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ANALISE SOBRE O DESENVOLVIMWTO DA apaglo DE PEIXES EM VI 

VEIROS, NO MUNICÍPIO DE MARAITGU= aakaL DRAsIL 

Ger2ido Roberto B.B. Pinto 

I. ETTRODUgIO 

A pisciaultara, entendida como fo-ra racional de 

criação de peixes, seja extensiva, nos açudes e rios, ou 

intensiva, em. tanoues, viveiros e gaiolas, cresce de iLTOOT 

tancia, dia. - dia, colao alternativa para a produogo de  pro  

dutos proteicos de alto valor biolOgico e baixo casto. 

nnfase vem sendo dada a piscicultura intensiva 

por viabilizar grande produção de pescado por hectare, per 

witindo um racional aproveitamento das águas interiores, em 

pequenas, medias e ;:;randes propriedades rurais,  or  tratar 

se de uma atividade que  so  dissemina rapidamente devido a 

grande capacidade de reprodução e rápido retorno de capi-

tal, e finalmente, por constituir—se em mais uma alternati 

va importante de renda para o meio rural. 

0 Nordeste brasileiro é privilegiado pelas condi 

Oes ecolOgicas, em aleumas 6reas, como uma regigo de cli„ 

ma, solo e relevo estimulantes para o estabelecimento e de 

senvolvimento da piscicultura. Nossa reeigo, além de pos 

suir uma variedade de esp6cies passíveis de serem cultiva-

das, comporta  con  relativo sucesso, espécies aclimatizadas 

de outras regi6es do  Pals  e do mundo, Dourado ( 1981 ). 

Sabemos que o Nordeste do Brasil no atingiu a 

sua auto-suficincia em produtos pesqueiros, e comporta-se 
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COMO importador de pescado de outras reg16es. A produção ab 

soluta de pescado dos açudes do Nordeste, em relagao  Ls  es- 

pecies aclimatizadas e regionais no ano de 1980, foi de 

18.172,3 toneladas ( DEOCS 9 1981 )2  sendo que o deficit 

na produção de pescado nesta região, est. estimado 

274.000 toneladas em 1981(1)  . 

EMU  

Baseaao nesses dados, pode-se avaliar o esforço  

que deve ser dispendido pelos orgão competentes, afim de eu 

-prir aquele deficit. 

Visando o desenvolvimento da piscicultura em  fa  - 

zendas do Estado do Cear., foi iniciado em 1972, no MUnicl-

pio de Maramguape, uma série de pequenos projetos de cria - 

gão de peixes em viveiros, resultante de um conv6nio firma-

do entre LNOWSUDENE/STIBIN. Este convénio prolongou-se at6 

1974, quando foi extinto. No entanto, o DNOCS continuou a 

fornecer alevinos aos fazendeiros e a orientá-los sobre as 

técnicas de criação. Sabe-se hoje que essa atividade vem  so  

frendo serios entraves, de tal modo que vem desestimulando/ 

os criadores e comprometendo o desenvolvimento da piscicul-

tura na região. 

Este trabaiho tem COMO objetivo buscar as possí 

Areis causas das dificuldades encontradas  Delos  pisciculto 

res, as quais deram origem a insucessos de alguns projetos; 

mostrar as condigOes atuais de quatro deles, bem como apre-

sentar possíveis medidas corretivas dos mesmos, afim de que 

a promissora piscicultura instalada naquele município venha 

contribuir para o seu desenvolvimento necessário e ecano-

nia regional. 
(1) Fonte consultada:BNB 
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II. MATERIAL E NATODO. 

0 material utilizado para a elaboração deste traba 

lho, fundamenta-se  am  pesquisa bibliogrfica, na qual, o as 

sunto em questao 4 abordado, e também, na coleta de dadosnin 

loco", através de entrevistas e question6rios dirigidos para 

este fim. 

A pesquisa abrangeu quatro projetos. 0 levantamen-

to da situagao atual da criação de peixes em viveiros de  fa  

zenda, foi feito  corn  visitas as instalagOes existentes nas 

mesmas, onde, tRnbera, puderam ser feitas outras observag3es, 

que  sera()  oportunamente mencionadas. 

