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Curvas de crescimento  am  comprimento e peso do apaiari, 

Astronotus ocellatus ocellatus (Cuvier)  (Pisces,  Percifor  

Baas,  Cichlidae), na Estaggo de Piscicultura " Valdemar 

Carneiro de Franga " (Ceará — Brasil) 

Jogo Borges de Aralijo Filho 

O apaiari, Astronotus ocellatus ocellatus(Cu 

vier), 4 uma espécie da ictiofauna amaz6nica, pertencente 

família Cichlidae  (Fowler,  1954), introduzida no Nordes 

te brasileiro em 1938 pela antiga Comisso de Piscicultu—

ra da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, atual 

Diretoria de Pesca e Piscicultura do Departamento Nacio — 

nal de Obras Contra as Sacas (DNOCS) (Fontenele, 1951). 

Desde então a espécie vem sendo disseminada em açudes  pd  

blicos e viveiros particulares desta regigo, principalmen 

te na drea do Polígono das Secas. 

Atualmente sua distribuição pelas estagEies 

de piscicultura do DNOCS 4 marcante, alcançando um dos 

primeiros lugares na oferta de alevinos (DNOCS, 1980). Th  

bora o apaiari, no atinja peso apreciável„ a sua criação 

4 recomendável, tendo em vista a sua aceitação, valor  co  

mercial e as características que apresentam: reprodução 

em ambientes aqu6ticos reduzidos; precocidade; prolifici— 

dade; proteção aos ovos e prole; omnívoro; resistencia 

ao manuseio e transporte; e boa qualidade da carne ( Fon 

tenele, 1951). 

0 apaiari conhecido vulgarmente pela deno 

minagão de acarg—agd, no Estado do Amazonas (Chacon,1954) 

no Estado do Ceará, além desse, corr6—baiano e apanari. 

Embora se conheça alguns aspectos ligados a sua biologia 

muito ainda deve ser estudado viSandó o conhecimento 
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Material e Metodos: 

Os dados utilizados no presente trabalho fo  

ram  coletados na Estação de Piscicultura " Valdemar  Car  

neiro de Franga 9  localizada 'a jusante da barragem do a 

gilde municipal " Amanarl " (Maranguape - Ceará) e dista 

cerca de 54km de Fortaleza, durante o período de agosto 

de 1980 a agosto de 1981 (  Tab.  I,  Fig.  1 ). 

0 material examinado constou de 50 exempla 

res de apaiari  (Fig.  2 ), provenientes do casal H-29  dos 

quais foram coletadas amostras mensais de 20 indivíduos 

para pesagem e medição de comprimento. Durante a realiza-

ggo do trabalho, os indivíduos foram mantidos por 2 meses 

no tanque de reprodução (R-9), 4 meses no tanque de está 

gio (E-59) com uma taxa de estocagem de 17 peixes/M
2 

e no 

tanque de alevinagem (A-18) com uma densidade de 1 pei 

xe/M
2 
 at  o final do experimentoOetalhessobre as ccrac 

t,;ristibas arquitetOnicas e de construção dos tanques  

so  encontrados no trabalho de (Fontenele & Nepomuceno, 

1980). 

Nos dois primeiros meses de permanencia com 

os adultos, a alimentação inicial dos alevinos consistiu 

da absorção do vitelo, e nanoplencton na proporção de 3 a 

5% do peso vivo, capturado com redes de plencton  am  vivei 

ros breviamente fertilizados de preferencia com esterco 

de gado bovino. Este tipo de alimento foi previamente coa 

do  am  telas de fi16 fino, para impedir a penetraggo, no 

tanque, de larvas de insetos, peixes e crustáceos indese-

jáveis. A partir do décimo dia  at  o vigésimo, a alimenta 

ggo passc,u a ser plencton total, coado  am  tela de latgo 

de malha adequada, para se evitar a penetração no  tan  - 
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Que de predadores. Em seguida, além do pl6ncton total 9  

uma dieta a base de 50% de ragão balanceada (CORTEX)e 50% 

de file de peixe moldo, na proporção diária, corresponden 

te a 4% do peso dos apaiaris estocados. Finalmente,  apes  

os quarenta e cinco dias, foi dispensada a alimentagão 

base de plgncton, sendo adicionada ração citada,camarão 

sossego, Macrobrachium sp. 

