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FRITCIPAIS DOENÇAS DD PEIXES 

Carlos If.,1,ria K. C. Natos  

I- INTRODUab 

Atividade ,12.e remonta a 4.000 anos e que teve 

origem na China, a piscicultura, graças A iniciativa do 

entao Secretgrio da Agricultura, Carlos Botelho, foi  in  

troduzida no Brasil  am  1907. No entanto, somente inici-

ou sua longa caminhada para 0 progresso quando, no ano 

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

dos sobre os hgbitos de vida dos nossos peixes e, mais 

tarde, em 1932, dirigiu a Comissal Técnica de Piscicul-

tura do Nordeste, criada por Jose  Americo  de Almeida 

Ministro da Viags70 e Obras 

Anos depois, a piscicultura no Nordeste  pas  

sou a ser ministrada pelo Departamento Nacional de . O-

bras Contra as Secas DNOCS 2  providencia esta que se 

tornou fundamental para  cue  a mesma alcançasse o atual 
0 

nivel de desenvolvimento. 

Os trabalhos realizados pelo referido o
r

rgao 

p15:blico nos levaram ao conhecimento de novas tecnicas 2 

vitais para o progresso da piScicultura, a aclimatagao 

de espécies icticas de outras bacias hidrográficas, 

instalagao das Estagoes de Piscicultura ao povoamento 

dos Açudes do Nordeste do Brasil. Este içltimo fato tem 

possibilitado, entre outras coisas, a produçao de cer 

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

des  administrados pelo DKOCS. 

Os peixes, como todos os seres vivos, estao 

sujeitos a muitos tipos de enfermidades, cujas causas 

sao as mais diversas possíveis. Com  o progresso da pis 

cicultura um maior ntimero de espécies Icticas passou a 



ser cultivado, havendo, consequentemente, um incremen-

to na probabilidade de ocorlencias de doenças, nascen-

do, dal, a necessidade de novas tecnicas aue previnam, 

controlem e combatam, com eficgcia, tais enfermidades. 

Assim, surgiu uma nova ciencia, chanada Ictiopatolo - 

gia. 

No Nordeste brasileiro, a criagao de peixes 

tem sido 'realizada de maneira intensiva, apenas  en  Es.-

tagoes de Piscicultura controladas pelo  MOOS.  Entre--

tanto, atualaente no Brasil; dada a necessidade de  pro  

tema de origem animal para a populaçao, mais ;agase 

dever g ser dado A piscicultura intensiva e mais pes - 

quisas devera O per realizadas no combate das doenças 

préprias das espécies cultivadas. 

No presente trabalho, procura-se fazer  

descriga das doenças, rarasitgrias, bacterianas e vi-

rOticas, mais comuns  an  todo o mundo, bem como apresen  

tar  os meios de prevengao, controle e tratamento. 

II. MATERIAL E MtT0120 

Para a sua realizagao, este trabalho teve  co  

MO base um levantamento bibliogrgfico e entrevistas 

pessoais com técnicos do Departamento Nacional de 0-

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

cias do Mar da Universidade Federal do Cearg, (  LBO  - 

MAR ), sobre a atuagal das enfel.midades em piscicultu-

ra. 

RESULTADOS E Disaussib 

Como resultado da pesquisa, encontramos as 

mais variadas enfermidades, causadas por parasitasubac 

terias e  virus,  as quais passaremos a descrever indi . _ 

cando prevengoês, etilogia, sintomas e tratamentos. 



II ,l ,1tCPUJXIL, HIdIENE-L-litIKPIT3C bRILÇf0 D2 

PEIXES. TRRAPIA E CONTROLE DAS DOENÇAS, 

Linda 6 a prevengZ'o a melhor maneira  cue  se 

encontra para garantir a sailde dos peixes. 'Pra  pisei 

cultura, h uma s6rie de medidas ':11c, se tomadas opor 

tunamente, podem reduzir de muito o surgimento de en-

fermidades nas criagoes de ,oeixes. 

