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CURVAS  TT  CRESCIMEATO EM COMPRIMENTO E PESO, DA TILAPIA  

ZANZIBAR,  Sarotherodon hornorum (TREWAWAS), NA ESTAÇÃO 

DE PISCICULTURA DO CENTRO DE CItNCIAS AGRARIAS DA UNI _ 

VERSIDADE FEDERAL DO CEARA. 

Neiva Maria de Almeida 

INTROLUÇÃO 

Ciclideos originários do continente africano, 

as tilápias, formam um dos grupos de peixes mais culti-

vados no mundo atual. 

Segundo KIRKE (1972), citado por MAIA (1980), 
o cultivo das espécies do gênero Tilápia„ e Sarotherodon 

foi iniciado no Quênia, em 1924 c, a partir de 1937, 

no Zaire. 

HUET (1978) afirma  quo,  posteriormente, se  ex  

pandiu pelo_Oriente, Europa, Américas Central e do_ Sul 

apresantar_boa taxa de_crescimento, está sendo 

vista com, interesse nos outros  parses  equatoriais e 

tropicais. 

BARDACH (1972) afirma que a esp6cie_em estudo 

nativa de Zan.O.bar e do Leste da  Africa,  costa contrá 

ria a este-pais. 0 autor cita, ainda, que foi introduzi 

da na Malásia por C.F. Hickling, em 1950, e mais recen-

temente, na Costa Rica. Possui hábitos alimentares, to-

lerancia de temperatura e comportamento desconhecidos. 

No Brasil foram introduzidas três espécies, 

a tilápia do Congo., Tilapia rendalli ( Blgr. ) tilápia 

do Nilo, Sarotherodon niloticus (L.).e a tilápia  Zanzi- 

bar,  S9,rptherodon hono,rum ( Trew. ). A primeira foi 

introduzida no Brasil  an  1953, principalmente pela agao 
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no combate  Ls  plantas aquáticas. Às duas dltimas intro-

duzidas  an  19713  destinaram-se a produgao de híbridos, 

( 100% macho-), a partir de machos da tilápia de  Zanzi-

bar,  e fameas da tilápia do  Nile,  para cultivo intensi-

vo sando_esta Ultima também utilizada para povoamento 

de açudes. 

Posteriormente, verificou-se que, devido ao 

regime alimentar ( fit6fagas )1  resistancia  ac.  manuseio, 

reproduzirem-se.. em cativeiro, suportarem baixos teores 

de oxigênio dissolvido na água, esses,peixes seriam in-

dicados ainda, para cultivo-intensivo. Contudo o &lie° 

obstáculo para isto refere-se grande prolificidade e 

rusticidade que acarretam um grande aumento das popula-

g3es nos viveiros com influencia negativa no crescimen-

to dos peixes. 

_Para sanar esse problema, (Silva, 1980) tes - 

tou diversos_tipos de criagao nesta regiao,_tais como 

cultura monosscxo de tilápia do  Nile  (machos); cultura 

de híbridos 100% machos e, policultivo com predadores 

(tilápias e pescada do  Piaui:).  

Neste_trabalho  sac  apresentados os resulta-

dos preliminares de um ensaio de piscicultura visando a 

obtengqo das curvas de crescimento em comprimento e em 

peso, da tilápia de  Zanzibar,  durante os primeiros me-

ses de vida, 
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MATER/AL E M1TODOS 

Os estudos foram realizados com exemplares da 

tilápia de  Zanzibar,  Sarotherodon hornorum (figura 1), 

obtidos na Estagao de Piscicultura do Centro de Ci'èn - 

cias Agrárias da Universidade Federal do Ceara, (figu - 

ra 2) durante o período de 29 de.. julho a 16 de novem - 

bro de 1982. Para isso utilizou-se um (1) viveiro .  (tan-

que de cimento) medindo 3 x 1 x 1 In, (figura 3), abaste 

cido com água proveniente de um  pogo  profundo, sendo a .  

mesma conduzida por tubulagao de  PVC,  com 3 polegadas 

de diEmetro 

0 acasalamento ocorreu na proporgao de 5 ma - 

chos 2 fmeas. A data de eclosao das larvas, foi veri 

ficada atrav6s de_observag-6es diárias no tanque de aca-

salamento. A eclosao ocorreu no 272  dia ap6s a -desov-a. 