Toda a alimentagão, desde a idade larvar  

at  a idade adulta era administrada ao amanhecer e ao  en  

tardecer, sendo suspensa aos sábados e domingos. 

Durante as coletas, verificava-se o aspecto 

da água dos tanques de estocagem, fazendo quando necessa-

rio, uma limpeza total,  cam  égua salgada, para eliminar 

larvas de insetos predadores, principalmente naiade de 0 

donata. 

A fim de estimar as curvas de crescimento em 

comprimento e peso do apaiari  am  cativeiro, utilizou-se o 

método do cultivo, descrito por Santos (1978). Este con-

siste  am  criar o peixe e fazer coletas periedicas para es 

timativa de comprimento e peso medios totais, permanecen-

do constante o intervalo de tempo entre duas amostragens. 

Para isso coletavam-se amostras mensais ao acaso e com  re  

posição, de 20 exemplares, capturados com pug ou rede de 

tarlatana, dependendo do local de estocagem. 7m seguida, 

os exemplares eram transportados para o laboraterio, a 

fim de se efetuar as determinag6es do peso total e do com 

primento total, tomando este a partir do inicio do  foci  - 

nho  at  a extremidade do raio mediano da nadadeira cau-

dal, estando o animal estendido lateralmente sobre uma su 

perficie plana. Com  base nessas determinagaes, estimava 

se as medias de comprimento e peso totais. Para as pesa 

gens dos exemblares, foram utilizadas balança analítica 9 
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com preciso de 091g ou comum com preciso de 10g, depen-

dendo do tamanho dos indivíduos. Na obtenção do comprimen 

to total utilizou-se um paquimetro de  ago  com precisão de 

0,01mm. 

A expressão matem6tica do crescimento apre 

sentada por  von  Bertalanffy (1938), citado por Santos 

(1978)9  utilizada neste trabalho foi a seguinte: 

-K (t - t  
L
t  = 

- e 

onde:  

L
t 
 = comprimento total na idade t; 

Loa = comprimento total médio máximo que o 

animal pode alcançar; 

e = base do logaritimo neperiano; 

K = parãmetro relacionado com a taxa de 

crescimento; 

t = idade do indivíduo, e 

t
o 

= parâmetro relacionado com o comprimen 

to, do animal ao nascer (L
0
). 

Como para animais como peixes, cujo campri 

mento 4 desprezível ao nascer  (L
o 
 = 0; t

o 
 = 0), a expres-

são matemgtica da curva de crescimento assumiu a forma: 

e
—Kt )  

Lt = L04.(1  

Sendo o intervalo de tempo (At)constante,  en  

tre as coletas das amostras usou-se a transformação  Ford  

Walford (Walford, 1946) citado por Santos (1978), para ve 

rificar a linearidade da relação L
(t +At) x L(t)' 
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Esta relação foi analisada através do modelo 

de regressão do tipo: 

Y = a + bX  

escolhido por inspeção grgfica dos pontos e ajustada  pa 

lo  método dos mínimos quadrados, sendo: 

Y = comprimento total medio no instante 

"t +./), t " 
( t + t ) ; 

a e b = constantes 'a estimar; _ _ 

X = comprimento total médio no instante 

= 

A fim  de verificar a dependencia entre as 

duasE&-ies de varigveis da equação de regressgo,foi obti 

do o coeficiente de correlação 2inear de  Pearson  (r) e 

testado a sua signific6ncia estatística  (Tab.  II, FiE.3) 

