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RE SUMO 

0 grande desenvolvimento da piscicultura no 

estado do Ceara torna interessante a obtenggo de informa—

Oes sobre a taxinomfa e a biologia das espScies de peixes 

exploradas, que ocorrem,em suas dguas interiores eAu  so  

criadas em confinamento. 0  presents  trabalho objetivou 

apresentar essas informa0es. 

Os dados foram obtidos atravds de levantamento 

da literatura disponTvel sobre o assunto, complementado 

por contatos  QOM  pesquisadores e com viagens para observa—

Oes pessoais. 

Concluiu—se que: 

a) So  em niimero de 14 as espScies importantes 

controladas pelo Departamento Nacional de Obras  °antra  as  
;seas  (DNOCS). Os ggneros mais representados  so  Cichla,--

Lel)orinus e Prochilodus, cada im com duas espdcies; 

b) Algumas das espJcies tgm sido muito pouco 

estudadas, sob alguns aspectos; 

c) A idade da IB desova varia de 5 a 48 meses, 

nas grande parte das espScies apresenta desova aos 11-12 mgs 

ses; 

d) 0 peso das espdcies criadas varia de 0,7 

(piau comum) a 120 Kg (pirarucu); 

e) A maioria das esp4cies 4 onTvora, mas existem 

espdcies carnTvoras, ili6fagas e herbTvoras; 

f) Seis espdcies  so  de piracema. Oito apresentam 

desova parcelada; 

g) Pela ordem, as cinco principais espdcies,,en—

trs as estudadas, capturadas nos açudes da regigo,  so:  

tildpia do Nilo, curimatg comum, pescada do  Piaui,  tucuna 

rd-  e traTra; 

h) 0 tambaqui, a pirapitinga e a tilkpia do Nilo 

vgm sendo utilizadaa para cultivos em viveiros. 
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ALGUNS ASPECTOS BIOLC5GICOS E TAXINIMICOS DAS ES_LICIES DE 

INTORTINCIA ECONCNICA PARA A PESCA E A PISCICULTURA DE 
AGUAS INTERIORES DO ESTADO DO CEARA 

Hamilton Lima da Silva 

1. INTRODUQX0 

O Estado do Cear d oferece exoelentes condig5es 
para a piscicultura extensiva, intensiva e semi—intensival  
em virtude do grande numero de açudes ptiblicos e particula—
res, lagoas ou viveiros que tem., bem como da riqueza físico 
—química de suas Aguas, as elevadas temperaturas, a grande 
insolaggo e a riqueza mineral do solo. No entanto, as esp -.
cies de peixes nativas (por exemplo, beiru ou branquinha, 
cangati, curimatg comum, piau comum, sardinha, tralra,  etc) 
so,  em grande parte, de pequeno porte e reduzido valor eco 
ntnico, em decorr'encia da intermitgncia de nossos rios. Em 
virtude disso, o Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas (DNOCS), mais específicamente a Diretoria de Pesca e 
Piscicultura (DIPIS) elaborou programa no sentido de adap—
tagns o introdugns de novas espdcies de peixes provenion—
tes de outras bacias hidrogrdficas nacionais ou mesmo ex6ti 
cas. Todas elas adaptdveis  Ns  exploraOes desejadas, no que 
se refere ao regime alimentar, reproduggo fdcil, peso e crus 
cimento rdpido e resisttsncia  Ns  enfermidades e ao manuseio. 

Os dados computados pela DIPIS, para .o ano de 

1982, do uma noggo da importftncia das espScies aclimatadas 
e regionais, para todo o nordeste brasileiro. Neste ano, 
foram efetuados 1557 loeixamentos, dos quais 15 % em açudes 
ptiblicos, 81 % em açudes particulares e,4 % em viveiros de 
criaggo intensiva, sendo distribuídos 4.429.842 alevinos. 



As especies que mais se destacaram, entre regionais e acli-
matizadas, sendo estas tiltimas predominantes (78 % da distri 
buiggo), foram: a) tildpia do 4110 - 3.152.042 (71,15 %); 

b) eurimatg comum - 641.295 (14,48.%); c) curimatg pacu - 
148.655 (3,55 %); d) apaiari - 112.745 (2,55 %); e) tildpia 
do Congo - 104.210 (2,35 %). 

No  qua  se refere N produggo de pescado nos açudes 

pliblicos da regigo, administrados pelo DNOCS, a situaggo 
foi a seguinte, para o ano de 1981: til4pia do Nilo, especie 

proveniente da  Africa,  com 5.815,2 t; pescada do  Piaui,  pro-

cedente do rio  Parnaiba,  com 4.343,2  t; e tucunare comom, 
especie proveniente do rio Amazonas, com 1.757,2 t. Quahto 

hs espdcies regionais, as que apresentaram maior destaque_em 

1981 foram a curimatg comum e a traira com 1.539,6 e 1.316,4 
respectivamente. 

Considerando-se o desenvolvimento da piscicultura 

do Estado do Cear, torna-se necessdria a obtenggo de infer-

ma0es gerais sobre a biologia e taxonomia das especies de 

peixes exploradas, que ocorrem em suas dguas interiores 

eAu  so  criadas em confinamento. 0 presente trabalho objeti 

va apresentar essas informa0es. Mais especificamente, o 

trabalho visa fornecer dados sobre a taxinomia, alimentaggo, 

reproduggo, dimens5es e valor comercial das principais espe-

cies de peixes criadas no Cear. 



2 ¡t  - MATERIAL E rgTODO 

As informag3es contidas no presente trabalho 
foram obtidas de trts maneiras: 

a) Levantamento da literatura disponível sobre 
o assunto; 

b) Contatos com pesquisadores; 
c) Viagens para observa0es pessoais. 
A maioria das informag5es foi conseguida com a 

reviso de literatura, mas os contatos com pesquisadores 
permitiram a obtenggo de dados importantes sobre as espdoies 
consideradas. As viagens foram realizadas ao interior do 
Estado do Cear & e propiciaram oportunidades para coleta de 
informag6es o fotografia de exemplares de cada esp6cie. 

A seleggo das esp4cies para o estudo foi feita 
com base em informagns comerciais e em dados de produggo 
da pesca nos açudes do Cear, obtidos_junto ao DNOCS. 

A identificaggo das esp6cies contempladas foi 
feita com base nas informagns e fotografias apresentadas 
na literatura pertinente. 

3. RESULTADOS E DI3CUSSA0 

As informacns obtidas sorgo apresentadas a se—
guir, abordando—se as esp4cies segundo ordem alfabStica 
das famílias a que pertencem. Os resultados obtidoss6go 
tamb‘m apresentados resumidamente nas Tabelas 1 e 2 em 
Aptndice. 

3.1. FAMTLIA ANOSTONUDAE 

3.1.1. 0 piau comum, Le:porinus friderici  (Bloch,  



1794)  Muller  e Troschel„ 1844 (Figura 1 do Aptndice) 6 um 

peixe dos rios nordestinos, que forma populaaes mais  au  , 

menos abundantes. Constitui—se num peixe de fdcil captura. 

A sistemdtica da espdcie 4 a seguinte (Britski, 

1972):  

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Subfilo:,Vertebrata 

Classe: Osteichthyes 

Subclasse: Actinopterygii 

Ordem: Cyprinifornes 

Subordem: Characoidei 

Família: Anos tomidae 

Gtnero: Leporinus  

Espdcie: Leporinus friderici  

(Bloch,  1794)  Muller  e Troschel 

1844, segundo  Fowler  (1941) e 

DNOCS (1983). 

0 piau comum, Leporinus friderici, espdcie re—

gional, incluída na família Anostomidae, que compreende , 

as piavas ou piaus, a piapara, o ximbord, a solteira,  etc. 
So  herbívoros. Os dentes estgo dispostos  QM  sdrie tInica 

no  pr -maxilar e mandíbula; o maxilar 4 pequeno, desprovi—

do de dentes.  So  todos muito apreciados pelos pescadores, 

principalmente a piapara, que chega a atingir vdrios qui—

los de peso (Britski, 1972). 

Quanto ao gtnero Leporinus, suas características  

so  (Britski, 1972): boca terminal, dantes fortes, trunca—

dos  au  pontiagudos (dentes inferiores), colocados de cada 

lado, formando um gngulo cujo vdrtice esta dirigido para a 

parte anterior da maxila e da mandíbula. Dentes com bordos 

cortantes. Presença de manchas escuras, arredondadas, de—

crescentes da parte mediana do corpo para a pedunculai.  

distal.  

Quanto h e4p4cie L. friderici apresenta, segundo  

Fowler  (1941), altura.3 1/8 a 3 1/2, cabeça 3 1/4 a 3 1/2, 
largura 1 3/4 a 1 7/8. 

—04— 



Boca pequena 2 3/4 a 2 4/3  da cabega;olho 3 2/3 a 5, 1 1/4 

a 1 4/5  da boca, 1 1/2  a 2 4/5  em interorbital; maxilar 

alcança a metade  at  o olho, comprimento de 4 a 5 da cabe 

ga;largura da boca mandibular aproximadamente igual a 3 

1/2 a 4 da cabeça, labios carnudos, papilas, 8 dentes em 

coda mandlbula, em tamanhos gradualmente menores para trs 

bordos da parte superior obtusamente convexa e bordas dos 

inferiores maiores moderadamente chanfrados ou aparados. 

Interorbital 2 a 2 1/3 da cabeça largamente convexa; subor 

bitais estreitas, cabe a metade do focinho. 

A abertura lateral das guelras exp6e um amplo  con  

vexo com uma margem cutanea  ample.  

Escamas 30 + 4 em linha lateral, 4 acima e 5 abai 

xo da origem ventral; 5 abaixo da origem anal; 11 .pfedor 

sal. Ventral com 1 escama pontuda. Axilar 2 em barbatanas. 

Pile de 5 escamas basais de cada lado formando uma folha 

basal para o anus(Fowler, 1941). 

D (111), 9 ou 10, os primeiros raios de barbata 

nas ramificadas, 1/8 da cabeça; barbatanas adiposas aproxi 

madamente to longa quanto a boca em perfil. A (11), 8 se 

gundo ramificagOes 1 4/5  a 1 7/8 da cabeça, caudal 1 1/10' 

e 1 1/8  paradas; a altura do pedúnculo caudal 2 1/3 a 2 

2/3; peitoral 1 2/3 a 1 7/8; raio ventral I, 8, barbatana' 

1 3/4. 

Cor no lcool, aproximadamente, marron escuro, u 

niforme, provavelmente manchado em preservaggo. 13 a 15 es 

camas sobre a linha lateral e uma escama acima e outra 

baixo, uma grande bolha preta(sobre o lado direito, 11 a 

15 escamas na linha lateral), outra menor bolha escureci 

da sobre 22 a 23 escamas da linha lateral, alem de traços 

de uma terceira na base caudal. A membrana marginal da a 

bertura da guelra mais palida ou marron clora. A  iris  mar 

ron barbatana  adipose,  dorsal e caudal uniforme e marron  

(Fowler,  1941). 

Aspecto S da reproduggo 

0 piau comum e tambem um dos peixes que pratica 

—05— 



a piracema, para sua reproduggo„ que ocorre quando os pei—

xes atingem 1 ano de vida. A fecundaggo 4 externa e ovulí—

para (Godoy, 1975). 