A- Medidas Profilticas e Higi'Llicas. 

importante lu; sej fornecido aos pOixes 

um suprimento de r_gua  abundant°  e de boa qualidade.Em  

viveiros alimentados por elguas cidas, faz-so  necess6 

rio uma calagem continua  on  peri6dica, a fim de man-

ter o  pH  neutro ( 6,5 - 7,0 ). Se o  pH  superior a 9 

isto pode ser perigoso para os peixes, o  qua so  pode 

evitar, reduzindo a vegetgao submersa._ As variagoes 

bruscas de temperaturas tambem podem ocasionar cer-

tos problemas, bem como a insufici;ncia de oxi6nio 

A selegr76 de reprodutores para a eriagal de 

ve scr a mais rigorosa possfvel, jc que os indivIduos 

fortes apresentam uma alta resistencia ao ataque de 

organismos patogenicos e  at  a condigoes adversas do 

meio. 

A densidade de estoque e a quantidade de a-

limento devem ser cuidadosamente calculados, para que 

sobre o mínimo possível de detritos. A qualidade da 

raça o tM106m 4 fundamental. Se o alimento que se for-

nece 4 pobre em vitaminas, uma Ai:ma oportunidade po-

de, ant,?op ser criada para luo se desencadeie uma s6-

rio de an2ermidades, capazes do dizimar,  am  pouco tem 

po o por completo, uma populaçao de peixes. 



- 4 - 

Dantre as medidadas preventivas, cumpre ain- 

da lcmbrar: 

1. a eliminagao de animais hospedeiros  inter  

medigrios de agentes etiolOgicos, COMO a sanguessuga - 

vetora do causador da doença do sono - e os caracjis 

hospedeiros intermedigrios dos trematodos do genero 

Sanguinicola ou da espcie Diplostomun volven, 

2. o combate s aves predadoras,  clue, al&  

de destruiraM os peixes, deixam na ggua, junto  cam  os 

seus excrementos, perigosos parasitas. 

sempre importante ,:.rue um cultivo, para ma 

ropopulaqao, nao fic!ue na dependencia de estagoes de 

piscicultura destinadas a distribuiçlo de ovos e alevi 

nos. Caso isso nao seja possível, duvan ser procuradas 

estagoes piscícolas ,;_ue ofereçam garantia quanta ao es 

tado de salde de peixes e ovos fornecidos. Em nenhum 

c-so,  no entanto, se dispensa um período de observagao 

s - dos peixes, a fim de se obter a certeza de que elti  

esta, realmente, livros de doenças, 

O manuseio e transporte desnocessgrios dos 

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

rimentos que, por menores  quo  sejam, vr7o ensejar o es-

tabelecimento de organismos patogenicos e o inicio de 

anfermidades. 

Os canais que alimentam o viveiro com g.gua 

devem estar sampr.) limpos o protidos por finas to-

las. Isso impede .iuo elementos alheios ao cultivo, por 

alf penetrem para o viveiro. 

B- Desinfecgzço 

O fundo dos tanques ou viveiros pode conver- 



ter-se no ponto de partida de contggio de parasitas 

jg que alguns deles se encontram no lodo acumulado. 

sabido, alA do mais, que as sanguessugas dos peixes 

depositam seus ovos no barro. E necessgrio, pois, que 

o fundo dos viveiros seja submetido a uma desinfec9ao 

pericidica, a fim de prevenir o desenvolvimento desses 

organismos. Isso possível de duas maneiras: 

1. Com cal  viva ou cianamida. 

Recomenda-se para grandes tanques artifici-

ais e para os de fundos naturais. 0 processo consiste 

no esvaziamento do tanque e aplicaçao de cal viva pul 

verizada ia razg-o de 100g / m
2 
e, novamente, o seu  en  

chimento, ocasiao em que a agua, devido misturar-se  

(tall  torna-se leitosa, permanecendo assim por 15 di-

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

do e uma ggua limpa 4, enta, colocada. 

2. Permanganato de Potgssio. 

Rmpregado, principalmente,-quando se est6 

desinfectando pequenos depOsitos. Se os peixes nal po 

dem ser retirados dos tanques para a opera9a, aplica 

se, para 200 litros de ggua, 1 grama durante 1 hora . 

Caso contrgrio, utiliza-se 1 grama do composto para 

100 litros de ggua, no mesmo intervalo de tempo. 