Foram entao, retirados os reprodutores, sendo os mesmos 

colocados em outro tanque, pel amcendo, apenas, as lar  

vas.  

As amostras foram coletadas quinzenalmente,  ten  

do-se capturado aleatoriamente, 20 indivíduos, com  pug.  

(figura 4), e colocados num ictiaiaetro sobre uma super-

fície plana (figura 5), para determinagao do comprimen-

to total, ou seja o comprimento q-le  vai da parte ante  

nor  do focinho regiao posterior da nadadeira caudal. 

Para determinagad do peso médio e-a gramas, usou-se uma 

balança modelo  Triple Beam  Balanc3  cam  capacidade de 

2.610 g e com preciso de 0,1 g (figura 6). 

Foram realizadas oito .(3) amostragens, com  re  

posiggo em um período de 108 dias, 

A alimentagao dos peixe constituiu-se mi 

cialmente do vitelo. Depois passaram a se alimentar_ de 

plancton, ainda na idade larvar. 2osteriormente passou 



04 

a ser administrada  raga°  balanceada triturada  (Cortex),  

de segunda a s6bado. 

A ragao foi fornecida em quantidade diária 

correspondente a 5% do peso dos indivíduos, sendo admi-

nistrada em duas refeigoes,  at  o final do experimento. 

Os dados foram tabulados convenientemente,  pa  

ra estimativas das curva de crescimento  an  comprimen-

to em centímetro relagão peso/comprimento e curva de 

crescimento  on  peso  an  gramas, abaixo descritas: 

a) Curva de crescimento em comprimento (figuras -7 a 9) 

a relagão entre.. uma medida qualquer de com-

primento e a idade. A expressão utilizada para estabele 

cer esta curva 4 a de  on  Bertalanffy (1938), citada 

por SANTOS (1978), considerando-se to = 0 e sendo 

L(t  +Lt)  =. a + bL(t) e  it*  = a' - b't 

L(t) = LOD (1 -  

onde: L(t) = comprimento total na idade t. 

= comprimento. médio ITAximo que o peixe pode 

atingir. 

e = base do logariLmo reperiano. 

= -b' = parametro relacionado com a taxa de 

crescimento. 

= idade do indivíduo 

to . paranetro relacionado com o comprimento 

do peixe ao nascer  (Lo  = 0) 
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b) Relagao peso total/comprimento total (figuras 10 e 11) 

Através do método dos mínimos quadrados foi es-

timada a relagao peso total/comprimento total, utilizan-

do-se as seguintes equag3es: 

LnW(t) = 105 + 8 LnL(t) 

w(t) = 0 i(t )Q  

onde:  in = logaritmo neperiano. 

W(t) = peso total (g) 

L(t) = comprimento total (cm) 

1110 = parametro da relaçao peso/comorimento 

(fator de'condigao) 

8 = parametro da rela6o peso/comprimento 

c) Curva de crescimento em peso (figura 12) 

a relagao—entre o peso médio (W-01  e a idade 

(t). Foi utilizada a seguinte expresso: 

77-81  

W(t) = likTCD (1 -  

onde: W(t) = peso total na idade t.  

Woo  = peso médio máximo quc o peixe pode atingir 

obtido através da relagao peso total/com - 

primento total, para  Lt  = Lco 

= base do logaritmo neperiano 

K = parametro relacionado com a taxa de cresci 

mento cm comprimento 

t = idade do indivíduo 

8 = coeficiente angular da relagao peso total/ 

comprimento total 
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RESULTALOS E DISGUSSKO  

Poucos  sac  os trabalhos publicados sobre a 

csp6cic cm estudo, principalraente no que se refere ao 

cultivo intensivo da mesma. 

Durante o período de coletas dos dados, ob 

sorvou-se que o_comprimento variou de 2,01 cm _ 
11,14 cm e o peso de 0,89 a 19,65 g, que podem ser vis 

tos na TABELA I. 