Aspectos da alimentaggo 

Peixe onívoro. Alimenta—se, principalmente, de 

vegetais e restos de cultura submersas (Dourado, 1981). 

Comprimento e peso 

A captura comercial registra, comumente, exem—

plares de 14 a 20 cm, com peso variando de 41 a 114 gramas. 

0 comprimento e 0 peso mdximos observados foram de 34 cm e 

700 gramas, respectivamente4Dourado, 1981). 

Valor comercial 

,Esp4cie regional, subexplorada„ de regular valor 

comercial. Apresentou, no período de 1972 a 1979, uma pro—

duggo m4dia de 274 toneladas, com tendtnçia decrescente de 

captura a partir de 1976 (Dourado, 1981). 

3.1.2. 0 piau verdadeiro, Leporinus 41ongatus  

Valenciennes,  1849 (Figura 2 do Aptndice) e origingrio das 
bacias do  So  Francisco e do Parang„ locais ande apresen—

tam grande importtncia econtmica. 

A sistemgtica da espScie S a seguinte (Britski, 

1972): 

Reino:.Animalia 

Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

Classe: Osteichthyes 

Subclasse: Actinopterygii 

Ordem: Cypriniformss 

Subordem Characoidei 

Família: Anos tomidae 

Gtnero: Leporinus  

EspScie: Leporinus elongatus  

Valenciennes,  1849 (DNOOS,1983) 

—06— 



A família Anostomidae compreende as piavas ou pi 

sus, a piapara, o ximbore, a solteira  etc. Sao  herbívoros 
ou onivaros. Os dentes esto dispostos em serie unica no  
pre-maxilar e mandibula; o maxilar e pequeno, desprovido 
de dentes.  So  todos muito apreciados dos pescadores,prin 

cipalmente a piapara, que chega a atingir v;rios quilos ' 
de peso (Britski, 1972). 

Quanto ao  genera  
tes características: boca 
dos ou pontiagudos(dentes 

lado, formando um 3ngulo, 
bordos cortantes; presença 
das, decrescentes da parte 
cular distal(Godoy, 1975); 
3 1/2 vezes no comprimento 
tal ligeiramente maior que 

Leporinus  apresenta as seguin ' 

terminal; dentes fortes, trunca 
inferiores), colocados de cada 

cujo vertice esta dirigido com 
de manchas escuras, arredonda 
mediana do corpo para a pedull 
a altura do corpo mais que  
standard;  distancia postorbt_ 
o focinho; distancia prevell 

tral menor que 2(duas) vezes o comprimento da cabeça e a 
distgncia preanal menor que 3(tr3s) vezes; cabeça compri 
da, acarneirada, 3(tres) vezes no comprimento da cabeça 

alcança ou  at  ultrapassa o começo da anal;tres manchas 
denegridas, grandes, do meio do corpo para pediS.nculo; de 

crescentes no tamanho, ao longo da regigo mediana. Possui 
ainda 3(tr'6s) faixas denegridas, transversais, na parte 
anterior do corpo, antes da primeira mancha; uma quarta 
faixa na primeira mancha;uma quinta faixa entre as duas 
primeiras manchas e, finalmente, entre a segunda e a ter 
ceira manchas uma pequena faixa denegrida(Godoy, 1975). 

A espcie Leporinus elongatus  Valenciennes,  1849 

apresenta o corpo alongado e, relativamente, alto. Cabeça 

acarneirada e a boca 115o bem terminal,mas um pouco em  pp_  

sigo gntero-inferior. Prateado, dorso cinzento -esverdeL 
da escuro, s vezes com tres manchas arredondadas e es 

curas nos lados, semelhante  Ls.  manchas de piava ussu(L.oc 

tofasciatus  . Cabeça, do lado dorsal, cinzenta-esverdeada; 

operculo com mancha vertical e abaixo do olho uma faixa ' 
cinzenta-esverdeada. Olhos com  iris  denegrida e com faixa 

vermelha-alaranjadas na sua parte superior. 



Em geral, com sete faixas verticais, escuras, da 

cabeça  co  pediinculo, menos acentuados que na piava assu . 

Nadadeiras acinzentadas-azulados. Peitoral pouco; porem,' 

ventral e anal,na parte distalomarelo-cintrinos, nitida 

mente. Caudal com faixa  distal  de um amarelo claro, fina 

mente orlada de cinzento. Adiposa cinzento-amarelade com 

margem  distal  com fina denegrida (Godoy, 1975)._ 

Altura 3 1/5 a 3 1/2 vezes no comprimento atam 

dard; 3 5/6 no comprimento total. Cabeça 4 vezes no com 

primento total. Olho 3 a 3 1/2 vezes no focinho, 3 1/4 no 

interorbital e quase 8 no comprimento da cabeça. Distan 

cia interorbital 1 1/6 vezes na distancia preorbital e 

2 1/2 no comprimento da cabega.Olho no meio da cabeça,  re  

sultando que as distancias  pre  e pOsorbitais  so  iguais.' 

Inicio da anal na altura do 52 raio dorsal..yrimeiro raio 

peitoral menor que o da ventral (Godoy, 1975) 

Dentes nremaxilar e mandibular com 6 ou mais de 

6 dentes; dentes superiores rombos e cortantes e inferio 

res um pouco pontiagudos, decrescentes na forma lsobretudo 

os inferiores (Godoy,1975) . 

As escamas  so  do tipo ciclOides.Serie de escp_ 

mas da linha lateral continua  el  ligeiramente, encurvada( 

Godoy, 1975).  

Aspectos do reproduggo 

0 piau verdadeiro e peixe de piracemas, o  mach°  

se reprodug a partir do 12  ono  de vida e a femea a partir 

do 22 ano. A fecundagEo e externa e ovulipare (Godoy, 1975). 

Aspectos da elimontaUo 

Peixe oniveró..Aliinenta-so, principalmente, de ' 

vegetais (algas, filamentos e restos de  cultures submerses),  

moluscos e insetos(Dourado,1981). 

Comprimento e peso 

A.captura registra comprimento de 22 a 40 cm, com 

143 a 796 g. 
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Op  maiores exemplares registrados mediram 56  am,  com 

2.f50 g. Nos açudes do DNOCS, podem chegar a 7 Kg de peso 

(Dourado, 1981). 

Produgao e valor comercial 

Espécie no suficientemente estudada e no satis-

fatériamente disseminada nos açudes. De excelente valor co-

mercial, apresentou, no período de 1972 a 1979, uma produggo 

media anual de 59,6 t., com tendgncia decrescente de captu-

ra, nos illtimos anos (Dourado, 1981). 

3.2. EALIA ARAFAIMIDAE 

3.2.1. 0 pirarucu, Arapaima gigas Cuvier, 1817 

(Figura 3 do Apgndice), é um peixe da bacia anaztnica, sen-

do aclimatizado em nossa regiao pelo DNOCS1  para povoamento 

de açudes. A palavra pirarucu 4 de origem indígena, sendo 

formada pela unigo de pira, peixe, e urucu, vermelho.. 

A sistemtica da espécie 4 a seguinte (Fontenele 

& Vasconcelos, 1982): 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

Classe: Osteichthyes 

Subclasse: Actinopterygii 

Superordem: Teleostei 

Ordem: Isospondyli 

Subordem: Osteoglossoidei 

Família: Arapaimidae  Muller  

Ggnero: Arapaima  Muller  

EspJcie: Arapaima gigas  

Ouvier,(1817(DNOCS, 

1983). 

0 pirarucu 4 um peixe  qua  chama atengao pelo seu 

gigantesco tamanho, chegando a 2,5 m e mesmo um pouco mais, 

eo peso pode ir até 120 Kg. 2' elegante em seu formato 

cilíndrico, com o revestimento de suas largas e imbri-

cadas escamas e sua cor marron„ quase negra, do dor- 
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so  avermelhado escuro pelos flancos ( Fontenele, 1948). 

Solar.  (1949 )f citado por Vbnezes (1951), descre-

veu-o  comp  sendo: "um peixe de corpo subcilindrico alarga-' 

do, ligeiramente comprido, cabeça deprimida  con  o espaço 
interorbitdrio plano e da mesma maneira na base da mandíbu-
la, o que dd a cabeça um perfil c8nico. O °rani() forma-
do por una forte cobertura 6ssea, coberta de rugosidades na 
parte superior; a boca 6 terminal, grande e obliqua, com ' 
acentuado pragnatisno; 20 pequenos dentes anicos no prena-
xilar, 32 no maxilar e 35 a 36 na mandíbula. Todos os  den-' 
tee  esto quase recobertos pelos lbios _Trossos e carnudos; 
deixando livre s6 as extremidades. 

Tal peixe tanto se apraz nas águas turvas e tran-
quilas,  comp  nas rmas claras e correntes. Conquanto no 

seja veloz nadador, seu grande  ports  no o impede de execu.--
tar rdpidos movimentos, especialmente quando tenta aboca-
nhar a presa. 

Particularidade fisiolOgica obaservada d o 114-

bito de subirem de momento a =lento, superfície 
lentamente e quando no pertubados, abrirem a boca para 
capturar carta quantidade de ar, isto, devido a constitui-' 
çâo de suas brânquias, pois apresentam um certo grau rela-' 

tivo de atrofia que as tornam insuficientes para o supri-
mento de oxiggnio A grande massa do pirarucu (Fontenele 
1948). 

0 pirarucu 6 de cor amarelo e de pupila azulada, 

um tanto salientes, mexem-se continuamente, como que esti-' -
vessen observando alguma coisa. Una outra particularidade 

interessante 6 a existgncia da  lingua  ssea, pouco m6vol;_ 
foi exatamente tal constituiggo que o colocou, inicialnen-' 

te, na família Osteoglossidae, passando, posteriormente, 
para a Arapainidae. Al6n do referido dreo, podem ser obser 
vados uma placa ssea na abábada palatina e duas outras la-
terais (Segundo_Magalhnes, 1931, citado por Fontenele,1948). 

Todas estas forma0es sseas  so  providas de  an-'  

fratuosidades bastante resistente,  con  o auxilio delas, o 

pirarucu comprime a presa matando-a antes de degluti-la. 



Funciona como verdadeiros dentesi  ald'm dos dentes faringia.-

nos de que tamb4m  so  providos; estes latimos, em nilmero va-

rigvel, em forma de placa de pequena espessura e, tambgm, 

providos de anfratuosidades, encon  /am-se implantados em 

diferentes locais da faringe. 

Aspectos da reproduggo 

0 pirarucu possui uma s6 gtnada. Em cativeiro", 

atinge a maturidade sexual ap6s o quinto ano de vida. Os 

machos, durante a reproduggo2  apresentam um  carter  sexu-

al secundgrio extragenital, caracterizado pelo enegrecimen-

to da cabeça e regigo dorsal, ald'm da mudança de coloraggo 

para vermelho intenso da orla das escamas de determinadas 

regib'es do corpo, que surge durante o acasalamento e per-

siste por vgrios dias  alp&  a desova (Fontenele, 1948). 