Os dados obtidos foram catalogados e tabulados, na 

medida do possível, para serem analisados e discutidos poste 

riormente.  

III. ATiGUMAS corsiDERAgC_z SURE  PISCICULTURA AGRÍCOLA.  

A piscicultura agrícola, segundo SHUSTER et alli y 

compreende a administragao de uma populagao piscicola que vi 

ve em uma massa 11-11tada de á'gua e a vigilancia do meio am-oi 

ente da mesma. Isto significa, ainda conforme SCHUSTER, as 

seguintes operag6es ou algumas delas: 

a) Construção do viveiro, mediante a escavaçao ou 

levantamento de diques com comportas, ou outros meios para 

regular o movimento das 6guas e o cuidado dessas estruturas. 

b) Regular a quantidade de 6,gua nos viveiros, ins-

peçao da composição química da 6gua e dos recursos alimentí-

cios naturais. 
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c) Administragao da flora e fauna dos viveiros,  re  

duzindo ou eliminando os elementos indesejáveis e fomentando 

os que  so  convenientes a criagao. Devem ser eliminados, em 

particular, os animais ictikazos, os que disputam o alimen-

to  calm  os peixes e os parasitas. 

d) Com respeito a fauna ictilOgica, a selegao de  

°species,  o recolhimento e a colocação de alimentos$  o cuida 

do com os peixes jovens, a manutengao do niimero por unidade 

de superfície e a prevengao de enfermidades. 

Uma vez que se tenha conseguido, em parte  au  total 

mente, essas finalidades, pode-se pensar em um programa de a 

proveitamento Otimo das águas. Este programa pode dividir-se 

em tres etapas. A primeira tem a ver dom as caracteristicas/ 

físicas da água, isto 4, as profundidades, o tamanho, a  pre  

senga de materiais e objetos obstrutores e os problemas que 

apresentam as comportas e outros obstáculos e, o de impedir/ 

que os peixes usem canais inadequados. A segunda trata das 

espécies no comerciais, isto 4, dos ictiOfagos, que rivali-

zam polos alimentos e das plantas indesejaveis. A terceira, 

a que se ocupa da populaça° ou espécies comerciais, plantan-

do, povoando e regulando as operag3es de despesca. 

IV. B-LSULTADOS. 

Os projetos estudados no presente trabalho  sac  a 

segw:r descritos, com apresentação das condi65es atuais dos 

mesmos. 

IV.1 - Fazenda "Passagem Franca". 

A fazenda "Passagem Franca" possui 3 viveiros com  

area  de 0,8; 0,4 e 0,5 hectares. Eles  so  semi-naturais,sen 
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do constituidos de paredes de terra, de forma  Dials  OU meno 

retangular e abastecidos por gravidade. 

Nesta fazenda a criação de peixes teve inicio em 

1973,  cam  a estocagem de 8.000 alevinos de híbridos de ti16, 

pias, Sarotherodon hornorum ( ), Sarotherodon nilOtious / 

(q* ), no viveiro de maior tamanho ( 01 8ha ), tendo-se uma 

taxa de es-bocagem de 1 peixe/m2. Eles foram alimentados com 

farelo de trigo, a uma taxa de 3% do peso vivo. 0 viveiro / 

foi adubado com esterco de gado. 0 período de criaçao foi 

de 7 meses, sendo retirado dos viveiros 1.908,5 Kg de peixe 

com peso médio de 283g. A produtividade montou em 4.261,2Kg 

ha/ano. A produção foi vendida no pr6prio município(IENSEN, 

1975) 

No viveiro acima, um segundo cultivo foi realiza-

do, nas mesmas condig3es do primeiro, obtendo-se uma produ-

ção de 1.895 Kg em 6 meses de cultivo. 0 peso  medic)  foi de 

243g e a produtiVidarle alcançada foi de 4.737 K7/ha/ano. 