Na estimativa de  Lc°,  considerando a existen 

cia de dependência linear entre  L
t  +t 

em relação a  L
t  

e que a bissetriz interceptar g a reta de regressão 110 

ponto L L = 
ct) +L -b)  

 

L 9 podemos utilizar a férmu — 

la: 

Lco= 

 

a 

   

     

1 — b  

Como por ocasigo das coletas, a idade dos  in  

dividuos no era conhecida, estimou—se a idade t
1 

média 

correspondente primeira mensuraggo em anos e por adi — 

ggo de&t, 'gs idades corretas dos indivíduos  pars  as de 

mais mensurag6es, a partir da relaggo  Lt*  = —a' 
 —bit* 

(Tab. III, Fig. 4),  onde:  

L * = in  Lcc7 Lt  

t* =  idade correta  (em  anos).  
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Os paretros a° e b° foram esti=dos ajustando-se ullta rota 

de regresso pelo mRodo dos „oLinimos quadrados, tendo-se  pre  

viamente calculado o coeficiente de correlagEo  lancer  - 7de  

Pearson  (r) para verificar a dependeincia entre as duas 

rias de vari6.veis consideradas e testada a sue signific6n- 

cia e5t,tistica. Os valores de t
1 

e X foram obtidos 

formulas: 

pelas 

-  a' t
1 

 
b° 

= -b  

Para a esti=tiva da curva de crescimento em 

peso, utilizou-se o riodelo: 

71(1 e
-Kt
)
b  

sendo:  

Wt 
 = .peso total na idade t; 

peso total nédio  maxim°,  correspondente 

a 1,-,o; 

e = base do logaritiao neperiano; 

parietro relacionado com a taxa de 

crescimento em cambrillento; 

= idade do indivíduo, e 

= coeficiente angular da ralagEo peso 

tal (Y)/ c.J.mprizionto total (X). 

Para a estiLativa da curve de cresciento aa De  

so  e necessrio o conneciaento prévio d. rodagEo peso/capri 

mento. Esta relagn foi analisada atrav6s do  =del°  aatedti  

co  do tipo: Y = LX73 9  escolhido por inspagEo gmE_Lica dos 

pontos, o que e corroborado pela linearidde de rala- 

se  
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g 7o: 

LnY = LnA + bLnX 

sendo 

LnA = coeficiente linear = constante a ; 

Y = peso total em gramas; 
X = comprimento total em centimetros,e 
a e b = constantes a estimar. — _ 

Também calculou-se o coeficiente de correia 

ggo de  Pearson  (r), a fim de se verificar o grau de de 

pendencia entre as duas séries de vari4veis considera 

das  (Tab.  IV e  Figs  5 e 6 ). 

Com base nas curvas de crescimento em com 

primento e peso calculca-aci—se resi3e.ctivaLiento  GS  valores 

teOricos esperados, tendo-se lançados também, os valores 

correspondentes s idades corretas  (Tabs III  e V,Figs 7 

e 8). 

Visando possiveis comparag3es com os dados 

de comprimento total médio  am  centfmetros  (L
t
)  e peso to 

tal médio em gramas  (W
t
)  apresentados por Fontenele 

(1960) e aqueles obtidos neste trabalho, considerando-se 

para os primeiros, as idades citadas e para os ltimos 9 

as idades corretas estimadas neste trabalho (  Tabs III  e 

VI). 

Informag6es pormenorizadas sobre a metodolo 

gia utilizada  ago  encontradas no trabalho de Santos 

(1978). 
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Resultados e Discussão: 

0 apaiari  (Fig.  2) 6 uma espécie bastante  co  

nhecida nas éguas interiores do Brasil, principalmente 

nas regi3es Norte, Nordeste e Leste; no Sul do  pals  a sua 

disseminaggo 4 mais recente (Sawaya, 1946  in  Braga,1959 ) 

e ngo teve 8 mesma intensidade das demais regi6es citadas. 