Os reprodutores te-m o hgbito de 

(escavaaes praticadas no solo) onde pgem 

as larvas nos 4-5 primeiros dias de vida. 

gidas diretamente pelo exemplar macho que 

outro indiv/duo do casal. A larva,  apes  a 

cor verde-claro e mede cerca de 116 mm de 

construir ninhos 

os ovos e criam 

Estas  so  prote- 

secundado pelo 

eclosgo, d' de 

comprimento to- 

tal, sendo muito volumoso o seu saco vitelino. Somente no 

quinto dia de vida livre d.  que ela vai procurar alimento 

por conta pr6pria (Fontenele 2  1948). 

3.3. FAMILIA CHARACIDAE 

3.3.1. A curimatg comum, Prochilodus cearaensis  

Steindachner, 1911 (Figura 4 do Aptndice), se constitui 

num dos 

gamente 

cidades 

principais peixes dos rios nordestinos, sendo lar- 

consumida pelas populagges ribeirinhas e mesmo das 

da regigo. 

A sistemgtica da esp4cie e a seguinte (Godoy21975) 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

Classe: Osteichthyes 
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Subclasse: Actinopterygii 

Ordem: Cypriniforme 

Subordem: Characoidei 

Família: Characidae 

SubfamIlia: Prochilodontinae 

Genero: Prochilodus  
,  

Especie: Prochilodus cearaensis Steindachner, 

1911. 1/ 

A curimatg comum pertence a família Characidael 7  

cujas caracteristicas a de englobar a maior parto dos 

peixes de  aqua  doce do Brasil (cerca de 400 especies ) 

Nela estL incluída a grande maioria dos peixes de escama 

conhecida dos brasileiros. 

Os caracideos possuem, quase sempre, uma nadadei 

ra  adipose. So  bons nadadores e vivem numa grande diversi 

dade de ambientes. Variam de tamanho desde 2 cm(pequiras )  

at  mais de um metro(Dourado,1981). 

Trata-se de um grupo muito grande e com ampla  di  

versidade de formes, englobando cerca de 20  subfamilies  

(Silva l1974). Dentre as vLrias subfamllias a Prochilodonti  

nee,  a qual pertencem as famosas curimatgs ou curimat6s, I 

que como os Curimatidael  so  peixes iliOfagos. Tem 16bios' 

grossos, moveis, providos de varies series de miniasculos ' 

denticulos. Preferem, tamb&a, os ambientes lenticos, embo-

ra realizem migragOes em massa, rio acima, na poca da de  

soya.  

Esta família ;'  represented@  apenas pelo genero' 

Prochilodus (Britski, 1972). 

Quanto ao peixe do genero Prochilodus possuem  be  

ca proct6till  uvertida, formando um disco apto suco5o do 

Cabeça achatada; 6rea predorsal como carena nítida e 

entre as bases das peitorais e dos ventrais arredondadas, 

quase plana (Godoy, 1975) 

Aspectos da reproduggo 

curimatE comum, Prochilodus cearaensis, e um 
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peixe de piracema que consiste numa intensa migração repro-
dutiva, rio acima, provocada pelo instinto da desova. En- 
tretanto, vivem por alguns anos  en  gguas paradas sem se 

reproduzirem (Dourado et alii, 1971). 

Aspecto da alimentagão 

A curimata comum se alimonta de substgncias or-

ggnicas contidas no lodo dos reservatdrios onde habitam. Tra 

ta-se de espScie iliSfaga (Silva, 1974). 

A larva recgm,nascida alimenta-se, durante 4 a 6 dias, da 
reserva nutritiva contida no saco vitelino, enquanto o exa 
me do conteddo ggstrico-intestinal do adulto, revela sempre' 
a exist8ncia de lodo com finos graos de areia, subatgncias ' 
inorenicas, infinidade de seres unicelulares vegetais e ani 
mais, onde predominam algas diatonAceas ( Diatomae) e proto-
zogrios  (Protozoa  ) (Fontenele, 1948). Verificamos, assim, ' 
ser 11i6faga a esp4cie. 

Comprimento e peso 

Comumente  sac)  capturados exemplares de 22 a 33 cm 

de comprimento total, com 185 a 481 gramas de peso. Os maio-

res observados medem 50 cm,  con  2.100 g (Dourado, 1981). Se-
gundo Ihering & Azevedo (1981) podem alcançar 2.700 g, 

Produgao e valor comercial 

A curimata comum 4 a esp4cie regional de maior va- 
lor comercial, registrando, no perlodo de 1972 a 1979 una 
produgão m4dia anual de 1.321,5 toneladas com uma tendineia 
decrescente de captura a partir de 1975 ( Dourado, 1981 ). 

3.3.2- A curimata pacus  Prochilodus argenteus, 
Agassiz,1829 (Figura 5 de Ap"endice), 4 origindria do rio 
Sao  Francisco, sendo criada e disseminada, pelo DNOCS, no 
rios e açudes nordestinos. 
A sistemgtica da esp4cie 4 a seguinte (Travassos, 1960): 



Reino: Animalia 

Filo:  Chordate  

Subfilo:  Vertebrate  

Classe: Osteichthyes 

Subclasse: Actinopterygii 

Ordem: Cypriniformes 

Subordem: Characoidei 

Família: Characidae 

Genero: Prochilodus Agassiz, 1829 

Especie: Prochilodus argonteus Agassiz, 

1829.(Segundo Travassos,1960). 

A curimatg pacu uma  des  muitas espcies da 

família Charaeidae, pertencente ao genero Prochilodus  

cujas características sgo: boca proct6till  evertida, for- 

mando um disco apto sucggo do lodo, cabeça achatada l  a- 
, e rea  pre-dorsal com carena nítida e entre as bases das pai 

torcia e das ventrais arredondada, quase plena, escamas ' 

grandes e 6speras (Godoy11975). 

ume das muitas  °species  de Prochilodus, gene-

ro, conforme dito antes, de vesta distribuiçgo pela regi- 

o,  neozropica e que se diferencia das outras  °species  por 

miniicias que em sistemAtica se exprime pela contagem das' 

escamas e medidas proporcionais, do corpo. 

Q colorido de parte dorsal de tom cinzento a-

zulado ou esverdeado, com finas estrias longitudinais mais 

escuras que correm em zig-zag pela margem das escamas, 

principalmente na metade posterior do corpo. Nos exempla- 

Des  frescos, com o colorido bem conservado,  vs-se que o 

sombreado mais escuro do dorso se estende pelo  fiance,  

formando 6 a 8 faixas afiladas na ponta,  at  um pouco abai 

xo da linha lateral pelo meio das escamas, em sentido ' 
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horizontal, correm linhas claras que da&D 0 colorido pratia  

ado  ao flanco; o ledo ventral e bronco; as nadadeiras dor-

sal e caudal tem o desenho caracteristicc do genero, linhas 

tremidas, que na dorsal se restringem quase a pontos nítid 

dos sobre os raios. As ventrais tem pontos vermelho-coral) 

as peitorais  so  apenas alaranjadas, anal se tem o bordo ' 

posterior colorido, bem como a caudal, no recorte. A dor' 

sal e levemente amarelada (Ihering, 1981). 

Aspectos da reproduggo 

Uma das caractoristicas mais comum dos peixes da 

agua doce dos rios brasileiros e a necessidade de "Aguas 

novas" para desovar. Por isto  so  ditos do piracema. Entre 

tanto, nao sabemos ainda a que distancias se transportam 

eles, sendo possivel que alguns viagem muito e outros pode 

rao subir um trecho do rio principal e tomar depois um pe 

queno afluentel  em cujas cabeceiras  onto  desovem (ihering, 

1981). 

As curimatas no iniciam a subida em plena corren 

tezal  mas esperam que esta diminua um pouco  el  entao, aos' 

saltos e com movimentos repidos, galgam o riacho ate onde' 

for possivel. Cessados as chuvas, as aguas começam a dimi-

nuir e por essa ocasigo iniciam a descida para os açudes, 

descida esta  quo  o peixe,  corn  boa parte do corpo fora d'A-

gual  quase ngo precisa fazer movimentos de netaggo, antes 

deixando-se arrastar pela correnteza (Ihering11981). 

Com o desencadear das chuvas, os ovulos, ate  en-

to verdes, amadurecem rapidamente. A sua eliminagao  tor-'  

na-se fAlcill  a resistencia do peixe aumenta grandemente; 
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modificando, momentaneamente, os seus hLbitos. D-se, en-

fim, uma transformaggo no peixe, a ponto de passar a ser' 

completamente governado pelo instinto do conservagao da '  

°specie (Ihering,1981). 

Em geral, as curimatgs preferem a agua corrente' 

contra a qual desovam. 

(..rvulo, ao sair do ovL.io, de um verde bem 
A 

claro e  mode  1 mm de diametro. A evolugao vai-se preces-' 

sando e no fim do 8 horas forma-se a gstrula, envolvendo 

o saco vitelino. 0 embrigo continua o seu desenvolvimento 

o com 25 horas tem completo feitio do larva. Cm 23 a 24 ' 

horas apCs a fecundaggo e larva começa a se movimentar 

ainda dentro da capsula do avo. Ao sair do avo tem a lar-

va 5 mm de comprimento. Finalmente, com 24 a 36 horas de 

vida livre o peixinho nada desembaragadamente(Ihering, 

1981). 

Aspecto da alimentaggo 

Ao sair do avo a larva no possui ainda estOma-

go; o intestino existe, mas no passa de um tubo sem liga 

gao com o moio exterior. Alimentando-se, durante 6  at  8 

dias da reserva nutritiva contida no saco vitelino prin-' 

cipia a  so  alimentar do meio exterior (Ihering,1981). 

Segundo  Fontanel°  (1948) "Para reconhecermos 

qual o alimento preferido palas curimatgs na fase adulta' 

procedemos da seguinte maneira: feito o exame do conteildo 

gastrico-intestinall  do adulto, revela sempre a exist3ncia 
A A 

de lodo cum finos graos de areia, substancias inorganicas' 

infinidades de seres unicelulares vegetais e animais, onde 
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predominam algas e protozodrics; verificamos, assim,ser'ili-
faga a esp4cie“. 

Comprimento e peso 
Segundo Fantenele (1948) nos açudes, da regiao a 

curimata pacu chega a alcançar 10 Kg de peso. Para Menezes' 
(1953) no rio  Sao  Francisco capturam-se,exemplares com at6 
57 cm de comprimento total e peso de 7,200 g. 

3.3.3 - A pirapitinga, Colossoma brachipomun 

Cuvier, 1818,( Figura 6 de Apgndice), 4 um peixe da bAdia 
anazemica, introduzida  en  nossa regigo pelo DNOCS, sendo h6 
je criada em viveiros da'engorda, experimentalmente ou no. 

A sistemdtica da esp4cie 4 a seguinte (Feitosa, 
1982): 

Cuvier, 

pr6Drio 

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 
Classe: Osteichtbyes 

Subclasse: Actinopterygii 
Ordem: Cypriniformes 

Subordem: Characoidei 
Família: Characoidae 

G&nero: Colossoma 
Esp‘cie: Colossoma brachypomun 

1818. (Segundo DNOCS, 1983). 
A pirapitinga, como o indígena jd o descreve pelo 

nome, 4 um peixe chato e branco (lira peixe, pi 
- chato, tinga - branco ) 4, tamb4m, chamado de tambaqui- ' 
branco da Amaz8nia, de onde proveio. 