Em 1976 foi estocado nos trs viveiros, dessa  fa  - 

zenda 15.000 alevinos, híbridos do til6pia, conforme consta 

no pedido de peixamento da Estação de Piscicultura do Amana 

ri. Desse cultivo, ap6s 6 meses, foram retirados 4.200Kg de 

pesc2flo, correspondente a uma produtividade de 4.494,1Kg/ha/ 

ano. 

A fazenda atualmente utiliza apenas o viveiro de 

0,5 ha, em ama criação consorciada de 1.500 tRpbaquis com 

4.000 híbridos de ti16,pias, com uma taxa de estocagem de 

11.000 indivíduos/ha. Este cultivo j6 se prolonga por um a 

no. 

Anteriormente este viveiro recebeu 5.000 híbridos 

de ti16pia. ApOs 8 meses de criação, alimentando-os com  fa  

relo de trigo e adubando-se o viveiro com esterco de gado, 

obteve-se uma prodagao de 1.423 Kg,  can  peso  medic)  de 308 g 
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e produtividade de 4.273,7 Kg/ha/ano. 

0 segundo viveiro da fazenda está sendo utilizado  

cam  o plantio de capim para alimenta9ao de gado bovino. Um 

terceiro, com .rea de 0,4 ha, no vem sendo utilizado com ne 

nhuma atividade, encontrando-se vazio, caa uma vegetação na-

tiva abundante. 0 propriet6rio da fazenda alega que a não 

tilizagao dos dois viveiros na criação de peixe, deve-se 

carencia de alevinos, j6  clue  as esta96es de piscicultura do  

WOOS  n.o atendem a demanda solicitada. 

IV.2 - Fazenda "Trapi6". 

A fazenda "Trapiein possui tr6s viveiros de deriva 

gao, de 0,5 hectare cada. Inicialmente a criação de peixe / 

foi realizada através de um projeto de criagao  cam  o aprovei 

tanento dos insumos da fazenda, sendo o projeto orientado pe  

lo  setor de piscicultura do DNOCS. 

Aquele projeto consistiu, segundo SOBRINHO B. FER 

NANDES, na introdu9ao de 5.000 alevinos de híbridos de tila-

pia,  cam  peso  medic)  inicial de 25g. Na margem deste viveiro 

foi construido uma pocilga onde foram mantidos 15 porcos  pa  

ra engorda. 0 viveiro foi arbado, anteriormente,  cam  500 Kg 

de esterco de galinha. A fertilizagao prosseguiu, quinzenal-

mente, com a mesma quantidade daquele adubo. 0 projeto, se 

gundo afirmam os responsáveis pela sua implanta9ao, foi um 

dos melhores j. orientados pelo  MOOS,  tendo em vista o apro 

veitamento de  sub-produtos da prOpria fazenda, ou seja, fer 

tilizagao oriunda da criação de gado leiteiro, engorda de 

frangos e porcos. 0 cultivo teve a duração de 8 meses,  ten  - 

do-se obtido uma produtividade de 5.289,7 Kg/ha/ano,  cam Pe 

so medic)  de 383g. 

• Com as mesmas características referidas acima, um 
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segundo cultivo foi realizado durante 6 meses, com o peso né 

dio de 324g e a produtividade alcançando 5.790 Kg/ha/ano. 

Atraves dos dados de peixamentos, verificou-se  on  

to que foram estocados,  am  1978, nos trgs viveiros da cita-

da fazenda, 15.000 híbridos de tilápia,  cam  uma densidade de 

10.000 peixes/ha. ApOs 6 meses de cultivo, obteve-se uma  -pro  

dugao de 4.500 Kg de pescado, com peso médio de 3269 9g e  pro  

dutividade de 6.000 Kilha.  Neste cultivo os viveiros foram 

fertilizados com esterco de galinha, gado e porco. 