Poucos  so  os trabalhos publicados sobre a 

espécie. No Cear é somente os trabalhos de Braga (1959) 9 

Chacon (1954), Fontenele (1951), Fontenele & Nepamuceno 

(1980), Machado (1973) e Nobre (1981), tratam de alguns ' 

aspectos de sua biologia, os demais se limitam a estudos 

sobre distribuiggo (DNOCS, 1940-1980), criação ( Braga, 

1962; Dourado, 19803 Menezes, 1951 e Silva, 1978) e  biome  

fria (Dourado &  Davies,  1978). 

Durante o período de coletas observou—se 

que os comprimentos variaram de 6,50 a 16,49  am  e o peso 

de 4,99 a 106,00 g  (Tab.  I). Ao ser analisada a relação 

entre o comprimento total médio no instante "t +/._\ t" e o 

comprimento total médio no instante "t" em centímetros, a 

través da transformação Ford—Walford  (Tab.  11), verificou 

se que o coeficiente de correlaggo linear de  Pearson  (r = 

0,990*) era significante ao nível =0905  (Fig.  3)i  ten  

do—se obtido a seguinte equação de regresso: 

+ A t) 
1977 + 0992 L 

(t) 

Como j4 foi dito, desconheciam—se as idades 

dos indivíduos por ocasigo das coletas, tendo sido portan 

to necess'éria a estimativa do coeficiente de correlaggo ' 

linear de  Pearson  (r = 0,689* ) o qual era significativo 
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ao nive17>Q= 0,05 e a equação de regressão entre logariti 

no neperiano do comprimento relativo (y) e idade corre 

ta (t*)  am  anos  (Tab. III, Fig.  4),  tendo-se obtido o 

seguinte resultado: Relaggo entre logarltimo neperiano 

do comprimento relativo  (Lt*)  / idade correta (t*).  

L
t
* = -0,30 - 1913t* 

A curva de crescimento  am  comprimento (cm)e 

a estimativa da idade correta (t
1
)  am  anos  (Tabs III eV, 

Figs  4 e 7) correspondente '6 primeira mensuraggo foram 

obtidas a partir das equag3es de regressão citadas,  ten  

do encontrado os seguintes resultados: 

Idade correspondente primeira mensuraggo 

t
1 

= 0927 ano 

Curva de crescimento  am  comprimento 

= 22912 (1 e
-1913t) 

L
t 

A curve de crescimento em peso foi obtida a 

partir da relaggo entre peso total  (Wt),  em gramas e com 

primento total  (L
t
)  em centímetros, utilizando-se a cur-

va de crescimento  am  comprimento (Tab.IV,V  Figs  5 a 8) 

tendo-se obtido os seguintes resultados: 

Relaggo entre logaritimo neperiano do peso 

(Ln7t) / logarltimo neperiano do comprimento (LnLt) 

LnW
t = -4929 + 3,21 LnLt  (r = 0,997*) 

Relaggo peso (W
t
) /  comprimento  (L

t
) 

W = 090124Lt
3,21 
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Curva de crescimento  am  peso 

= 2819 66 (1 - e-1913t) 3925  

0 valor de t
1 

indica que por ocasião da pri-

meira mensuraggo, para o comprimento total médio, corres-

pondente a 6950  am  e peso total médio de 4,99 g, os indi-

viduos tinhan 0927 ano. 