Individuos da pirapitinga, Colossoma brachypomum,' 

medem, no rAimo, 50 a 55 cm, tendo sido encontrado um exem-
plar em anaus com 790  inn  e peso de 11,2 Kg (Bezerra da Sil 
va et edii, 1974). Linha dorsal mais arqueada que a ventral 
dorso cinza amarelado, o maxilar mais saliente que a  man  



dIbula, e o resto do corpo claro prateado, grandemente acera 

tuado no ventre. A nadadeira caudal bifurgada. Possui  den 

tea  pequenos que indicam seu regime vegetariano. ,Apresenta' 

nadadeira adiposa carnuda (Santos et aliii1976 ). 

Aspecto da reproduggo 

Pouco se sabe sobre os hc;bitos de reproduggo da ' 

pirapitinga, tanto em seu "habitat" natural. 0 peixe no 

no se reproduz naturalmente em ambientes confinados. Sua ' 

desova vem sendo obtida atravs de induggo pelo m&Lodo dal 

hipofisaggo. 

At-a o presente, desconhece-se uma maneira de se 1  

sexar machos e femeas de pirapitinga, quando os mesmos es-' 

tgo sexualmente imaturos. Contudo, quando se apresentam s' 

com as gonadas maduras torna-se fLcil a diferenciaggo dos 

sexos. Nesta ocasiao, a femea apresenta a regiao ventral 1  

bem volumosa e a papila genital dilatada, dependendo, logi-

camente do estado de desenvolvimento  gonadal  dos reproduto-

res (Bezerra da Silva et 8111, 1974). 

Aspecto da alimentaggo 

0 seu regime alimentar e vegetariano e se alimen-

ta de frutinha como: Eugenia  SD;  cajurana, murro  etc  (Be-' 

zerra da Silva et alii, 1974). 

Examinando-se alguns estOmagos de pirapitinga, 

foram encontrados, nos mesmos, camarOes ( Bezerra e Silva ' 

et alii, 1974 ). 

Em viveiros se alimentam tamb&m de zooplgnctonl 

e aceitam alimentos artificiais, tais como ragOes balance-

adas. 
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e distribuido nos agudes- 

4 a seguinte (DN0CS41 1983 

Valor comercial 

A pirapitinga possui carne que pode ser considera—

da excelente, possuindo quantidade de espinhos intermuscula—

rest  furquilhadas, as quais  sac)  fdcilmente removíveis. A 

carne 4 firme e de bom aspecto. 
0 DNOCS tem plano para dip,seminagRo dessa esp4cie 

nos açudes regionais. 

3.3.4 — 0 tambaqui, Colossoma macropomum uvier,' 

1818, ( Figura 7 do  Apgndice ) 4, tamb4m, um peixe da bacia" 

amaztinica, introd,zido em nossa regiEo, pelo DNOCS, sendo ' 
hoje criado em viveiros de engorda 
e rios nordestinos. 

A sistemAtica da espécie 

Forte, 1980 e Ihering, 1940 ): 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Subfilo: Verte brata 

Classe: Osteichthyes 

Subclasse: Actinopterygii 

Ordem: Cypriniformes 

Subordem: Characoidei 

Família: Characidae 

Ggnero: Colossoma  

Lsp4cie: Colossoma macropomum 

Cuvier, 1818. 
0 tambaqui 4 una esp4cie origingria da bacia ama— 

ztinica e es-td  incluída na mesma família da pirapitinga, isto 

4, Characidae. 

O tambaqui foi introduzido no Nordeste em 1972, 

com exemplares provenientes de  Iquitos,  :Peru, Apresenta una - 

nadadeira adiposa fina e raiada (Bezerra da Silva et alii, ' 

1974 ). 



f; um peixe de crescimento rElpido, ri5.stico , mos-

trando-se resistente aos baixos teores do oxigenio dissol-

vido na agua as  temperatures  elevadas das am2as de vivei-

ros, ao manuseio e s enfermidades. Possui um porte avanta-

jado, tal como se referiu Silva (1981): peixe do  at  25 Kg, 

carne saborosa." 

Aspectos da alimentaggo 

At 0 momento, pouco e conhecido a respeito do ' 

tipo do alimentaggo do tambaqui. Magalhges (1931), citado' 

por  Honda  (1974), descrevendo a alimentagao deste peixe, 

diz: alimenta-se de plantas aquaticas, frutos silvestres 

e pequenos peixes". 

Lima (1967) verificou que os alevinos de tamba-' 

qui alimenta-se de microrganismos,  at  a atingir a fase 

adulta, quando entao passam a ser onívoros. Entre os 

mentos de origem animal utilizados pelo tambaqui, aquele ' 

autor salienta pedaços de peixes e carne. Marlier (1967) 

classifica o tambaqui, aolossoma macropomum (Cuvier), como 

herblvoro, que tem preferencia por frutos  (Honda,  1974). 

Aspectos da reproduggo 

praticamente desconhecida a reproduggo natural 

do tambaqui, inclusive as refer'encias bibliogrLfices  so  

escassas (Bezerra da Silva et  Bail,  1974 ). Em observa 

g3es realizadas em viveiros da Unidade Experimental de  Pen  

tecoste, aqueles autores constataram que exemplares de  tam  

baqui alcançam  la.  maturaggo sexual aos 4,5 anos de idade, 

uma especie de desova total, com a maturaggo ' 

das.g8nadas coincidindo com o período da cheia. Em cativei 

ro este peixe se se reproduz por desova induzida, com hor  

manic)  hipofisLrio, segundo tecnica adgtada pelo DNOCS( Fon 

tenele, 1948 e Lopes & Fontenele91982. 
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.3.4 - FAMILIA CIOPMIDAE 

3.4.1 - 0 apaiari, Astronotus ocellatus Agassiz, 
1829, (Figura 8 do Apgndice ) 4 tamb4m, conhecido vulgarmen-
te pela denominação de acard-agu. Sua posição sistemdtica, 
segundo Grenwood et alii (1966), 4 a seguinte: 

Reino: Animalia 
Filo: Ohordata 

Ramo: Vertebrata 
Classe: Osteichthyes 

Superordera Acanthopterygii 
Ordem: Perciformes 

Subordem: Percoidei 
Famllia: Oichlidae 

Ggnero: Astronotuz Swaison, 1839 
Astronotus ocellatus 

(Agassiz,1829) Swaison. 
0 apaiari possui as seguintes caracterlsticas: 

corpo coberto con  escanas, raios anteriores da nadadeira 
dorsal e anal transformados em espinhos; linha lateral di-
vddida, sendo que a parte anterior acompanha o perfil dorsEil 
e a posterior  estende-se ao longo do pedlinculo catdal (Fer-
reira da Silva, 1978). 

2: um Deixe de corpo achatado, variando do cinza 

ao verde-escuro, com listras transversais mais claras, que 
se estendem do dorso at4 a região ventral, sendo mais vis-' 

vele na fase juvenil. Caracteriza-o a presença de grande o-

celo escuro,  con  contorno vermelho-carmim, na base da nada-' 
deira caudal, outro  manor  idgntico na região infro-Tposterior 
dessa nadadeira e outro dorsal, possuindo, ainda, manchas de 
igual cor disseminadas pelo ventre. Apresenta nadadeiras 
longas e fortes  con  muitas escamas, o  Qua  serve corno ponto 
de distinção dos outros cichlideos da Anaztnia de onde 6 o-' 
rigindrio (Fontanele, 1951 e Ihering, 1940). 

1/Segundop tamb6m, DNOCS (1983) e Fowler (1954) 
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Aspectos da ReprOduçao 

0 apaiari desova durante todo o ano.  Cornea  a  re  

produzir com um ano de idade, je tendo havido casos de re- 

produgao com dez meses. A media de Ovulos em cada postura 

e de 2.700. (Fontenele, 1951). 0 casal protege ovos, larvas 

e alevinos. As larvas, logo depois de nascidas,  so  coloca 

das em uma pequena cavidade (ninho), feito na terra, pelos  

pals,  onde ficam ate principiarem a nadar l  procurando o 

plancton animal e micro-crusteceos para a sua alimentagao 

(Fontenele, 1951 e Ferreira da Silva, 1978). 

Aspectos da Alimentagao 

uma especie de regime alimentar onívoro, provi 

da de dentes caninos, tendo, portant', condigOes de apro - 

veitar diversos níveis da cadeia trefica, sendo este um dos 

tivos de sua introdugao e aclimatizagao nos açudes do nor-

deste.brasileiro. A sua alimentagao vnria com o estegio de 

desenvolvimento. Nas primeiras horas de vida, as larvas vi 

vem exclutivamente expensas da reserva nutritiva contida 

no saco vitelino. Este, no quinto dia, encontra.-se parti-
cularmente absorvido, e as larvas je se alimentam muito 

bem no meio exterior, utilizando-se do nanopnncton. EM uma 

necrOpsia, realizada por Fontenele (1951), foi encontrada 

no estomago de uma larva, com seis de vida,varios rotatOti-

os e copepodos; tais como diaptomus o ciclops.  Apes  o seti-

mo dia de vida as larvas passam a se alimentar de plancton, 

com todos os seus componentes. Os alevinos menores nutrem-

se, tambem, de plancton, enquanto que os maiores ( com mais 

de 50 dias) aceitam file do peixe, peixes middos, carne 

triturada  etc.  Segundo Menezes (1962), a alimentagao deste ' 

Cichlidae, nos açudes do Nordeste brasileiro, consta de ca-

marOes, pequenos poios, insetos, pequenos moluscos, vermes 

aqueticos o restos vegetais. 

Comprimento e peso 

A pesca comercial, captura, comumente, exemplares 
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de 16 a 24 cm, com 122 a 402 gramas. Os illaiores exemplares 
registrados medem 30 cm, com 612 g ( Dourado, 1981). 

Produggo e valor comercial 

Adaptando-se de forma satisfat6ria aos açudes do 

Nordeste brasileiro, esta esp4cie, de bom valor comercial' 
apresentou una produgge m4dia anual, no período de 1972 a' 

1979, de 473,9 toneladas, com crescente capturas nos tilti-

mos anos ( Dourado, 1981). 

3.4.2 - A tildpia do 7.ngo, Tildpia rendalli Bou- 

lenger, 1912 ( Figura 9 do Apgndice ), 4 um peixe tropical 
utilizado no povoamento de açudes nordestinos. 

A sistemdtica da esp4cie 6 a seguinte (Britski, 4  

1972 e  Pullin  et alii, 1982): 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

Classe: Osteichtbyes 

Subclasse: Aetinopterygii 

Superordem: Teleostei 

Ordem: Percomorphi 

Subordem Fercoidei 

Família: Cichlidae 

Ggnero: Tildpia  

Esp(!cie; Tildzia do Congo,  1  

Tildpia rendalli Boulenger, 1912. 1/ 

A tildpia do Congo 4 origindria da frica (Chimi- 

ts, 1954). 
Foi introduzida no Brasil em 1952 (Godoy, 1975 )' 

ou 1953 (Chinits, 1975). No instado do Ceara, em 1956. Ester 

peixe pertence família Cichlidae, anteriormente referida. 