A TABELA II, figura 7 ,dostra a transformagao 

Ford-Walford, relagao entre o comprimento total médio 

no_ilistante 't =  Lt  o o comprimento total.médio no 

instante (Lt_i-A.t), (figura 7). Esta 
, 

rola- 

ço representada pela seguinte equagao: 

L(t +  at)  = 1,883 + 0,906 L(t) 

Sendo L(t +L_t) = 37 e L(t) = x. Calculou- 

-se também o coeficiente de correlagao linear dc 

Pearson  ,(r = 0,94), c foi verificado que houve signifi 

cgncia cstatfstica ao nivel. . 0,05. 

Tendo cm vista  quo  a data de eclosao no foi 

observada corretamente, estimou-se entao, a idade cor-

reta dos peixes, obtendo-se a equagao de regressao en-

tre o logaritmo neperiano do,comprimento relativo(Lt*) 

e a idade correta (-04 )  an  meses (TABELA  III,  figura_ 8)  

Lt*  = -0,0622 - 0,1715 t*  

0 coeficiente de corrclagao de  Pearson  (r = 

= -0,96), para a equagao citada acima foi significati-

vo ao nivel c‹. 0,05. Sendo K = 0,1715. 

A idade correspondente a prtmeira mensuragao, 

foi de 0,36  ms  (TABELA V, figura 9). 
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A curva de crescimento  on  centímetro obtida 

para a espécie  en  estado a seguinte: 

L(t) = 19293 (1 - 
e-021715 t)  

A relagKo entre o logariLmo neperiano do com 

primento total médio (LnLt) e o logarfLmo neperianodo 

peso total médio (LnWt) (TABELA IV, figura 10) 6 mos - 
trada pela seguinte equagao: 

LnWt = -1,994 1,914 LnLt 

e apresenta nm  coeficiente de correlagao linear de  

Pearson  (r = 0,93), o qual 6 estatisticamente signifi-
cativo ao nível =.=- 0,05. 

A relagao entre o peso total/comprimento to-

tal 4 apresentada pela seguinte equagao: 

W(t) = 011360199 L(t) 179214592 

A TABELA V mostra os dados calculados para o 

comprimento total médiol  an  centfmetro _e o peso total 

médio,  an  gramas, com as correspondentes idades relati  

vas  e corretas. 

A curva de crescimento em peso (figura 12) 

obtida a partir-da curva de crescimento  an  centímetro 

e da relaggo peso/comprimento tem como modelo a seguin 

te expressao: 

W(t) = 42,71 (1 - e-0 71715 t) 129214592 
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CONCLUSbES: 

Dos resultados preliminares obtidos no prescn 

te trabalho, chega-se as seguintes conclusoes: 

1 - A expresso matem6tica da_curva de cresci 

mento  an  comprimento da esp6cie cm estudo 

foi a seguinte: 

L(t) . 19,93 (1 — e°'1715 t)  

2 - A relagao peso total an  gramas  W(t)/com 

primento total cm centfmetro L(t) repre 

sentada pela seguinte equagao: 

W(t) = 0,1360198 L(t) 1,9214  

3 — A curva de crescimento  an  peso, tem a se- 

guinte expressao matemAtica: 

G-, w(t) . 42,71 (1 — 01715 t )  1,9214  

4 — O comprimento maimo assintftico foi de 

19,93 cm c o peso nixtalo assint6tico foi 

de 42,71 g. 

5 — A taxa de crescimento  an  comprimento e 

cm peso diminui com a idade, como era de 

se esperar. 

6 - Tendo cm vista_a duragao_c condigOes ,do 

experimentol  estas curvas no podem ser 

consideradas para a populagao como um to- 
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SUMARIO 

Este trabalho apresenta os resultados de um 

ensaio de piscicultura intensiva, com a espLie Saro- 

therodon hornorum. 