Dados de Fontenele (1960) sobre a criação do 

apaiari  am  condig3es de semi-cativeiro, na Estação de Pis 

cicultura'Pedro de .Azevedo)  do DNOCS,  am  Ic6-Cear4, no pe 

rodo de 1958/1959 visando conhecer alguns aspectos da 

biologia, bem como tentar estimar as curvas de crescimen 

to em comprimento e peso, revelam que os estudos foram ° 

suspensos  am  1959 em virtude de ter sido verificada gran-

de infestagão verminOtica nos peixes, a qual possivelmen 

te prejudicou o desenvolvimento normal dos exemplares, e 

consequentemente as estimativas das curvas de crescimento 

citadas. Mesmo assim procurou-se estabelecer camparag3es 

destes dados com aqueles obtidos no presente trabalho. 0 

apaiari em condig6es de semi-cativeiro apresentou aos 

4927 meses de idade (0,36 ano)  Lt 
 = 12,02 cm e  W

t 
 = 36,31 

g e aos 13,17 meses (1,10 ano),  Lt  = 20,71 cm e W
t 
 = 

200,00 g. Por outro lado em cativeiro,-  para aproximadamen 

te estas idades calculadas a partir da estimativa de t1  = 

0,27 ano, acrescido dos tempos de estocagem conhecidos,os 

valores observados foram respectivamente para 0,35 e 1910 

ano os seguintes:  Lt  = 7,36cm,  Wt  = 7,93 e  Lt  = 16,32Wt= 

105950  (Tabs. III  e VI). Estas diferenças poderiam talvez 

ser explicadas tendo  am  vista aos diferentes ambientes e 

alimento fornecido. Por outro lado, Machado (1973) .cita 

que o apaiari  am  aquaricultura, raramente ultrapassa 12cm 
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de comprimento e peso superior a 150g. 

Analisando as figuras 7 e 89  nota—se que as 

taxas de crescimento, em comprimento e peso do apaiari  9 

so repidas nos 

at o 42  ano  de 

no se verifica  

3 primeiros anos, caindo progressivamente 

idade. A partir desta idade, praticamente 

incremento  at  chegar ao 62 ano, pois 4 

praimo dessa idade, que a espécie atinge  am  condig6es de 

cativeiro o comprimento total médio máximo (L co= 22912cm) 

e peso total  medic)  méximo (AT,7,= 281,66 g ). 
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Conclusaes: 

Os resultados deste trabalho permitem as se 

guintes conc1us6es: 

. No existe diferença sexual externa para 

a espécie; 

A relaggo peso total em  gramas  (Wt)  /com— 

primento total em centímetros  (L
t
)  4 a 

guinte: 

0,0124Lt  
3,25 

As curvas de crescimento em comprimento '  

am  centímetros  (L
t
)  e peso  am  gramas  (W

t
)  

e idade em anos (t)  so  as seguintes:  

L
t 

229 12 (1 — e-1913t) 

—1, 
W
t 

= 2819 66 (1 — e913t ) 3925  

0 comprimento máximo m6dio e o peso méxi—

mo m6dio serão alcançados quando os indi-

víduos apresentarem 6 anos de idade; 

. As taxas de crescimento em comprimento e 

peso diminuam com a idade; 

• 0 valor de t
1 
indica que por ocasigo da 

primeira mensuraggo os peixes apresenta —  

van  0,27 ano de idade; 

~~0 apaiari ilgO 6 recomendével para a pisci 

cultura intensiva porque o tempo necess6—

rio para alcançar o tamanho comercial 4 

se 
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Sumário: 

Este trabalho trata das curvas de crescimen—

to  am  comprimento e peso do apaiari, Astronotus ocellatus  

ocellatus (Cuvier), uma das mais importantes espécies de 

peixes da pesca continental do Estado do Cearg. 

Um total de 50 exemplares de ambos os sexos 

foi criado na Estação de Piscicultura " Valdemar Carneiro 

de França", durante o período de agosto de 1980 a agosto 

de 1981. Amostras mensais ao acaso e com reposição de 20 

indivíduos foram utilizadas para a realizaçgo do trabalhos  

0 método de anglise empregado encontra—se descrito  am  San 

tos, 1978. 

Como este trabalho ngo cobra totalmente o ci 

cio de vida da espécie, as conclus6es apresentadas 'Igo  

devem ser relacionadas com a populaggo como um todo. 