As tildpias  so  peixes robustos, com pouca exiggn 
cias respiratdrias, suportando muito bem o calor.  So  fdceis 
de transportar, o que unidos a facilidade de se repreduzir, 

explica o gxito de sua grande disperso (Huet, 1972). 
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São. peixes de 4gua calmas e quentes. Seu Otimo 

desenvolvimento  so  situa em temperatura superiores aos 20.(20 
podendo chegar aos 302C. A temperatura critica inferior 6' 
em torno de 12Q a 132C. 

Aspectos da reprodugao 

A til6pia do congo chega ao estado adulto, durante 

o segundo semestre de vida, as vezes um pouco antes. A. es-
ta idade seu tamanho varia, segundo a riqueza nutritiva do 
meio e espaço vital disponível. Na maioria das regiOes, a 

til6Pia do Congo se reproduz quando os peixes atingem 15cm 
do comprimento total (Huet, 1978). 

Como na maioria dos peixes, a temperatura  tern=  
papel importante na reprodugao das til6pias. A temperatura 

diária tridia durante o período de reprodugao  dove  ser, ne  
minim,  202C, o que, evidentemente, implica maiores tempe-
raturas diurnas (alet, 1978). 

Os ciclideos africanos e, especialmente as tila- 
Dias, fazem ninhos no fundo das 6guas em  quo  habitam. A 
nmea realiza a. postura no ninho que foi preparado polo ma 
cho (alet,1978). 

1] um peixe  quo  se acasala na 6poca da reprodugao 
e ambos os pais guardam os ovos e cuidam das larvas,  Duran  
to a 6poca de reprodugao, um casal podo desovar do 3 at6 6 

vozes 9  com aproximadamente de 5.000 a 6.000 larvas por ca-
sal e por desova. 

A tilLia do Congo no pratica a incubagao ora1, 

sondo a mesma realizada no prOprio ninho da desova. 

Aspectos da alimentagao 

til6Dia do Congo ost6 no grupo das esp6cies que  
so  consideradas herbívoras. Alimentando-se, princinalmonte, 

de macrofit6fagos (Huet, 1978). J-Ei com relag.5o aos.alevinosi  
preform  algas como alimento  (Bard  et alii9  197)+ ). 

Crescimento e peso 

0 crescimento das til6pias varia muito, dependendo 

do lugar, esp6cie e 9  principalmonte, do alimento disponível 
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natural ou artifibial. 0 crescimento 4 muito mais rdpido em 
dguas ricas (Huet,1978). 

Os grandes esp4cimes alcançam um tamanho de 40  en  
e pesos de 1200 a 1300 gramas em Aguas livres (Huet,1978 
Nos açudes do Nordeste tem.-se noticia de exemplares com  
at  2,800 g ( informagao pessoal de Jose  William  Bezerra e 

Silva ). 

3.4.3 — A tildTda do  Nib,  Oréochronis niloticus  
( L., 1766), ( Figura 10 do Apgndice), 6 um peixe africano, 
introduzido no Brasil em 1971, pelo DNOCS. 

A sistemática da especie 4 a seguinte (Bristski, 
1972 e  Pullin  et alii,  1982): 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 

Classe: Osteichthyes 
Subclasse: Actinopterygii 

Superordem: Teleostei  
Orden:  Perconorphi 

Suborden: Percoidei 
Família: Cichlidae 

Glnero: Oreoehromis Gunther,1889 
2specie: Oreochromis niloticus  

(L., 1766) 1/ 

A tildpia do Nilo integra o grupo de tildpias, 
que sao peixes recomenddveis para utilizagao em piscicultu-1  

ra, Das espécies vulgarmente conhecidas por tildpias,  ape—  ' 
nas trgs foram introduzidas no Brasil, figurando, entre es-1  
tas, a Oreochronis:niloticus, pertencente família Ciehli-1  
das. Possui corpo coberto  con  escamas, raios anteriores da 
nadadeiras dorsal e anal transformados em espinhos, linha 1  

lateral dividida, sendo a parte anteior acompanhando o perfil 
dorsal e a posterior estendendo—se ao longo do pedlinculo 
caudal. 

1/ Segundo DNOCS (1983) 
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De acordo  co Boulanger  (1915) a til6pia do  Nib,  

Oreochromis niloticus, caracteriza-se por apresentar: altu 

ra do corpo 2 a 2 3/5 vezes no comprimento total; focinho 

arredondado com perfil ligeiramente convexo; olhos 3 1/2 a 

5 2/3 no comprimento da cabaça; boca moderada; dentes com 2 

a 7 s6ries, num total do 30 a 90 na serio mais externa da 1 

mandibula; rastros curtos, 17 a 25 dorsal WI  - XCII anal /  
III  8 - 11; peitoral 1 a 1 1/5 vezes maior do  quo  a cabeça 

e caudal truncada, nos jovens, e arredondada, nos adultos. 

Apresenta cor cinza ou prateada; os jovens com 8 a 9 faixast 

escuras no corpo o uma mancha escura abaixo do bordo superi-

or do pedlInculo caudal com barras distintas, variando em  nil-

moro, em forma de estrias transversais. 

Aspectos da reproduçao 

A til6pia do Nilo e peixe de desova parcelada e do 

incubagao oral. Ocorrendo a primeira desova entre o 5g o 6g 

mos do vida, dependendo das condigOes nutritivas. De acordo u  

com Bard(1974), em climas quentes a faixa de tempo entro 

duas desovas 6 de 28 dias.  

Sous  Ovulos  so  pequenos, periformes e numerosos.  

Worthington  (1929), registra a presença de uma femea, encon-

trada no Lago  Albert,  com 2.000 ovos na boca. 

Os machos crescem mais rápido do que as ftmeas e a 

sexagom 6 possivol de ser feita, principalmente, com peixes/ 

acima de 40g de peso. Para isto verificamos que a papila que 

fica abaixo do anus no macho 6 ctnica e com um tInico orifici- 

oprOximo ao  spice,  enquanto na ftmea 6 larga o tem dois ori

fícios: o oviduto,  quo  abre com corte transversal, o a ure-' 

tra que tem uma pequena abertura ao lado do oviduto(Lowe,1955)4 

Aspectos da alimentagao 

Constatamos que os aluvinos  prefer=  algas como a-

limento o que os peixes sao classificados como onívoros, a-

limentando-se do algas benttnicas, vegetais supoiores, micro-

crust6.ceos, moluscos, rotíferos etc(Bard  at  ali, 1974). 
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Comprimento e peso 

Com frequgncia são capturados nos açudes do DNOCS, 
exemplares com 16 a 30 cm de comprimento total e peso vari-
ando de 8 a 402 grama (Dourado, 1981), Contudo, em lagos 1  
africanos podem alcançar 10 Kg de peso. Nos açudes do Nordes 
te brasileiro j4 foram capturados exemplares com peso superi 
ora 3 kg. 

Produgão e valor comercial 

Espécie cujo excelente valor comercial 4 bastante 
prejudicado pelo quase incontroldvel crescimento da popula-
gão e consequente redução do peso médio. No período de 1974 
a 1979 tivemos una produção média anual de 2,115,8 toneladas, 

ocupando o primeiro lugar, no cgmputo geral da produgão nos 

açudes do Nordeste, administrados pelo DNOCS. 

3.4.4 - O tucunard comum, Cichla opellarie  Bloch'  
&  Schneider,  1801 ( Figura 11 do Apgndice foi aclimati-' 
zado no Nordeste brasileiro pelo DNOCS, constituindo-se,  ho  
je, num dos mais valiosos recursos pesqueiros de nossos a-' 
gudes. 

Segundo Britski (1972), Barros (2977) e Fontenele 
J. Peixoto, 1979 na sistemdtica geral dos peixes, 4 a seguin 
te a classificaelo desta espdcie: 

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 

Classe: Osteichthyes 

Infraclasse: Teleostei 
Subclasse: Actinorterygii 

Superordem: Acanthopterygii 
Ordem: Ferciformes 

Família: Cichlidae 
Ggnero: Cichla  Schneider,  1801.  

Esixfcie: Cichla ocellaris  

Bloch & Schneider, 1801. 

1/8egundo DNOCS (1983) 
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C tucunar,4  corium,  =ocedente da bacia do rio A_' 

mazonas, está ois innluido na família Cichliqan , cuja 

descrição j,.!.  so  fez anteriormente. 
A dia -nese  dc  7enero Cichla  Schneider,  1801, d ' 

da es:Scia Cichl;) ocellaris  S a se -pints:  cor-:-.c alonr- de,r 

altura r,lis o-  menos iTual ao comprimento da. cabeça, cabon 

do a c:ceg,:. trgs vezes no com-,rimonto do coro. Tadadeirat 

dorsal (D) XIII -XCI cenhos sendo o pen15.1timo menor; 15- 

13  raios  moles. Tjadadeira anal (A) III + 10 - 11. 1. lat 
83 - 102 escamas ,. 9 - 12 acima, 23 - 20 abaixo (  :Centeno-

le,  1955).  
Rivas  et ali! (1973) apresenta a osTuinte descri 

gão de Cichla ocellatls; " um peixe pouco mais robusto 

que o Cichla temensis e seu coro d Dais lar!To e achatado' 
para os lados. Sua colorgão 4 verde azulado no dorso,va-

riando para uma cor amarelo brilhante nos lados. Trgs man-
chas rerJras pontiadas em ouro . borqr,ados tr-,mbSm em OUTO o 

fazem  sum- .mente distintivos. A mancha r intonsa na ha 

se superior da nadadeira caudal esta tanbcfn bordoada C77:12 011 

ro. Suas nadadeiras dorsal a 3, arte superior da caudal g' 

são claras (azul-esverdeado); as peitorais  sac  claras o as 

pSlvicas de una cor alaranjada brilhante; o ventre S. bran-
co a cabeça da mesma cor do dorso; sius olhos vermelhos 

brilhantes. 

Asj.)ectos da reprodugao 

0 tucunarS comum 4 es-:,4cie Prol2j_fera de desova 

parcelada, apresentando ov&.ies co7,  6vu1os de diferentes 

dimensaeo, forma e coloragão, indicando os ovArios diferen 

tas graus de desenvolvimento do -oroduto dessa 4nadas; dis 

pensando proteç7o aos ovos a prole, -;)ois o casal 7rote,77e, 

cor ardor (Pontenele, 1955). 
Atingem a maturiads sexu 1 de 11 a 12  noses  de ' 

idade e os exerilaras do sexo masculino  so  sempre mais de 

senvolvidos do que os do sexo oposto da 17125m!,::_ ieade. Aeas  

lam-se naturalirente sempre procurando una superfície mais ' 

OU menos resistentes para depositarem os produtos de suas 

gnnadas  (Fontanels, 194Th  e 1955). 
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C início do  period()  de reDrodugao 4 ascinaiado 1  
:or  U7 carLfter sexual seci,nddrio extra7enital do macho, ' 
traduzido pelo aTADrocirento de una -protuberancia _7,6s-occi-
pita1 de natureza terl.ordria (Fortenele 9  1948 e 1955). 