Se enfermidades atingem o cultivo e acarre-

tam  mortalidades, todos os peixes mc,rtas e doentes de 

vem ser imediatamente retirados e enterrados mn cal 

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

C- Terapia e Centrole das Doenças. 

Embora algumas doenças de peixes apresentem 

cura, a terapia  nab  desempenha um  papal tao inportan-

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

enfermidade 4 condigao.para que o tratamento terapeu7  
• tico obtenha exito. Para tanto, 4 necessario que  sate  

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

go de anormal estg ocorrendo deve-se retirar, de ime-

diato, uma amostra dos peixes e examing-los cuidadosa 

mente, deduzindo, dal, o estado sanitgrio da popula -  

gal.  

/ Os tratamentos empregados na terapia e con-

trole das enfacmidades dos peixes esta o enquadrados  an  

duas categorias: tratamento em viveiros e tratamento 

em tanques ou aqugrios. 0 primeiro apresenta certos  in  

convenientes, tais como altos custos e, muitas vezes, 

na-o atinge os objetivos a que se propoe, enquanto que 

o segundo, o mais largamente ampregado, exige uma  tee  

nica mais apurada para que sua aplicagaO apresente  re  

sultados positivos. 

Quando da aplicagaO de medicamentos nos pei 

xes, 4 inpreocindlvel o conhecimento da qualidade da 

ggua, pois tanto o  pH  COMO a temperatura, afetam, em 

muito, o resultado dos tratamentos. Em primeiro luga.4 

devemos tratar um  pequeno nIlmero de peixes e esperar 

o resultado da reagao dos mesmos ao tratamento pntee 
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de aplicg-lo a toda populaça. 

Contra os parasitas externos, o controle 

realizado com o emprego de banhos, rgpidos ou demora - 

dos, por imersaO e através da aplicaggO de fortes jatos 

de compostos químicos nos peixes. 

A maioria Aos problemas causados pelos para--

sitas internos sao provocados por formas larvgrias  en  - 

contradas nos tecidos e sendo de difícil tratamento, ra__J 

za-o porque devemos, nestes casos, dar nfase ;,s medidas 

preventivas. 

As bactérias sao combatidas atrav6e de antibi 

injetados nos peixes ou adicionados raça. A 

terramicina 4 utilizada com bons resultados e g incorpo 

rada ao alimento na razao de 2,5 a 3,0 gramas por 450g 

de peixe por dia, durante aproximadamente uma semana. 

permanganato de potgssio 6 empregado como tratamento de 

morado, na concentragaO de 2 a 3 ppm,  am  viveiros e a - 

presenta também, resultados satisfat(;rios contra S as  in  

fecgo-és provocadas pelas bacterias. 

Nao sao conhecidos tratamentos para doenças 

Qoasionadas  pox'  irlrus. 

Os medicamentos utilizados para os tratamen - 

tos de peixes doentes, exigen uma vigilancia bem acen - 

tuada no seu uso, principalmente quando empregados pela 

primeira vez ou quando sg-o desconhecidas as tolerLcias 

tOxicas da espécie em tratamento. 



III  .2 • PRINOIPLIS PARLSIT-S E BbiTgLs 

A- Grupos de Parasitas 

1. Fungos  

Sao  os reprosentantes dos Ficomicotos, os 

fungos causadores das anfermidades mais importantes 

Os ficomlcetos inferiores possuem talo  mononuclear  e 

de tamanho microsc67Dico, enquanto que os • superiores 

mostram-no plurinucleado, ramificado e bem desenvolvi 

do. 

1.1. SaProlegniose 

Dermatomlcose  qua  pode afetar os peixes em 

q-1110,Uer opoca do ano,. a saprolegniose est4 presente 

no meio aquaico, especi-lmente naueles que apreser  

tam  grande quantidade de Mat6ria organica. 

Essas afocgoes  am  peixes tropicais, sao 

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

to os peixes  COED  OS OVOS. 

A saprolegniose, do uma maneira geral, sur- 

ge com o abaixamento da temperatura e o controle 6 

possível renovandose. a ,4gua juntamente com a eleva 
1•0 

gao da temperatura. 