As conclus3es obtidas sgo as seguintes: (1 ) 

ngo existe diferença sexual externa para a espécie;(2) a 

relagEo peso total em gramas  (Wt)  /comprimento total  am  
3 25 

centímetros (Li) a seguinte: W = 0,0124L
t 

(3) 

as curvas de crescimento  am  comprimento em centímetros(L) 
—1, 

e peso  (Wt)  sea  as seguintes:  Lt 
 = 22,12(1 — e 

 13t) e 
 

W = 281,66 (1 _ e-1,13t, 
) 3925 

(4) 0 comprimento máximo 

médio e o peso mAximo médio sorgo alcançados quando os  in  

dividuos apresentarem 6 anos de idade; (5) as taxas de ' 

crescimento em comprimento e peso diminuam com a idade;  

(6) o valor de t
1 

indica que por ocasigo d6. primeira men—

suraggo os peixes apresentavam 0,27 ano de idade;(7) o a 

paiari ngo é recomendável para a piscicultura intensiva ' 

porque o tempo necessário para alcançar o tamanho comerci 
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TABELA I 

Dados de comprimento total médio (Li),  am  centimetros, e 

peso total médio (V, em gramas, nas datas de coletas 

do apaiari, Astronotus ocellatus ocellatus  

(Cuvier) 

9 

Data de  

coleta 

Comprimento total médio 

(cm) 

Peso total médio 

(g) 

2o.o8.8o 

19.09 

19.10 

18.11 

18-12 

lg. 01.81 

18.02 

20.03 

19.04 

19. 05 

18.06 

18.07 

18.08 

6,50 

7,36 

8,31 

9,11 

10,82 

11,82 

12,89 

13,86 

14,94 

15,39 

16,32 

16,49 

16,30 

4,99 

7,93 

12,50 

19,55 

29,50 

40,50 

53,50 

67,00 

70,00 

89,50 

105,50 

105,50 

106,00 



TABELA II 

Relagão entre comprimento total médio no instante "t +At" 

= L(
t +t

) (Y) / comprimento total médio "t" =  Lt  (X)em 

centímetros da transformação Ford-Walford da curva de 

crescimento em comprimento do apaiari, Astronotus ocella-

tus ocellatus ( Cuvier ) 

Comprimento total 

médio no instante 

"t"  

(am)  

Comprimento total médio no instan- 
VI  te " t +At 

(cm) 

observado calculado 

6,50 7,36 7,75 

7,36 8,31 8,54 

8,31 9,11 8,80 

9,11 10,82 10,15 

10,82 11,82 11,72 

11,82 12,89 12,64 

12,89 13,86 13,62 

13,86 14,94 14,52 

14,94 15,39 15,51 

15,39 16,32 15,93 

16,32 16,40 16,78 

16,49 16,30 16,94 



TA27LA  III  

Dados de comprimento total m6dio  (Lt ) err.  centimetros, poso total m6dio em gramas (1r ) -9 

logaritimo neperiano do comprimento relativo  (Lt*  = Y) idade relativa (t* = X) e idade 

correta em anos, da transformaggo soi-logaritimica, do apaiari AStronotus ocellatus  

ocellatus (Cuvier) 

Peso total m4-
dio no instan-
te "ta 

) 

6,50 

7,36 

8,31 

9,11 

10,82 

11,82 

12,89 

13,86 

14,94 

15,39 

16,32 

16,49 

16,30 

4,99 

7,93 

12,50 

19,55 

29,50 

40,50 

53 9 50 

67,03 

70,00 

89,50 

105,50 

105,50 

106,00 

Loarltimo no poria 
no do comprimento 
relativo = L

t 
 * 

Idade anos 

relativa 
(t*) 

correta 
(t) 

- 0,3457 0,000 0,27 

0,083 0,35 

0= 0  0,167 0,44 

- 0,5270 0 9 250 0,52 

- 09 6666 0 9 333 0,60 

00::25 

0,417 0,69 

0 9 500 09 77 

- 0,9760 0,583 0,85 

- 1,1140 0,667 0,94 

- 19 1776 0,750 1,02 

1,3236 0,833 1,10 

193537 0,917 1,19 

1,3202 1,000 1,27 

Comprimento total  in  
dio no instante "t a 

(cm) 