Desovar durante todos as mesas do ano, sendo  clue  
a raior incidIncia ter 1u7ar de junho a dezembro de cada 1  
ano. 

notdvel a pro1ifici:3ade do tucrranf COT= e  ad  
niraval o instinto de perlpotuagao da escie 9  sonde contado 
at.'f 12.559 ovos  or  ur ladrilho (7-aDrod12go artificial ) nu 
rs,a das ova do tuounar4 (Fontenelc,1955). 

Aspecto da alinentaao 

A larva e o alevino de tucunare s6 se alirantan' 
de 7icro-crustSceos, isto 4, s4 da plancton aninal. 

Peixoto (1954) 9  citado por Fortenele (1955) 9  es-
tudando a dieta do tucunare no  ague  iira "-iamos (Ice—

conclui  clue  no estnTaEo da 1.195 exan13res axaninados, 

1.002, isto 69  83,35%9  continhar camaraas, dos quais .07 
903 (75957%) era o alirento exclusivo. 

1Tenezes (1950) 9  citado  or  Font,3nole (1955) 9  rea 
lizou, tarber, exame do conteno 7dstrico 07 1700 exemla- 
res do tucunare corun no açude "Piranhas", hoje Avi-

dos ( Cajazeiras, Pb), encontrando c.:Lnarao 37 1.285  dales,  
isto 4, 75,50. Ooncluindo, 1:ortanto, que  so  
carenta carnlvoro, alirentando-se princip;:arente de cara-1  
/.5.:s e peixes vivos.  Con  menor froqu'encia, utilizara insa--1  
tos vivos. 

Corprirento e peso 

ç'oriumente so oa.:turados, nos  açudes  do Trordeste 
exarTaares de 20 34 or,  cor-  112 a 533 r.:r-ras de peso* Os 
naiores exenTlares  observados  7:laden or, con 1.480  r  

(Dourado,  1931)* 



Produaao e valor corercial 

2,soie de excelente irDortancia na Desca corere 

cial e de e:ttraordinrio Dotencil para a pssca esportiva. 

7'or razes no bar cor-orovadas, ten  sofrido  restrig3ep  

quanto a sua disserinac7o  en  todos os açudes do DiT003. 

Tuito erbora  en  sorente 3O da  area  total dos aoudes -is-

tar tucunar4 conun, no quadro 7eral de pssca ocu-,ou o 5g 1  

lugar, no período de 1973 a 1979, cor -orodugao nidia anual 

1.392,6 toneladas, e ur7A tendIncia  ere  cnte de catur- 

1973 (Dourado 2  1901). 



3+5. - FAMILIA CYPRINIDA2 

3.5.1 - A carpa, Cypripus   1758 (Figura 
12 do Aptndice), se constitui num dos -orincipais peixes de 
cultivo em cativeiro no mundo, sendo hoje objeto de pesquisa 
no Nordeste brasileiro para esse  fin.  

A sistemdtica da espdcie d a seguinte (FAO, 1966): 
Reino:.Animalia 

Filo: Chordata 
Subfilo: Vertebrata 

°lasso: Teleostei 
Subclasse: Actinopterygii 

Ordem: Cypriniformes 
Subordem: Cyprinoidei 

Família: Cyprinidae 
Gilnero; Cyprinus  

3spffcie: Gyprinue  oarpio 11.0  
••••••WOMPIE1110 

1758. 
A carpa originou-se da regigo da  Asia  Central e 

foi introduzida na Europa no tempo remoto dos grecos-roma-
nos (Makinouchil  1980 ). 

Devido sua rusticidade e adaptaIilidade em vani 
adas condigZes clindticas, encontra-se hoje sua drea de cri 
aço amplamente distribuida no mundo inteiro (Makinouchi, 1  
1980 ). 

A carpa foi introduzida no Brasil no ano de 1882'  
(Nomura,  1976), oriunda dos 3stados Unidos da Andrica do 
Norte.  Ern  1904 chegou a  So  Paulo. Logo ap6s, novas anos. 1  
tras da Alemanha foram enviadas para o municipio de Pinda-
monhangaba. No ano de 19349 implantou-se o sistema de ;ro-' 
duggo de alevinos de carpa e sua distribuiego para os  pro-'  
dutores interessados, dando inicio A cria95o de carpa em 
dguas paradas no Brasil ( lqakinouchi, 1980). 

A  carpa l  Cy,vrinus  car-cio L., d considerada nela ' 
classificaggo coro sendo uma 15nica Entretanto, e-' 
xistem diversas variedades criadas pelo processo de melho-f 
ramento gendtioo o pela anbientaggo ecoldgica. 

1/Segundo DNOCS(1983) 

-31- 



Devido A sua rusticidade e adapta:bi idade, a car-

pa vive em variadas condiçtas climAticas, demonstrando uma 
serie de variagtes morfoldicas. Citam-se aqui  al--unas ca - 
racterlsticas zeneticas da carpa como um todo, baseando-se 
no ponto de vista da criação (Nakinouchi, 1930). 

A carpa comum tem o dorso de um castanho-esverdea 
do,  con  reflexos amarelados, e os flancos de  or  verde escu 

ro, com reflexos dourados e o ventre lieiramente amarela - 
do. Apresenta uma linica nadadeira dorsal, muito larr:a e  tern  
tr3s ou quaro raios simples, o 41t1mo dos quais - 4 grosso e 
denticulado, e de 17 a 22 raios ramificados (11u9t, 1978). 

A boca 6 terminal e possue os ldbios . grossos  clue'  
podem ser -arojetados para frente. Possuem a presença de' 

quatro barbilhos no ldbio superior. Os barbilhos anterio-
res sa3 curtos e delEados,os posteriores lonEos e rossos.'  
Nab'  possui dentes na cavidade 

Ayu. -2ntretanto,existen cinco 
podando masti7ar ligeiramente 
nouchi,1980 e EUet,1978). 

A carpa  Dods  chegar  

oral,como no caso de truta e' 
dentas na parte da farin7e 
os alimentos inceridosraki-' 

a um taranho de BO cm 9 um 

peso de 10 a 15 quilos(aiet,1970). 

AsDectos da riproduga3. 

A carpa comum leva,normalmente,de dois a trcls a-
nos para cheFar a idade de desova.  Con  a idade de dez anos 
chaga A sua capacidade mAxima de re'xcoduga5,mantendo este 
nivel  at  15 anosl quando demonstra sinal de decad;ncia(Ta-
kinouchi,1980). 

0 racho & mais recose do  quo  a fgrea,atinTindo 

-olena maturidade sexual aos dois anos G'3 idade. 4. melhor 

tem-,paratura da d'ma para a reproduga3 estd entre 20 a 259-0 
(Pakinouc1 i,1930). 

Geralmente a carpa  nab'  desova onde  nab'  encontra 
material sustentador dos ovos na Acua. Isto porque os 070S 
da cama  ten  a sua)erficie De7ajosa e seu peso relativo mai  
or  que o da 
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Os ovos postos absorvem kma e se aderem  en  qualquer matori  
al  que  co  encontra na resra.0aso na t encontrar nenlmr mate  

rialt os  ovos ficam depositados no fundo do solo e morTem(TTa  
Mk/ 

kinouchi01980)‘ 

Normalmente;a taxa de fecundaç:at está entre 60 a 

30 do minero de ovos desovadosoe a matriz possuir boa 

tide  e tiver maturidade completa, 0 ni5mero de ovos pode ser 
visto no Quadro abaixo l se,7undo Fakinouchi 91980). 

Tamanho da carpa e n de Ovos 

Comprimento ( c- ) loso (Kg) np de ovos 
••••••••••••••• 

42 1,50 109.000 
46 1,28 230.000 
47 2,31 305....04 

51 2,66 2674260 

64,5 7,10 673.606  

Devido ao seu sistema de a1ii7enta,(3go,nat existo 

una so-;'aracat clara da norte estomacal. 0 intestino 6 di-

retamente lijado ao esSfao,sendo a -_-,arte que corresT3onde 

ao ectOnac:o constituída 7elo tecido mais desenvolvido, on-

de se observa una glandula para a secrega5 do  liquid° di  - 

gestivo(:akinouchi,1980 e Tluget,197C)4 

Aspectos da alinentaga 

2m condigtes naturais,a cama vive no brojo,la - 

goa ou no rio,onde se forma um fundo lodoso com pouca '210 - 

vimentagat de r:.-ua..4.1imenta-se de insetos aquLlticos,plg,nc-

ton,plantas acludticasI daphnia,noluscos,crustdceos etc,sen-

do,portantopseu reine alimentar onivoro,com tandAncia mui 

to roraz e,como  nag  6" meticulosa na escorna de alimento, 

engorda com facilidadelrazat porque 4 um peixe que ectd  in  

dicado para criagat  am  recinto fechado.Sendo sua principal 

C.* r 

WM. 
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Entretanto 
temperatura 

o melhor crescimento 4 assegurado em 
entre 24 a 282C, sendo que abaixo aguas com de 

alimentaggo o plgncton. Dal o none de  comedor  de plancton 

(Makinouchi, 1980).  

Crescimento e peso 

Para melhor compreensno da carpa  sera  conveniente 
conhecer os nomes que representam os estadios de crescimen!,- 

segundo Makinouchi, (1980): 
larva - da eclosno do ovo  at  a perda do saco vi 

teimo; 
alevino  at  25 mm de comprimento; 
alevino infantil - de 25 a 50 mm de comprimento, 

com peso  medic)  de 1 g. 
alevino jovem - de 10 a 15 cm de comprimento, 

peso mddio de 50 a 150 E. 

carpa adulta - acima do 30 cm de comprimento e  
so  de 800 a 1000 rr, tamanho comercial. 

top  

con 

Pe- 

102C o peixe paralisa  a alinentagno, abaixe de 72C paralisa 

sua movimentagno e, quando passa de 332 C reduz-se bruscamen. 

te a alimentagno, tornando-se a situagno critica (Huetp 
1978). 

No Nordeste brasileiro a carpa alcança 1.300 g com 
15 meses de idade, com 1 (um) ano atingem 1000 g9  dependen-

do do sistema de cultivo. 

3.6 - FAVILIA ERYTHRINIDAE 
3.6.1. - A traira9  Hoplias nalabaricus  Bloch,  

19749  (Figura 13 do Apgnftice )9  se constitue  nun  dos peixes 

mais cosmopolita dos rios brasileiros, sendo largamente t 

capturado e consumido pelas nossas popu1ag5es. 

A sistematica da esp4cie 4 a seguinte (PAIVA,1974). 
Reino: Animalia 

Pilo: Chordata 

Subfilo: Vortebrata 

Classe: Ostgichthyes 
Subclasse: Actinopterygii 
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Superordem: Ostariophysi 

Orden: Cypriniformes 

Subordam: Characoidei 

Fanflia: 33ythrinidae 
,4 u.enero: Hoolias 

Jspcie: Honlias nalabaricus  Bloch,1791 1/ 

Os peixes da família _Iilrythrinidae  sag  carnívoros, 
com prefer;ncia por ambientes 16'nticos.Yossuem dentes  can!  - 

nos,desiEuais,nas maxilas. A nadadeira adiposa sempre astd 

ausente ;na possuem fontanela frontal.Ocorrem duas es:Scies, 

pertencentes ao genero Hoi)lias,a trafra,TT.ralabaricus 

trairag Ti. lacerdae.  A distinçag entre  etas  duas esSeies 
pode ser feita pelo as-9ecto da reia guiar (Godoy,1'270). 