ETIOLOGIA 

A saprologniose c provocada por fungos dos 

6neros SaproIognia e Jchya,  clue so  desenvolvam  so  - 

bre os peixes feridos, dcbo1s, enfermos ou mortos. Es 

ses fungos podem atacar a  pole,  branquias, boca, nada 

deiras e olhos dos peixes, atingindo, em. casos mais 

graves,  at  os milsculos. Entretanto, se a pele e a  ea  

mada de muco protetor perwanecem intactas, na 1Z„ pos 
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sibilidade de QUe os peixes sojam atacados pelos fun- 

frr, S (;) - 

I propagagao.so  faz atraves de zoosporos 

agrupados nos extra:ios das hifas.-Os fungos raramente 

se desenvolvem em peixes sadios, a nao ser que ales 

apresentem traumatismos, perdas de escamas e leso3s o 

casionadas por outros parasitas, fatoras uo sao pre- 

ponderantes para a ocorrncia da doengafig. 1).  

SINTOMAS' 

Manchas algodoosas produzidas sobre a  pa-

le,  nadadeiras, olhos, boca ou brncudas - st indf - 

cios inconfundivcis desta an:armidade.yilito comum 6 

o aparccimento  dc  funzos nos ovos est6reis dos peixes. 

Estes, .11:-.ndo afeta:.os, adquirem o aspecto do bolas 

de algodal. 

No controle da saprolognioso o uso do 1 gra 

ma de pormanganato do potassio  au  100 litros de agua, 

por 1 hora, tom apresentado bons resultados. 

1.2. Dranquionicose // 

C7racterizada- i)olo apodrecimento das br;:n - 

quias dos peixes,  eta  doença manifesta-so  especial - 

mente - no ver71,  an  tanques jUC apresontem um alto to-

or  de mataria organica e um fitonlmoton abundante. 

ETIOLOGIA 

A um ficomicato denominado Dr-mchipm,yeas 

sanguiniis ( Plehn ), o agente ctioljgico dessa enfor 

midade. Possui hifas nel-segmentadas lue  modem  de 3 a 

30 micras  dc  diamatro e localiza-so  nos vasos Bangui-

neos do arco bramuial, nas 1;minas brair:ulais e nos 

filamentos rospiratjrios dos peixes. Os esporos, de 5 



a 15 micras de diametro, tem origem no plasmOdio. 

A presanga ao branuionices nos 1)eixes pode 

acarretar trombose dos vasos branquiais, extases san- 

guineos e obliteragao vascular, com a Consequante no- . 

crose das zonas branquiais afetadas. 

A enfertidade surge no ver, independente- 

manta da temperatura, embora, na .maioria dos casos 9  
• 

ocorra apo
•
s os periodos de calor.  Sun  agao e  be  rapi 

da e,  an  deis ou tres dias, pode dizimar ate 50% das 

carpas de um viveiro. 

SIITTOI.744.S 

Uma colorngao parda das brancuins o o pri 

moiro indicio do aparecimento da doença. Os peixes a-

tacados, principalmente as carpas, sofrem asfixia e 
e sobem .  superfície, na tentativa de respiragao. Per 

dom o  apatite  a, nos estgios finais da enfermidade 

apresentam as branuias parcialmente destruidos e com 

uma coleragao pardo-amarelada. 

2. Protozogrios 

Sao Org-miszios unicolulares, de  tamanho  mi- 

croscOpico, podando apresentar as 

mas: osf4ricap, ovais, achatada, 

mais variadas for - 

alongadas,  etc.  Re- 

produzem-se assexuadamente por diviscO bingria, divi-

s7-7o Matipla ou brotananto. 

O n&cro de protozogrios parasitas  qua  ata-

-Nixes  6 muito grande. Atuar interna e externa  

manta, acarretando-serios danos na pele, branquias 

m&culos, e at6 nos tecidos cartilaginosos. Sua agil 

:pode causar as mais diversa S enfermidades aos peixes. 

cam  os  
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2.1. Costiase 

um7. doonga 7ruito comum nos peixes, sobro- 

tudo em-criagoes  (lo its  e carpas. As condigo es am- 

bientais desfavorveis, tais  COED  aliaentgao defici-

ente e cguas damasiadamonte cidas, soro fatores que 

contribuam substancialmente 7=, su aParocimento. 

