ delga - 

dos, medindo de 3 a 8,5 micras de comprimento e aprese 

tando um  diametro que vai de 0,9 a 1,1 micras. 

SINTOMAS 

Os peixes atacados param, repentinamente, de 

alimentar-se, mos- rain--se debilitados e permanecem prOxi 

mos a superficie da agua. 

As guelras ficam velmelhas e inchadas, para , 
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as criaçoes intensivas. 
• 

Como sintomas externos, os pe-ixes apresentam; 

- ercia de auiie 

morosidade; 

- deform:4a° das manaialas e coluna verte 

bral; 

- escamas defeituosas e facilmente destaca 

vais, favorecendoo surgimento de-Lceras superficiais, 
- 

e destruigao das nadadeiras; 

- perda de coloragg-o; 

- exolftalmia ( sliLcia exagerada do globo 

ocular ); 

- profundo adelgamento interno. 

Os peixes se comportan de meueira apática,  pc,  

dando-se obsérvar, com frequencia, movimento irregula-

res e apresentam a nadadeira caudal retraida. 

Na superfície dos OrgOs internos, numerosos 

nOdulos e lesos de cor acinzentadas, podem ser observa 

das. 

,C -. Virus 

Sal-fficrObios de- reduzidos tarnnhos e cuja e-

xistencia estg ligada ts cLulas vivas. Seu tamanho es-

tg compreendido em torno de 0,3 micras e, normalmente  

so  podem ser vistos com o auxilio de microscopio eletro 

nico. Costumam atuar conjuntamente com as bacterias,sen 

do, no entanto, fgcil separg-los dessas atraves de ul-

tra-filtros. 

Ao contrgrio do Tue ocorre com o estudo da a-

ça-o bacteriana nos peixes, os  virus  nao foram ainda de-

vidamente investigados nos pelxes,. embora seja do nosso 
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conhecimento Tile sua atuac;'o pode acarretar danos  serf_!  

simos. 

li  Virus do " Cha:nnel Catfish ' ( COY ) 

t um  virus  de ocorrancia muito comum no" chan  

'Ilea catfish"  ( bagre de canal ), sendo necesSgrias so—

fisticadas técnicas para sua identificagao. 

ETIOLOGIA 

0 agente etioldgico 4 um  organismo de tamanho 

microscOpico, capaz de atravessar finos filtros com po- 

-, 
rosidade de  at  0,2 micras. Apresentsm uma boa resisten 

cia As variagoas de temperaturas, morrendo, no entanto, 

se submetidos , durante urna  hora, temperaturas de 70 

a 75
o
C. 

SINTOYAS 

0 peixe afetadO-nada descoordenadamente,apre-

sentando movimentos 'rotativos Sabre si mesmo. Essa for-

ma de nado pode tornar-se convulsiva, depois da qual o 

peixe desce bruscamente ao fundo do viveiro e fica iner 

te. Justamente antes de  SUP  morte, ele se inclina verti 

calmente para a superfície da ggua. Esse tem sido o  sin  

toma que melhor indica essa afecgao, na o sendo, no  en...  

tanto, um sintoma cald,cteristico, uma vez que todos Os 

peixes, quando esta O morrendo, apresentam, praticamente 

o mesmo comportamento. Todavia, qualquer das seguintes 

indicagoes pode também ser asSociada doença: greas  he  

morragicas nas nadadeiras e no abdomem, acumulos de 

fluidos no abd8mem distendido, guelras descoradas ou  he  

morrggicas, e greas hemorr4gicas nos adsculos, rins,  fl  

gado e bago. 



2,y Septicemia 
_ e ; 
brIrq7aglea VirO ( SHV )  

anca encontrada,com muita freauencia3 

nos cultivos de trutas, principaimente f=s da especie 

n"÷— Irul -  

infecciosa, síndrome entero-hep -F g.tico-renal e enor- 
- 

midade da 7,gtved. 

ETIOLOGIA  

-Poi  sCIUPERCLAUS ( 1 954 ) o primeiro a defen-

der a opiniaO de que esta doença era uma virose. Segun-

do gaas observagogs, a atividade do  virus  se dirige, no 

tadamente, contra os rins. Muitas vezes, no entanto, o 

fígado e o illtestino sao afetados e  con  mais intensida-

de ainda. 

A identificagaO do  virus  ainda na"o foi possi-

vel. Mediante a ltra-filtrga7o, DEUFFT ( 1955 ) fixou 

suas dimenso-4s entre 100 a„150 nilimicras, aproximada - 

mente. 0 processo patolOgico ajudado pela carencia de 

vitaminas B e E, principalmente B. 

SINTOMAS 

Os sintomas da SHV podem manifestar-se sob 

tres aspectos 

1) Forma cronica ou aguda. 

Os peixes apresentam apatia, param de alimen- 

tar-se e passnm a nadar à superfície da ggua. 0 exame 

dos olhos revela i  processo exolftglmico, fígado epdns 

se mostrnm bastante inflados e 117  líquido amarelado ou 

incolor pode ser encontrado com  pH  neutro ou alcalino. 

2) Forma aguda ou giratOria. 

Peixes apresentam movimentos giratOrios 

4 —, 
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Al 

- 

bre seu pr6prio corpo, sus mUsculos se contraem e  des  - 

cantraan-  rapidamente, e a morte e bem rgpida. 

Os peixes mortos exibem deformagoes e o fíga- 

do fica totalmente reSseQuido. 