A trafra apresenta cor-,)o eon :rido e quase cilin - 

drico.Na caboça,típica e alarFada,im-!-lanta-se a boca  ion  - 

ga,com maxilar salientepo que lhe dd o aspecto de  nag des  - 
mentida a(rressividade (raiva,1971:).Armar-lhe a boca dentes 

fortes,rincipalmente quatro incisivos a7uçadfssiros,que 
lhe retratam o reine alimentar carnívoro(73ritski,1972). 

A forma da nadadeira caudal 1 típico para esta 

es:96oie,pois 4 arredondada,sem anta1he(JTaival1974)."4uanto 

coloraçag apresenta uma grande variag:5: do ne7ro,na par-

ta dorsal,ao .;)ardo escuro lateral,oue se vai clarcando at4 
o ventre,perfoitamente branco. 3n exemplares jovens de trai—

ra podem ocorrer faixas verticais entre a cabeça e o y-,15.15.n -  

cub  o caudal (raiva,1974.). 

A forra s a coloraQag da trafra dependem da idade 

e do sexo;tarb4m do seu habitatIconsiderando,aindal as lati - 

tudes onde 4 encontrada,com as naturais infl,Ancias cli-S - 

ticas. 

A lina lateral d coryasta e ouase ratatquanto 

aos dentes  sag  c8nieos e oeminforres e ao escamas  sag  ci 

cloides o Ce t.mnbo reer,-.do ( Godo, 1775 ). 

Aspecto de reproduggo 

A traira começa a desovar em julho, a qual se prolonga  

at  março do ano seguinte. Na poca de reproduggo: as tral—

res se reunem em casais e preparam o lugar de desova ( no ' 

fundo do lago, açude ou rio em que vivem), normalmente 
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com pequenas profundidades (25 a 30 cm) (PAIVA, 1974). 
A traira peixe ovullparo, a fecundaggo 4 exter-

na e o casal guarda, constantemente, os ovos, ocorrgncia I 
esta  con  certeza, linica debtre todos os Characoidei (Godoy; 
1975). A primeira desova ocorre com aproximadamente, um ano 
de idade ( Dourado, 1981). 

Aspecto da alimentaggo 

A traira, quando no estado de larva, se alimenta, 

exclusivamente, de plAncton (zoo-plgncton); quando alevino, 

estado que Azevedo & Gomos (1942) chamaram de "Sorella". 

entomorf6ga, d a partir do estado de jovem  en  diante que 
passa a ser icti6faga, praticando, muitas vezes, o caniba-' 
lisno. 

Produgao e valor comercial 

De regular importgncia comercial uma das regionais 

de maior incidgncia na produgao, com constante e boa  pre-  ' 
senga  en  todos os açudes controlados pelo DNOCS. 

3.7 - FATIMA S0IAENIDAT1. 

3.7.1. - A pescada do Piauí, Ilauloscian sauamo-I 
sissimus  (Heckel,  1840 )9  Jordan  & Eigenmann, 1886, (Figu- 
ra 14 do Apgndice ), 6 tamb4m conhecida de curvina  GU  cru, 
vina. Segundo  Fowler  (1941) e Travassos (1960), sua sistem 
tica 6 a seguinte: 

Reino: Animalia 
Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

Classe: Osteichthyes 

Subclasse: Actinopterygii 

Ordem: Perciformes 

Subordem: Percoidei 

Famn_ia: Sciaenidae 



r; 

oor Ggnero:rlaioscion  Jordan (7.,- fanmann,l000. 

-Lsp4cie:Pla.,7ioscion scuanosissinus( rieckel,18!",0) Jordan - _  
Ligenrann,1886. 

escada do Tiaul pertence a farilia Sciaenidae 
una das nais importantes para o Drasil,Dorque nela  °stab'  u 

.-rande n-trero se:4cies muito a7,reciaas e d^ grande  con 
curio.  Os 3ciaenidae vivem em urandes caraumes l a armas do 
Pouca profundidade.Preferem os 1u7aras arenosos e  al - uras 
es T.Scies se adaptam ao ambiente fluvial.Aquí varoe .nccn 
trar as pescadas,ouinas,avetosbstaros  etc.  

Os Sciaenidae -Jossuen 1 ou 2 es-)inbos anais. 11 
nadadeira anal 4,en (eral lnuito mais curta que a -Darte na?,' 
en..7inhosa 

concava e 
mSdios da 

da dorsal.A caudal S arredondada ou levenents ;-
a linba lateral estende-se  at  a ponta dos raios 
caudal.Os ossos da cabeça sa cavernosos e a T'ar- 

te inferior da randlbula possui, -eralmente,Doros e,a1L:unas 
vezes,barbilhties.Os dentes saC5 sempre bem desenvo1vidos(a12-
sente somente no ,75'nero Tienticirrhus)q  a maioria das espd- ,, 
cies produzem um  son  1ecu1iar t atrav40 da passa,en  do ar pe- 
la bexia.(Silva etalii,1950). 

es1:4cis citada apresenta- escamas  
co  espinhos  o oar-Srculos riidos.ZspScie ovf7ara,de fecun 
daca5 externa,boa prolificidade,dotada de dentes nas nanai- 

bulas suPeriores inferior,carnívora,crescirento acima de  
700 mm e seco de at  9 k7,nos agudes 

Dotada de carne bastante delicada e de f4eil di- 
stibilidade,4 considerado um peixe nobre. 

Tom como "habitat" preferido nos açudes as. 47uas 

mais profundas,77.:ralnente com mais de 5(cinc)rotros. 
pouco resistente,sonsfvol ao manuseio e 71.s alteragns 

ricas e físicas do ambiente (Silva et a1ii,1950). 

rh 

AsT)ectos da reproduga5 

Desova pala -Drineira vez cor, ura ano de idade, 

7roximdamente. 

1/SeFundo DTOCS (1983), 
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aestos a va[.etais superioros a - aias...3,57 % 

Estrios vazior, 694;47; 

Cbacon a Si1a(1972)rea1izaran etudo sobre 

a1imentaga5 da escia focada,no açude Lnanarf e-
nodo de junho de 1960 a outubro de 1972.7anirarar 145 

ex271ars de -:,scada do l'iauf,viendo conhecer o contall.Co 

estoracal,cujos resultados,nostraran o saf:uinta: 

(a)- alimentos 13:Tsicos sa5 crustceos(7)rinci7ja  

rents  i(acrobrachiur amazonicun Hallar)3 

(10- alirentos secundlrion  ea  5 os insetos(Odona-

tas e .:41emero,;i,eros)e peixes Tprincialnente da fa7f1ia Te-
tragonopteridae; e, 

(c)- alinentos ocasionais sa5 alc:as(Chlorol-ohyoe-

aa) 3 voatais -13T, riores. 

-Conc1ufnos,portanto,se7undo os autores citados, 
que -- trata de una es7,4oie carnívora,cor 7,-referncias ali- 

mentars or crustceos. 

Com-frinento e -aso 

A Con frenuancia sa5 catur,.=,dos,nos  acudas  

nais,exen„71ares  con  20 a “) cr de )-o=i-r, to total 

a r(), de ;eso.: reTietro da exam lares 7c1ndo 

9.200[7(Dourdo,1981). 

-Proc,_uga5 a v1.11or conercial 

Parfaitanente aclinatizados aos açudes do Tordos-

te,de excelenta valor conercial,constituindo-se,de 1972 

1977,cono a as-4cie de 7aior incidIncia no c5nputo (2eral de 

roduça6.7o parlodo de 1972 a 1979 apresentou una ,:)roduga.6 

mSdia anual de 3.556,8 toneladaslco7 tendncia de captura 

na 5 definida. 

7_39.. 



4. CONCLUSUES 

A pesquisa bibliogrdfica, os contatos com pes-

quisadores e as observagns pessoais sobre a biologia e 

taxinomia das especies de peixes de importtncia econtmica 

para a pesca e piscicultura de dguas interiores do Estado 

do Cear permitiram as seguintes conclusb'es: 

a)  So  em nUmero de 14 as especies importantes 

controladas pplo Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas (DNOCS). Dessas especies, cinco pertencem N Família 

Cichlidae, trgs a Characidae, duas a Anostomidae, e as ou— 

tras  Ns FamTlias Cyprinidae, Arapaimidae, Erythrinidae e 

Sciaenidae. Os ggneros mais representados sao,Frochilodus, 

Leporinus e Cichla, cada um com duas especies; 

b) Algumas das especies tgm sido muito pouco es—

tudadas, sob alguns aspectos; 

c) Os comprimentos totais e pesos mdximos dos 

peixes estudados variaram de 14 cm e 0,7 Kg (para o Piau 

Comum) a 250 cm e 120 Kg (para o Pirarucu); 

d) A idade da  la  desova varia de 5 a 48 ngses, 

mas grande parte das  °species  apresenta desova aos 11-12 

meses de vida; 

e) Cerca de 42,8 % das especies  so  onívoras, 

isto 6, alimentam—se de animais e vegetais, 28,6 %  so  

carnivoras„ 14,3 %  so  ili6fagas, 14,3 %  so  herblvoras; 

f) Seis especies  so  de piracema, ou seja, 

mos Liam uma intensa migraggo reprodutiva. Oito apresentam 

desova parcelada; 

g) Pela ordem„ as cinco principais especies, en—

tre as estudadas, capturadas nos açudes da regigo sgo: 

Tildpia do Nilo, Curimatg Comum, Pescada do Piauí, Tucuna—

re e Traíra; 

h) 0 Tanlaqui„ a Pirapitinga e a Tildpia do Nilo 

764M sendo utilizadas para cultivos em viveiros de piscicul—

tura. 

—40— 
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Acarneirada-cue  Possui a for-.-ia do fcipinho de carneiro,is-

to e,rca pouco convexa e projetando-se para a u.rellue. 

Adiposa-o nome da secunda nadadeira dorsal nas cep4cies ao 

CHARCOI-= e ,.;IIIMOIDEI,localizada entre .a prLmira dor - 

sal e a base caudal,pode faltar raramente.flEo possui raios 

e &:fornada de tecido adiposo e9em gorai, 4 pequena. 

Alevino-nome que recebe o peixinho,loco ap6s o estado de 

larvat c:uando j1 apresenta a morfologia completaltodas as 

nadadeiras fornadas ,as escaminhas podem ser vis.lveis o 

apresenta uma coloragao típica. 

Anal -que se relaciona ou que pertence ao anus.Ea  re 
ciao  ventraltapOs o anus ,h um2 nadadeira =Par 

que se chcsin anal. 

Branquia glorcao nuito inportantelconhecido tambem com o 

nome de Guelra.Est6 preseate nos peixes CHARACO 

Caniniforme-oue teu a forma de um dente canino. 

0arní70r0 -refere-se ao peixe que come carnel que cone ou-

tro peixe ou da nesna esp.4cie esainda,outros se 

res,como anfíbios e aves. 