Dal para cá, os pedidos de peixamento no foram a 

tendidos convenientemente, o que levou o proprietário a desa 

tivar essa atividade, e substitui-la pela plantagao de capim 

para alimentagao de gado, dentro dos viveiros. Isto, segundo 

o mesmo, dá uma boa margem de lucro, em vista da produtivida 

de alcançada, em torno de 20  Yo-  m2/Mgs, e o prego elevado de 

CR$ 809 00 pelo quilograma de forragem, no período atual de 

estiagem, onde há dificuldades em se obter este alimento  pa  

ra o gado. Ainda, resalta a a facilidade da cultura, pois o 

plantio de capim exige apenas uma boa camada de adubo .e solo 

constantemente umedecido. Tudo isso facilitado pelo fato 

da área aUltivai3a ter sido anteriormente utilizada para a 

criagao de peixes. 

IV.3 Fazenda "Columinjuba". 

A fazenda "ColuminjubedispEie de 2 viveiros, com  

areas  respectivas de 3.500 e 2.500m2.  So  viveiros escavaflos 

no terreno, com uma pequena barragem de terra. 

A criagao do peixes foi iniciaila em 1976, através 

da implantagHo de um trabalho, orientado Dor técnicos do 

DNOCS, em um cultivo consorciado de híbridos de tilápia e bo 

vinos. 0 desenvolvimento e resultados desse trabalho  so  mos 

trados por CARVALHO, FERNANDES & OLIVEIRA, 1979. 



08 

No viveiro de 3.500m
2 
de rea, foram estocados, i 

nicialmente, 4.000 hIbridos de ti16Ipias  cam  peso media de 

48g. 0 viveiro foi fertilizado com esterco de gado fresco 9 

proveniente da lavagem de tr6's bezerreiros, nos quais foram 

mantidos 120 bezerros duas vezes por dia. A despesca foi rea 

lizada apOs 130 dias, da qual retirou-se 3.480 exemplares,ob 

tendo-se uma produção de 1.392 Kg de pescado, equivalente 

uma produtividade de 11.108,9 Kg/ha/ano. Os peixes foram co-

mercializados nas margens do viveiro, com peso médio 355g. 

0 mesmo viveiro foi peixado pela segunda vez  tap  

bem, com 4.000 hlbridos de ti16,pia,  cam  uma taxa de estoca -  

gem  de 11.428 peixes/ha sendo a produgEo obtida de 1.490 Kg, 

com uma produtividade de 8.514 Kg/ha/ano,  cam  peso medio de 

400g. em 6 meses de cintivo. 

0 referido viveiro, h mais de um ano no recebe/ 

alevinos para ostocagem, dada a car&ncia dos IlleSMDS nas esta 

Oes de piscicultura . 

0 segundo viveiro da fazenda "Columinjuba" de 

2.500 m
2 

de 6,rea, recebeu dois peixamentos desde 1977. Ambos 

foram de 4.000 hlbridos de ti16.-Qias, durando cada cultivo 6 

meses, sendo que a produção no primeiro atingiu 1.083 Kg,  corn  

peso médio 270g, e no segundo a produgao alcançou 1.152 Kg, 

com peso médio 288g. Os peixes estocados a uma taxa de16.000 

peixes/ha. 

A produtividade alcançada em cada cultivo foi do 

8.664 Kg/ha/ano e 9.216 Kg/ha/ano, respectivamente. Este vi-

voiro da mesma forma que o anterior, recebia os excremantos/ 

provenientes do bezerreiro, onde a produção diária de excre-

mentos era em media 570 Kg, distribuído para os dois vivei - 

ros, sendo 200 Kg para o viveiro de menor oirea e o restante 

para o de maior rea. 
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IV .4 - Fazenda AVISA. 

A fazenda "ANISA" ( Aves Pecu6,ria S/A )1  tem come 

principal atividade a criagEo de aves de postura, gado lei - 

toiro, estando prestes a implantar um projeto de criaçRo de 

suínos. A piscicultura foi iniciada nesta fazenda, em 1978,1 

com a construçao de um viveiro de barragem, com 3.000 m2 de 

6rea que 4 abastecido atraves de bombeamento de (5,gua. Hoje a 

fazenda possui 3 viveiros de igual  area.  