Forma latente. 
- 

Ausencia de explftalmia e anemia evidentes no 

peixe. Rins e fígado mostram-se bastante inflaMados„ ha 

vendo modificagao tambem no suco ggstrico, apresentprdo 
_ 

uma reaçao neutra ou alcalina. Essa forma pode transfor 

mar-se  an  aguda, quando o peixe 4 submetido a um. manu 

sialjru.sco cii qnando a. oxig açad a 1SU±1C15n 

• , • • - •-:- 

• • -.#L‘• • 111"9., • • - 

A ictiopatologia alcança, no-mundo:atual,ittm  
-; 

posigao bastante evoluída, principalmente nos palsesque 

praticam a piscicultura intensiva em larga sscala. 

Hg infornagoês de que as enfermidades jg cau-

sarem e continuem causando grandes mortalidades_entreos 

peixes, notadamente na Europa .e  America  do Norte. 

As temperuturas, svezes muito baixas naque-

las regio'es, parecem favorecer o surgimento de doenças. 

Explica-se esse fato pela enolue redugao sofrida pelo 

metabolismo dos peixes, durante os períodos mais frios. 
w,4 

Assim, os agentes patogenicos encontram os saus. hospe - 

deiros com as resistencias organicas débilitadas e ne- 

les se instalam com facilidade, '3.t4 

Dentre esses agentes, nossas pesquisas revela  

ram  que os parasitas folnecem o maior ni'imero de enfelliii 

dades dada a grande variedade de grupos atuantes nos  am  



bientes P 1:71 e vivem os DO:req., 

 

 

cf.Drtzldo, cue as e-- • ' - - s c=1  1, -L  

4 
p 7 to dc, letalidade,  vez  cue P  

ima7a nos oramos 71 La1s dos 

VCZBS, n sup.  morte"  

ixes, acarretando, muitas 

Dentre os tres ,,,z(aos de agentes patogenicos 

dos peixes, forem os  virus cue  apresentaram menor indi—

ce Jatuaçao, anbora ocasionem-verdadeiras devastagoes 

6ntre as  &species  de  catfish  ". 

No Brasil, infelimente, as investigaçoe's so— 

bre a ictiopatologia se resumem A constatagao de casos 

isolados de doenças, principalmente no Sul do  pals,  

maior aprofundRmento nesse cPmpo. 

Na verdade, a populaça o brasileira, habituada 

a ver os peixes apenas dentro do contexto culin4rio,  re  

ceberia  at  com estranheza a noticia de que eles adoe 

cem.., possivel, no entanto, que as condigoes elimt 

cas do Brasil nd-o favoreçam o desenvolvimento de orga 

nismos patogenicos nos peixes, principolmente no Nordes 
, 

te, onde as aguas tem temperatura quase estavel, duraa-- 

te o ano inteiro, e alcalinidade muito propicia. 

Os doutores  William Rodgers,  em 1973, e  

Plumb, am  1975, estiveram no Brasil  — mais precisam= 

no Estado do Ceara ocasiao em que realizaram acura 

das pesquisas sobre o estado sanit6:rio dos peixes cea 

renses, em rios, lagos, açudes e nas duas Estagoes de 

Piscicultura do DNOCS, nao constatando, no entanto, ne—

rliuma doença nos peixes analisados. 

sem 



Concluindo, chama.mos a atenga-o  

lade  das doenças dos peixeS, fato  cue  os estados de es 

prrito mais tradicionais desc=m. no Brasil, imDedin-

do que nos preparemo ,  adecuadamente para c seu combate 

efetivo, na supervenincia dessas enferiaidades. 

Sabido que as nossas,, spoctativas de almentar 

a Drodugao de alimentos tem base na piscicultura, nada 

mais racionnl do .lue estudar a bibliografia estrangei-

ra especializada  en  ictiopatologia, enquanto promove 

mos as nossas propr,
ias Desluisas, para surpreender 

tempestivamente, as aneagas que possam surgir salde 

dos nossos peixes. 

V. SUMMARY 

Through this work, the author wants to make a 

description' of the main fish diseases occurring in the 

world and-to present the ways they can be prevented 

controlled and, if possible, treated. 

Fish diseases principally in intensive hatche 

ries, cause considerable looses almost in every coun 

try where fishculture is carried out in a wide scale e 

ven trough few diseases have been found in Brazil, due 

to lack of research in the area or to more favorable 

climatic conditions. 
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FIG.  I CICLO-  DE VIDA DO Saprolegnia 

A- i-IIFA ASSEPTADA 
B- ZOOSPOR4NGIO JOVEM 

C- ZOOSPORO LIBERANDO E COM PROLIFERAck 
INTERNA 

D- ZOO'SPORO BIFLAGELADO .PRIMARIO 
E ZOdSPORO BIFLAGELADO ENCISTADO 
F - ZOCÍSPORO BIFLAGELADO SECUNDARIO 
G-  ZOOSPORO BIFLAGELADO ENCISTADO 
H - ZOOSPORO ENCISTADO GERMINANDO 

FIG.2 — COSTIA  

FIG.  4- TRUTA DEFORMADA PELO TORNEO 

FIG.5 —  CICLO BION5MICO DE Ictithyoptifirius 

multifilfs E SUA MULTIPLICAC-40 

FIG.3 - Oatornitus trutas 



OVOS CAEM NA ÁGUA 
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Dia.ptomus gracllis 
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Mc.—TACERCARÍA 

PEIXE INF.JEC:ADO 

MIRACÍDIO 

ESPOROCISTO  

FIG. II  —CICLO  DE  VIDA  DA LARVA  AMARELA  (YELLOW GRUB) 

FIG. 2 —CICLO 
 DA Ligula intestina 
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FIG.7 - GLOSSATELA  

FIG, 6 - TRICODINA 

FIG.E MULTIPLICAO-40 DE Chitodonello 

ciprini E INFESTAÇÃO NOS PEIXES  

FIG-9 • Dactylogyrus FIG. 10 - Gyrodactylus 
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