TABELA IV 

Dados de comprimento total médio  (L
t
),  em centimetros, 

peso total Lidio (71t), em gramas, observados e calculados 

do apaiari, Astronotus ocellatus ocellatus  

(Cuvier) 

Comprimento total indio 

(cm) 

Peso total meçdio 

(g)  observado calculado 

6,50 4,94 5,44 

7,36 7,93 8,14 

8,31 12,50 12,08 

9,11 19955 16,28 

10,82 29,50 28,48 

11,82 40,50 37,97 

12,89 53950 50,32 

13,86 67,00 63,70 

14994 89,50 81,30 

15,39 105,50 89,52 

16,32 105,50 108,33 

16,49 106,00 112,04 



TABEIA V  

Valores calculados de comprimento total liadio  (Lt
)  em  con  

timetros, e peso total mddio  (wt
)  em gramas, por idades(a 

- 
nos), do apaiari, Astronotus ocellatus ocellatus (Cuvier) 

Idade Valor calculado 

( ano ) O oraprimento total médio 
(cm) 

peso total fadio 
(g) 

0,5 9,60 19,30 

1,0 15,06 83,35 

1,5 18,16 153,20 

2,0 19,92 207,03 

2,5 20,92 242,83 

390 21,49 264,97 

395 21,81 278,11 

4,0 22,00 285985 

49 5 22,10 290,29 

5,0 22,16 292,83 

59 5 22,20 294,28 

690 22,21 295,11 



TABELA VI 

Dados de comprimento total médio  (Lt),  em centímetros, e 

peso total m6dio (W
t
)9 em gramas, por idades, do apaiari 

Astronotus ocellatus ocellatus (Cuvi r), apresentado por 

Fontenele (1959) 

dade Comprimento total 

m6dio 
(cm) 

Peso total 

m6dio 

(g) 
mas ano 

4927 0,36 12,02 36,31 

6,87 0,57 17,65 125,00 

12,17 1901 20,45 2009 00 

13,17 1910 20,71 200,00 



390  3°30 38°30' 

EST. DE PISC. 

ALDEMAR C 

DE  FRANÇA  

AMANARI 

GUARAMIRANGA 

CHORÓZINHO 

.02.0  

Figura 1 - Localização da Estação de Piscicultura " Valdemar Carneiro 

de França " ( Maranguape, Estado do Ceara - Brasil ). 

Fonte: Fontenele & Nepomuceno (1980) 



Figura 2. Exemplar adulto de apaiari, Astronotus 

ocellatus ocellatus ( Cuvier ) 

Fonte: Braga (1959) 
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le 

( t + At a 1.?? + 0,92 Lt 

r 0,1190*  

12 

12 4 16 M 1.(t)  

Comprimento  Total Media no Instant* t 

( Cm )  

Figura 3 - Relação entre o comprimento total medio no instante "t +Aatu / 

comprimento total medio no instante "t" (X) em cent-I:metro da  trans  

formação Ford-Waiford da curva de crescimento em comprimento do 

apaiari, Astronotus ocellatus ocellatus (Cuvier) 
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Wade Relativo ( Ano ) 

Figura 4 - Transformação semi-logaritimica da relação do comprimento  relative 

(Lt*  = Y) / idade relativa (t* = X), do apaiari, Astronotus 

ocellatus ocellatus (Cuvier). 



o II III IV VI (t  

270 4 

240 

210 

180 

150 

90 

60 

30 -1 

o 

300 

wt 

IDADE 

(Anos) 
Figura 8 - Curva de crescimento em peso do apaiari, Astronotus ocellatus  

ocellatus (Cuvier) 

• = Valores de'Wt correspondentes as idades corretas. 
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