0 primeiro viveiro recebeu 2 peixamentos de 5.000 

híbridos de tilpias em cada vez, com uma taxa de estocagem/ 

de 16.666 peixes/ha. 0 cultivo durou 6 meses, com a produgao 

do primeiro alcançando 1.418 Kg, com peso  medic)  302g e produ 

tividade de 9.452 Kg/ha/ano. No segundo cultivo obteve-se u 

ma produgRo de 1.476 Kg,  cam  peso  medic)  dos peixes de 309g e 

a produtividade no cultivo montou em 9.840 Kg/ha/ano. iadu-

bagEo.neste viveiro era feita 2 vezes por semana  cam  uma me-

dia de 2 m3 de esterco de gado. 0 viveiro encontra-se um ano 

sem receber peixes, por falta destes na estagRo fornecedora. 

0 segundo viveiro, tambem foi peixado 2 vezes  cam  

6.000 híbridos de tilElpias em cada, tendo-se assim uma taxa 

de estocagem ae 20.000 peixes/ha. 0 período de criaee foi 

de 6 meses, retirando-se do primeiro cultivo, 1.790 Kg de 

peixe, com peso médio 300g e produtividade de 11.932 Kg/ha/a. 

no. Do segundo cultivo retirou-se 1.625 Kg de peixe, com pe  

so  médio 323g e a produtividade alcançou 10.832 Kg/ha/ano. 

Nesse viveiro além da adubagEo de 2 m3 de esterco de gado 7  

duas vezes por semana, eram lançados todos os ovos que  nn  

se prestavam para a camercializaçHo, servindo assim de ali - 

mento e fertilizante. 0 viveiro nao recebe alevinos para es-

tocar desde a despesca do 15,1time cultivo, h6s. mais de um ano. 

0 terceiro viveiro é o .tnico que atualmente este. 

com  peixes estocados. Realiza-se nele uma criagEo de 1;800 / 

tamtaquis, isto 6i  com uma densidade de 6.000 peixes/ha. J-6, 
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foram capturados para amostragem, exemplares de 1.800g de pe-

so corporal, tendo-se 10 mesas de criagHo. A alimentaçao nes 

te cultivo 4 baseada em ragao balanceada, dada a taxa de 3% 

do peso vivo. 

OBS - osresultados citados  so  mostrarlos em tabelas 

anexas. 

V. DISCUSSAC. 

Os projetos de criação de peixes em viveiros,com a 

finalidade de desenvolver a piscicultura na  area  do Município 

de Maranguape, teve, de inicio, &Lande aceitagao por parte 

dos fazendeiros da regiao. Hoje, devido principalmente, a ir 

regularidade no suprimento de alevinos para serem estocados / 

nos viveiros das fazendas, h. evidente receio dos fazendeiros 

em investirem nessa atividade. 

As fazendas daquele município,  sac)  em geral, bem do 

tadas de insumos necessários para desenvolverem a criação de 

peixes, evidenciado por: a) possuírem água e solo de boa qua-

lidade; b) apresentarem áreas disponíveis para a construção e 

manutengao de viveiros; c) disporem de fertilizantes oreni  

cos,  principalmente de dejetos de bovinos, cuja criação 4a. 

principal atividade na maioria dessas fazendas; d) disporem / 

de  sub-produtos de culturas agrícolas, como do arroz, do ml  

lho, do sorgo e outras. 

0 resultado das criag3es já realizadas nas  fa  - 

zendas, ora estudadas, d6,-nos uma amostra da capacidade de 

prodagao das mesmas, dentro das condigOes em que esses aulti 

vos foram desenvolvidos, permitindo-nos avaliar a viabilida-

de da prática piscicola naquela área. 

De acordo  con  Paiva ( 1977 ), citado por Gurgel 

( 1979 )2  os  Indices  mais elevados de produtividade de pesca 
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do, registrado nos açudes do Nordeste, alcançam em media , 

976 Kg/ha/ao. Silva ( 1900 )9  informa  quo  a produtividade/ 

media dos agudes do Nordeste, esta em torno de 100 Kg/ha / 

ano, enquanto a piscicultura intensiva já oferece rendimen 

tos de ate 11.000 Kg/ha/ano. 