0 ensaio foi realizado na Estagao de Piscicul 

tura do Centro de Ciencias Agr6rias da Universidade Fe-

deral do Cearál  en  tanque com 3 x 1 x 1 m. Os _ indiví-
duos foram amostrados quinzenalmente, com reposigao  pa- 

_  - ra mealgao do comprimento (comprimento total) e pesagem 

(peso total), para estimativas dag curvas de crescimen- 

to em comprimento e  an  peso. •. 

As análises_dos resultados foram feitas basca 

das na metodologia descrita por SANTOS (1978). 
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TABELA I 

Dados de comprimento total médio  .(Lt)  aa centImetro e_peso 

total médio  (Wt)  em granas c datas de coletas, obtidas do 

cultivo da tiltbia de  Zanzibar,  S.  porno=  (Trewavas). 

Comprimento total' 

coleta médio ( cm 

29/07/82 2,01 

16/08 3278 

30/08 5,83 

15/09 6,55 

30/09 7,08 

15/10 7253 

30/10 10,10 

16/11  11,14 

Datas de Peso total 

médio(g) 

0,89 

1,05 

2,11 

4270 

5235 

8280 

13239 

19,65 



TABELA II 

Relagao entre o comprimento total médio no instante 

L(t +1.̀.,t) (y) / comprimento total médio no instante 

= Lt(x) em centímetro da transformac:ao. Ford—Walford da 

curva de crescimento da ti16pia de  Zanzibar,  S. hornorara 

(Trewavas) 

Comprimento total médio Comprimento total médio no  in  

no instante "t" =  Lt  (cm) tante "t ±t =  Lt+  t (cm) 

2,01 3,78 

3,78 5,83 

5,83 6,55 

6,55 7,08 

7,08 7,53 

7,53 10,10 

10,10 11,14 



TABELA  III  

Dados de comprimento total médio  (Lt) an  centímetros, logaritmo 

neperiano do comprimento relativo  .(Lt*=  y), idade relativa 

(t*  = x) e idade correta (t)  en  meses, da transformagao_semi—lo 

gariLmica da til6pia de  Zanzibar  S. hornorum ( Trewavas ). 

Comprimento total 

no instante "t" 

(cm) 

LogariLmo neperiano do 
comprimento relativo  

(Lt*)  

Idade (meses) 

relativa(t) correta 

2,01 
3,78 
5,83 

6255 
7,08 

7753 
10,10 

11,14 

—0,106309 0 0,36 

—0,210306 1 0,86 

—02346051 2 1,36 

—02398465 3 1,86 

—0,438882 4 2,36 

—02474529 5 2,86 

—0,706788 6 3,36 

—0,818612 7 3,86 



TABELA IV 

Dados de In comprimento total médio lnL(t),  in  peso total 

médio lnW(t), da til6pia de  Zanzibar, S. hornorum 

(Trewavas) 

Logaritmo neperiano do 

comprimento total 

médio Ln L(t) 

Logaritmo neperiano do peso 

total médio LnW(t) 

0169 -01 11 

1,32 0,04 

1,76 0,74 

1,87 1,54 

1,95 1,67 

2,01 2,17 

21 31 2,59 

2,41 2197 



Idades 

relativa 

o 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

TABELA V 

Valores calculados de comprimento total_medio  (Lt)  em centi 

metro e peso total médio  (Wt), an  gramas, por idades(meses) 

relativa (tn e correta (t) da til6pia de  Zanzibar, S. 

hornorum (Trewavas). 

(meses Valores calculados 

(t*  correta(t) 
ComDrime ,total 
medio cm) 

Po tgtal 
medic (g) 

0,36 0 0 

0,86 3,14 1,23 

1,36 5 9 79 3,96 

1,86 8,02 7,42 

2,36 9,89 11,12 

2,86 11,48 14,98 

3,36 12,81 18,26 

3,86  13,93 21,46 
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FIGURA 1 - Exemplar da tila-pia de  Zanzibar,  Sakothenódon ;'0.-knoActm 

(Trewaves). 
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FIGURA 3 - Vista do tanque utilizado no trabalho. 



FIGURA. Captura dos peixes utilizando o  pug.  
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FIGURA 5 - Medigao dos peixes durante o experimento. 



FIGURA 6 - Pesagem dos peixes durante o experimento. 
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