ETIOLOGIA 

0 flagelo teguaantrio Costia necatrix  

agente responsvel pela enfornid?..do.  Ton  aspecto de 

feijeo e pouca varia do  form.  1.1 extremamente pequen° 

e luase imperceptIvel a olho nu. Fixa-se na pele dos 

peixes ou nas suas bi4In-_ulas, produzindo grande irri-

tagao, com conseauonte formagao de ruço, que causa 

aparecimento de manchas acinzentadas, somelinntes 

ocasionadas pela co1un4ria,  

Sao  protozoarios  can  flagelos, por interne-

dio dos quais podam nadar na gua. Costia mede de 10 

a 12 micras.de  com7mimento c sua largura varia de 6 

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

los (  fig.  2 ). 0 parasita se fixa, nas cLulas opito 

liais, F,trav6s de sua extroAidado posterior, por  in  - 

tormedio dos dois flagelos longos, en:ivanto ue os 

menores sao usados no transporte de celulas epiteli - 

ais,  COED  alimento, para a cavidade bucal. 

SIITTOLAS 

OS 1)GL'EOS atac-_dos rrorosentam sobro a pelo 

um  you  branco e as partes intensamente afetadas 

tornam-se hemorra4:gicas e arroxeadas. As br;liciuias ad-

quiram coloragao parda e poda resultar parcialmente 
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destruidas.. Coai fre_uoncia, os Deixes mostram movi - 

mentos descoordenados, atritam-se e possuem as nada- 

deiras  retraldas. Pal se, aliaantam, tornaa-so d4bo1s 

e morrom. 

No coDbato a esta onforaidado, os banhos 

de cloreto de sdio a 1%, durante 20 minutos e per - 

manganato de Dotssio ( 1 ,;=-1a. Tpor 10 litros de 4 -  

gum  ) durante 90 minutos, tl-a apresentado 6tiaos re-

sultaaos. 

'2.2. Octomitose 
.  

Sao  parasitas reconhecidos por  sells  mume- 

ros flagelos (  fig.  3 ) e habitantes patoganicos do 

intestino dos 7)eixos, podendo taab6m ser encontrados 
e 

na vesicula, biliar. Pertencem ao impo dos " parasi- 

tas da debilidade -" e aparecem,  cop  froTiancia, nas 

trutas, 

pEç.tica, 

cuada 6 

corno r'_.sultrrao de nefritis e degeneragao  ho-

infecciosas, ou quando uaa ali:nantaçal  made  

fornecida a esses peixos o ocorre Eais fre - 

cp;entaaento on alevinos.  

ETIOLOGIA 

0 0cto4tus truttao  ( Dujardin ) 6 o agen-

te etiol6gico da doon9a4 Possui coro celular oval e 

nuaerosos flagelos, que apresontam uma melhor visibi 

dade ouando o parasita 

ja diminuaa seus mvinontos flagelares. 0 corpo 

mede, aproxiadamente, 10 alcras de compriaonto e 4 

do diaaetro. 

SIPTONAS 

Os alevinos de truta afetados pormanecan 

no fundo e p24ximo das margens dos tanc2u0s, apresan 
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tando movimentos natatOrios desordenados. Sofrem a-

delgamento do corpo e a aUtOpsia revela numerosos oc 

tomitos na porgao do intestino e na vesicula biliar. 

Esta enfermidade 4 de difícil cura, entre-

tanto o uso de trypaflavina ( 2 gramas por 50 litros 

de 4gua ) possivelmente Clara', bons resultados. 

2.3. Torneo ( ESPOROZOA ) 

Bastante comum na Europa e  America  do Nor- 

te, o torneo constitui-se numa afecgao assoladora e 

de tratamento problemtico. Seu índice de mortalida-

de 4 muito alto, sobretudo nas trutas e salmos jo - 

yens. 

ETIOLOGIA 

0 agente etiolOgico do torneo e conhecido 

como Myxo soma cerebral  is (  Hofer  e P1  elm Poseti 

esporos que medem de 6 a 8 micras de comprimento e 

que se amontoam no fundo do viveiro. Ali sao consumi 

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

do chegam ao seu intestino, liberam os esporOcitos 

que passam a fazer parte da circulagal sanguinea. 