Observamos que os  indices  de produtividade obti - 

dos, nos cultivos realizados nas fazendas estudadas, estão 

dentro das finalidades buscadas, visto que a menor foi 

4.261,2 Kg/ha/ano, com uma taxa de estocagem de 10.000 pei 

xes/ha. Nos cultivos realizados dentro de processos mais 

intensivos, com alta taxa de estocagem, intensa adubação e 

fornecimento adequado de ragão aos peixes, obteve-se rendi 

mento de 11.932 Kg/ha/ano, considerado excelente dentro de 

valores acima citados. 

A utilizagão do híbrido de tilápia como a princi- 

pal especie cultivada nos projetos, devido as qualidades 

favoráveis dos mesmos para a piscicultura da região Nordes 

te, ou seja, são rdsticos, tem crescimento rápido, aceita/ 

alimento de origem varida,ta1  COED raga()  balaaceada e 

sobras de comida. No entanto esse peixe 6 fertil, sendo na 

cess6rio um ouldado especial para evitar que penetrem feme 

as de tilápia no viveiro. Essa ocorr&ncia gera reprodução, 

resultando em prejuizos para o cultivo. Este fato verifica 

-se com frequencia nos viveiros das fazendas estudadas,mor 

mente quando possuem criagOes de tiLápia do Nilo ( Sarothe 

rodon nilOticus ). 

Quanto ao tamlaqui, especie apresentada em dois 

cultivos, dentre as fazendas visitadas, foram realizados / 

experimentos pelo Centro de Pesquisa IctiolOgica do DNOCS, 

que apresentaram produtividade de 6.636 Kg/ha/ano, com ta  

_Ica  de estocagem de 5.000 peixes/ha e 9.240 Kg/ha/ano cam  

taxa de estocagem de 10.000 peixes/ha. Em cultivos da mes 
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ma especie  cam  híbrido de ti16.pia, as produtividades obtidas 

foram 8.876 Kg/ha/ano  cam  taxa do estocagem de 10.000 peixes 

ha. Esta especie poder  SOT  usada como mais uma alternativa, 

para a criação de peixe, entretanto a produção atual de ale-

vinos da mesma ng,o 4 suficiente para atender os pisciculto 

res. ( Silva, 1980 ) 

A comercializagao do pescado obtido nos cultivos 

feita, em geral, a margem do viveiro, para um intermedirio/ 

que leva o produto atii a cidade de Maranguape, onde 6 vendi- 

do ao consumidor. O período de cultivo, normalmente 6 de 6 

meses, produzindo desta forma peixes de peso  medic)  baixo  quo  

entretanto n.o oferecem dificuldade para comercializagao, po 

is 4 absorvido, na totalidad pela populagEo de baixa renda 

visto ter pregos mais baixos, comparado com a carne bovina e 

o pescado de primeira categoria. 

Este trabalho na:o fazemos alusao ao asp6cto econOmico 

( custos e receitas ) dos cultivos, por não dispormos dos da 

dos necessrios para analizarmos neste aspecto. Entretanto 

dado a disponibilidade de insumos e mão de obra nas prOpri- 

as fazendas, os custos do produgao, segundo informag6es co  

lhidas,  so  baixos, dai originar boa_m:argem de lucros. 

A carência de alevinos, conforme j6 foi dito, fez com 
de  us  viveiros 

que alguns piscicultores desviassem a utilizagacara outras 

finalidades, principalmente a produção de forragem verde  pa  

ra alimentagao de bovinos. Isso podera ser evitado com a  am  

pliagão da capacidade de produção da Estação de Piscicultura 

"Valdemar C. de Franga", pertencente ao DNOCS e localizada 

em Maranguape,.ou ainda, pelo fato de algum fazendeiro se  in  

teressar em produzir alevinos para revenda a outros piscicul 

teres. Segundo Peixoto e Gurgel ( 1973 )2  a produção de ale-

vinos esta muito aquém da capacidade nas EstagOes de lisci - 

cultura do  MOOS,  fato que se explica pela carencia de pesso 
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al  técnico e auxiliares com que se defronta. 