Characoidei-subordem de peixes Osseos(Teleostei)len geral, 

de corpo fusif orne e recoPerto de escamaslexclu 

sive a cabeça que 4 nua (sem escamas). 

Cicl6ide -escamc, caracterizada pelo bordo posterior liso 

ou quase liso(sem espinho3).Possui cfrculos de 

crescimento,um centro ou fecolraios dorsalsante  

nor  e ventral e nareas anuais. 

Corpo -Em relaeao aos peizes,o Jorpo 4 considerado  co  

110 o conjunto da cabegaldo tronco e do pendlinou 

caudallsen contar as nadadeiras que  so aces  
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O corpo é medido em comnrinento etGe2almente  am  

bioloGia Ipesqueiralsgo considerados dois compri 

mentos :o standaradrgo) lredido erat::e a ponta, 

do focinho e at4 a latimE escama da linha late-

ral sobre a base da nadaC eira car_dal;entretanto 

cortos autores considerai o co=imeato  stan-
dard  aquele medido ao logGo do eixo Intero-pos-

terior e tomando como extremes a vertical  one  

passa pelo bordo do focirho e a vertLcal qua  

passa pelo bordo caudal C.:. atima vetebra,  on  

termino  do pedunculo cauCa1.0 sound s co=iDen 

tot()  total 4 nedido da -ocnta do fociaho ao  ex-

treno limite da nadadeirE caudal(lobp mais  ion  

Ge). 

Cipriniformes-ordem de pei:Tesla qual pertence as 46 especi 

es CHARALOIaa,dentre as vLias caracteristicas 

de identificaggotpossuan  uma  bexiGa de r+e,s in - 
terliada ao psculiar aparelho formado polos os 

siculos de weber. 

Escana -0 uTia formagao de origem. dgrmicalcaracterl.sti-

ca dos peixes.Sua forma 6 lrriirlar l transhieida 

geramantelef que com frequencial est disposta  

en  forma ir.bricadatisto96,sel-Jelhante disposi-

de telhas num telhado -44 revestido pela epiderme 

vivasque possui melan6foros,Guaninatetc. e que 

em parte,sEo resnonsAveis pelo coraggo dos pei—

xes,Ezistem v6rios tipos :cicl6ide ctenade ,Gan6 

de v cosmeiide,etc.Possuangorfologia,caracteristi 

ca e  so  importantes nos estudos da idade dos 

Peixes:assin  tam  importancia em Biologia pesque 

ra e em sistentica e LepidoloGia 6 o nome da 
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ci8ncia que estuda as escamas. 

Eslpecie -ffelhor seria o uso do plural espLies para- ex-

plicar que se trata de uma populagao formada de 

animais(peixes)semelhantestinterfecundostdescen 

dentes da mes7lia linhagem comua e que possuem os 

mesmos-ou ouase os mesmos caracteres morfol6gi-

costanatOnicostfisiol6gicos,sociol6gicos e psi-

col6gicos e que habitalqvrn. determinadaregiao, 

quando naturalmente considerados.As aptoies 

sao designadas atrav4s de 11.0MS latinos,j6 h6, 

muitos anossatrav4s das normalizag3es estabele-

cidas por  Linnaeus  em 1758.Geralmentela designa 

ggo especifica 4 binoninal,o primeiro nome se 

refere ao g6nero do anin-d(petze) e o segundo 

esp4cie.Iss vezes l aparece uma designmlao trinoni 

al;nesse caso o terceiro nome se refere A subes 

p4cie.3m trabalhos cientificos,ainda,se seguem, 

o nome  dc  autor da espLie(ou subespjcie)e a da 

ta da publicagao que designa a especie  en  clues-

tao. 

Pa lia -4 uma categoria taxinEnica subordinada subor  

den  ou a orden.Por sua vezpuma fanilia compreen 

de um ou mais e'neros a,3roximados.fas fayoiliss-

aninais(nos Deixes,inclusive)to  none  do, fa-I:ilia 

se forna  cam  o sufixo idaetque se acrescenta A 

raiz do  none  do g6nero eEcoraido come 

Focinho -nos peixes aquela parte da caegatoue fica 

entre os olhos e a parte mediana dos 7oremz:zila-

res(carcada superior medianc).Comprimento do fo 

cinho 4 a distancia compreendida entre a vertit. 

cal que passa pelo bordo anterior doe olhosle a 
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nais esp4cies que tenham una 

ca comm.° none do genero se  

origem filogen6ti-

escrave mediante 9 

Gnero 

IctiSfago 

InsetIvoro 

Larva 

_^ 
LenulCO 

vertical  qua  passa pelo Elei0 da arcada superior 

na naior distancia. 

Fontanela -espaço craniano sem ossificagao.Superficial e 

externamente 4 reconhecida pela cor distinta da 

parte restante e pelo tacto  en  rpzao da consci-

3ncia mais fraca do tegumento. 

-em taxinomia 4 uma cateforia que inclui  UDC  011 

uma palvra com inicial sempre mailisTala e sem -  

pre  de acordo com as normas d,..c6digo Internaci 

anal de romenclatura Zoolica.Ggnero tipo e 

quele cuja radical 4 usada para for= o  name  

da fpnilia. 

-4 o animal(peixel p.ex.)que se alimenta e pei-

xe. 

-6 o animal (peixe,p.ax.)que se alimenta de lo-

do.Tarib4n,pode ser chamado linn6fa3.o. 

-ser (peixetp.ex,)que COE2 insetos. 

-caracteriza 0 estagio de desenvolvimento de 

peixe,apOs o nascimento,quando,ainda apresenta, 

una parte do saco vitelinolas-nadadeirastainda, 

esto em forma* final e as escamas nao  so  vi 

siveis. 

-ambiente  aquatic°  de Eteuas paradas ou seni-pa-

radas  COD°  0 de um lacsotrepresasl agudesletc. 

Linha lateral-parte TIP,is evidente do sistema aclstico-late 

ral dos peizes,visivel como uma linha continua, 

ou descontinualac longo de cada lado do peixe 

geralnonte,na parte nedianalentre a cabeça 

base da nadadeira caudal. 

1-3 on 
Cole 
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Pelo lado ex.terno,consta de pequenos poros 

escamas perfuradas dessa 1Dlxte,e  quo  c.a.0 acesso 

a curtos tubos perpendiculares aue vao ter a un  

conduct°  longitudinal.Lc Paredes deste  conduct°  

tem agrupancntes de c61ulas sensíveis ou neuro-

rastos,inervados,delicadamente,por raceificagiies 

de nervo pneumcgAstrico,ou vago(Y: pares de ner-

vo craniano).Nos peixes de couro e de placas(Si 

lureidei)os orificios se abrem sobre a pele,di-

reto.riente.As escamas da 11tha lateral sao impo 

rt'..,ites em sistemaica. 

Lodo —6 a lama ou terra misturada com detritos orga-

nicos,com seres vegetais diminutos,como as al-

gas,diminutas formas de vida animal,c6ntendo9  a 

indalmicro-nutrientes qte 6 encontrada no leite 

dos rios e dos lagos. 

L6tico -ambiente aquaico de ziguastaomo o de um /do. 

1Lembrana 

branquial -prolongamento mcbranosso do bordo a? cada op6r 

cuI° e que fecha a abertura branquial.As nambra 

nas branquiais(direita e esquerda)podcm ser li-

vres,sem unirrem,se entre si e e nem ao istmo.  

Sao  suportados por ossos d2licados chamados: 

Branquiostegais.  

Boor  tal regigotesta memb:mna se denomina,tam,-

b6mTranquiostegal.- 



TABELA 1 — Nomes vulgares, famílias, gtneros e nomes. 
específicos das ew.Tdcies de peixes de importtno'ia 
econNfica para a pesca e piscicultura de dguas 
interiores do Estado do Cear.  

NONE VULGAR FAN/LIA GÉNERO NO ESPECTFICO 

Carpa Cyprinidae Cyprinus C. carpi° 

Pirarucu Arapainidae Arapaima A. gigas 

Traira Erythrinidae Hoplias H. malabaricus 

Apaiari Cichlidae Astronotus A. ocellatus 

Curimatg Comum Characidae Prochilopus P. cearaensis 

Tildpia do Nilo Cichlidae OoQis 6). niloticus 

Curimatg pacu Characidae Prochilodus P. argenteus 

Pirapitinga Characidae Colos sorna C. brachypomum 

Tildpia do Congo Cichlidae Tilapia T, melanopleura 

Pescada do  Piaui  Sciaenidae Plagioscion P. squamosissinms 

Piau Verdadeiro Anostoridae Leporinus L. elongatus 

Piau Comum Anostonidae Leporinus L„ friderici 

Tucunard Comum Cichlidae Cichla C. ocellaris 

Tambaqui Characidae Colossoma C.  macroponum 
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Africa 80 15,0 24 - 36 
Central  

Bacia 200-250 120,0 36 - 48 
Amaztnica 

Regional  

Onívoro 

Carnívoro 

12 Icti6fago 

Africa 16-30 
Central  

Bacia do S. 47 
Francisco 

Bacia 50-55 
Anaztnica  

Regional 14-34  

Bacia 20-34 
Anaztnica 

Bacia 70-80 
Anaztnica 

TABELA 2 - Nomes vulgares, origem, tamanho, peso, idade da 
primeira desova e regime alimentar das esp6cies 
de peixes de importftncia econtmica para a pesca 
e piscicultura de dguas interiores do Estado do_ 
Cear. 

NOFE 

VULGAR 
ORIGE111 

IDADE DA ls TAMANHO PESO REGIME 

(cm) (Kg) DESOVA ALIMENTAR 
(mtses) 

Regional 

Africa  

Bacia do 4. 
Francisco 

Carpa 

Pirarucu 

Traíra 

Apaiari 

Ourimatg 
Comum 

Tildpia 
do Nilo  

Cur imatg 
Pacu 

Pirapitinga 

Tildpia 
do Congo  

Pescada  
do Piaui  

Piau 
Verdadeiro 

Piau  
Comm 

Tucuxiar‘ 
Comum 

Tambaqui  

0,8 12 

47 2,7 12 

8,0 6 

10,0 12 

25,0 6 

15 118 12 

9,2 12 

22- 7,0 24 
56 

0,7 24 

1,5 11 - 12 

39,0 48  

Onívoro 

Ili6fago 

Onívoro 

Ilidfago 

Vegetariano 

Herbívoro 

Carnívoro 

Onívoro 

Onívoro 

Carnívoro 

Bacia 16-30 
Amaztnica 

Bacia  do 20-40 
Parnaiba  

-56- 



ri 

Et:?'  
Ct) 

14 



.S 

p4 



 

tl) 

.41 

C41) 

Vij +3  
43  cf) 
of 
ILI 01 
,r4 

e) 
4 

itd 4 
12) 

P-1 t2 

44 
83 

 

7c1 
.4. 0 

4.
4
4 

.4" 

FT.4  

 

 

Cri  

 

  



FIGUR1 6 — Vista geral de uma captara de exexplares 

de Zirapitingat  Cadessoma bracily-oamum 

Cuvier. lenteceste—al  1983. 

FIGURA 7 — Vista lateral de Tambaluit  

Colossoma macropomum  Cuvier. 

Yenteceste—C11, 1983. 
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