A ocorrenciade peixes estranhos nos viveiros, podera 

ser sanada cmn colocagao de telas nos canos de abatecimento, 

conforme  Bard  et alii ( 1974 ). 

A assistência técnica no nos pareceu suficiente, ca-

recendo que os orgaos reponsáveis pela tal a intensifique. 

0 maior emprego de ragao balanceada e a prática de po 

licultivos, poderá, ainda, elevar a produtividade da pisei 

cultura.  Bard  et ai   ii  ( 1974 ). 

Tamlém poderá ser tentado o cultivo de carpa, de mais 

fácil produgao de alevinos, pelos fazendeiros ( Silva, 1981) 

havendo contudo a necessidade de um  prévio estudo de mercado 

para essa espécie. 

Menciona-se que os piscicultores de Maranguape no 

tgm utilizdo financiamentos por parte dos bancos oficiais e 

particulares. Julgamos que maiores investimentos nessa ativi 

dade, poderg, aumentar em muito a prodlwao e a oferta de pes  

cad()  para Maranguape  el  principalmente, Fortaleza, j6 que hA 

como, foi dito, demanda insatisfeita do produto (  BNB,  1979) 

coNnuato. 

1 - A produtividade alcangada na criagao de peixe em 

viveiros, na área estudada, considerada excelente dentro / 

da piscicultura agricola, evidenciando a viabilidade da cria 

910. 

2 - A cargncia de alevinos nas Estag3es de Piscicultu 

ra, para serem estocados nos viveiros, 4 o principal obst6cu  

lo  para a criagao de peixe nas fazendas. 

3 — H. necessidade de elevar a produgao de alevinos / 

na estagao, para satisfazer a demamdaexistente, seja ampli- 
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ando as Estag6es ou buscando o interesse de particinares  pa  

ra prodaçao de alevinos. 

4 - As fazendas aprsentam condigOes de ampliar a 

capacidade de produção de pescado, pois dispoem de insumos, 

para tal. 

5 - Existe demanda insatisfeita para o pescado pro-

duzido na regiao 

6 - H. necessidade de  tin  meIhor apoio técnico por 

parte dos orgaos interessados no desenvolvimento da pisci - 

cultura. 

VII. SUM&R10. 

Neste trabalho fazemos um estudo das condig6es de 

cultivos de peixes em viveiros de quatro fazendas do municl 

pio de Earanguapel  demonstrando a situagao atual da criagao 

enfocando os problemas principais encontrados e sugerindo / 

medidas prov6,veis de solução dos MBSDIDS• 

A car6ncia de alevinos nas Estaçães de Piscicultura 

4 o principal obstculo ao cultivo de peixes pelos fazendei 

ros, tendo por este fato, levado alguns deles a substitui - 

rem essa_ atividade pelo plantio de 

de bovinos. 

Pelos valores demonstrados 

nos cultivos realizados, mostra-se 

da criação de peixe em viveiros na  

capim para niimentagEo / 

da produtividade obtida 

a viabilidade econOmica 

região, desde que sejam 

tomadas medidas para evitar que falte alevinos para serem / 

estocados, pois a demanda de pescado existe no mercado da 

região. 
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TARFIA I.  

Resultados dos cultivos de peixes em viveiros da Fazenda "PASSAGEM 

FRANCA", Maranguape-Cear6. _ 1  

Cultivo 
Area  do 
viveiro 

(ha) 

Espécie  
,
cie  

cultivada 

N° de pei 
xes esto- 
cados. 

Densidad.  
de 

estocaell 
eixe h.. 

Aliment.  

ou 
Fertiliz 

(meses) 
Período 

de 
cultivo 

Peso 
médio 

(g) 

Produtiv. 

Kg/ha/aro  
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d
e
  
g
a
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o
  
(
2
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7 283 4.2612 2 

2g 0,8 8.000 6 243 4.737,4 

32  09 8+095+ 15.000 6 293 4.9412 0 
024 

, 

4° (45 5.000 8 308 4.2732 7 

1 - Fornecido a taxa de 3r, do peso vivo estocado. 

2. - Adubagao feita na proporgao de 2 m3 duas vezes por semana. 



TABELA II. 

Resultados dos cultivos de peixes exa viveiros da Fazenda "TRAPIA", Maranguapp.  

Cultivo 

Area  
do 

viveiro 
(ha) 

Esp4Cie 

N° de 

peixes 

estocados 

,DenSidade 
de 

Estocage-  
peixe/ha 

Aliment.  
ou 

Fertiliz: 
 

Periodo  
do 

Cultivo  
(meses) 

Peso 
Medic)  

(g) 

Produtiv. 

Kg/ha/ano 

ig 

2° 

32  

0,5 

095 

0,5+0,5+ 
0,5 H

í
b
ri
d
o
  
d
e
  

5.006 

5.000 

_15,000, 

• a.o. 000 

10.000 

:10.000 

H 
0 1 

H o d 
Pi b,0 

a) CD 
rd rd 

o o e----• 

0 0 
- -P P d 
rlai rTi rH 

8 

6 

6 

383 

324 

326 

5.289,7 

5.970,0 

6.000,0 

1 — proveniente de uma pocilga com 15 porcos 

2: — adubado com 500 Kg quinzenalmente. 



TABELA  III.  

Resultados dos cultivos de peixes em viveiros da Fazena "COLUMINJUBA".  

Cultivo 

Area  
do 

viveiro 
(ha) 

I" de 
peixes 
estocados 

Densidade 
de 

Estocagem 

peixes/ha 

Alimento 
ou  

Fertiliz. 

Período 
do 

Cultivo 

(meses) 

Peso 
medic  

(g)  

Espécie 
Produtiv. 

Kg/ha/ano 

12  0,35 4.000 11.428 Esterco 
de gado 

4,3 355 

1 

H
í
b
r i
d
o
  
d
e
  
T
i
1
6d

pi
a
  

11.109 

2.9- 0,35 4.000 11.428 fresco 1 
11 69  0 400 8.514 

.32  0,,25 4.000 16.000 Esterco 
de gado 

6,0 270 8.664 

42 02 25 4.000 16.000 fresco 2 
It  6,0 288 9.216  

1 — Esterco proveniente da lavagem de 3 bezerreiros com 120 bezerros duas 

vezes por dia. Em média eram administrados 370 Kg de esterco por dia. 

2 — Este viveiro recebia em media 200 Kg de esterco por dia. 



TABELA IV 

Resultados dos cultivos de peixes em viveiros da Fazenda "AVISA". 

Cultivo 

Area  
do 

viveiro 
(ha) 

Espécie 
N2 de 
peixes 

estocados 

Densidade 
de 

estocageti 

peixes/h.  

Alimento 
o u 

Fertiliz. 

Período  
do 

cultivo 

(meses) 

Peso 

(g) 

medic)
Kg/ha/ano 

Produtiv. 

152  0,3 

171
1  

H
í
b
r
i
d
o
  
d
e
  
T
i
1
6
p
i
a
  

5.000 16.666 Estercol  
de gado 

6 302 9.452 

22 0,3 5.000 16.666 n. 6 309 9.840 

32  0,3 6.000 20.000 " 2 6 300 11.932 

42  0,3 6.000 20.000 " 2 6 288 10.832 

52 0,3 1.800 6.000  Raga°  3  
balancea _.., 
da 

10- em 

andamen 
to 

- _ 

1 - Adubação feita com 2m3 duas vezes por emana. 

2 - Alem da adubagao referida acima, eram angados no viveiro ovos que no se 

prestavam a comercializagKo. 

3 - Fornecida a taxa de 3% do peso vivo. 
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