SINTOMAS 

Os peixes afetados apresentam, como primei 

ro sintoma, movimentos rotativos e uma coloragal ne-

gra na regi a7o caudal, provocada por uma irritagal na 

regia o do simpgtico, que e o regulador da pigmenta - 

ga:o da zona caudal dos peixes. Os movimentos rotati- 

vos prosseguem, podendo formar angulos de 180 a 

3600. Isto pode durar  at  duas semanas, depois do 

que os peixes doentes tornam-se apaicos, caem ao 
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fundo dos viveiros e morrem. Aqueles que conssgtlem  

veneer  essa enfermidade, apresentam, normalmente, de 

feitos nos operculos e deformagoe's na coluna verte - 

bral (  fig.  4 ). 

Nao existe uma terapeutica eficaz contra o 

torneo. 

2.4. Nodulose  ou  Quistose ( ESPOROZOA ) 

Os quistos sao uma reagao do tecido conjun 

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

rosos esporos de contorno circular ou elíptico. 

ETIOLOGIA 

Os agentes dessa enfermidade sao esP4cies 

dos g;neros Myxobolus e Henneguya. Os esporos se fi-

xam nas celulas dos hospedeiros e depositam o esporo' 

cito no seu interior.  All,  ele se divide em dois 9  

crescem e, por divisa, depois de serem encapsulados 

pelo tecido conjuntivo, formam um quisto. 

SINTOMAS 

Os peixes afetados por esses parasitas a - 

presentam, em unas guelras, qUistos esféricos ou em 

forma de graos de arroz, que podem alcançar tamanhos 

de  at  uma ervilha. Os indivíduos enfermos se com - 

portam normalmente, ainda que, em ataques intensos 

possam apresentar afetada a metade do epitelio res-

piratOrio. 

2.5. Ictiofitiriase ( CILIALOS ) 

uma das mais devastadoras dentre as  en  - 

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

ser facilmente identificado, dada a sua perfeita vi-

Sibilidade a olho nu, principalmente em casos avan - 

gados da doença. 

ETIOLOGIA 

Ichthyophthirius multifilis ( Fouquet ) 4 

o agente responsgvel pelo aparecimento da enfermida-

de. Conforme o ciclo evolutivo da doença, pode ser 

piriforme ou arredondado, importante saber que 

quando invade a pele ou as branquias dos peixes, ele 

muda de forma, de tal maneira que jg na l aparece ar-

redondado, mas sim com muitas saliencias. 

0 tamanho desse parasita estg compreendido 

entre - 0,2 a-1,0 mm e seus cilios vibrgteis fazem 

com que permaneça contInuamente  am  movimento. Em 

seu ciclo vital, podemos distinguir uma fase epider7  

mica, uma bentonica e uma de aglomeraga7O(  fig.  5 ) . 

A fase bentonica 4 um quisto, do qual saem 

numerosos elementos infestantes piriformes e provi - 

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

ses elementos atacam os peixes e, perfurando-lhes a 

pele com uma enorme rapidez, estabelecem-se entre a 

epiderme e a derme ( fase epidermica ). Nesse local 

os parasitas continuam crescendo e o tegumento apre-

senta, como resposta, uma proliferagao celular que 

os envolve e e traduzida no exterior do peixe  am  for 

ma de pequenos pontos brancos com  at  lmm de  dime  - 

tro. 

Os parasitas arredondados crescem e se nu-

trem dos líquidos teciduais e de restos de celulas e 
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pidermicas. 
- . 

Segundo a temperatura, entre uma e tres se 

manas o parasita cresce, ate que seja alcançado o ta 

manho definitivo e ele perfure a pele do peixe, 

brindo caminho ate o seu exterior. Cai, ent -o,ao 

do do viveiro, encapsula-se, fixando-se, apos, 

plantas preferencialmente. Dentro do quisto se  pro  - 

cessa a multiplicago celular, mediante euoeseivas 

divisoes que podem durar ate' GO minutos. Ao teriainar 

totalmente a divisa, sao originados de 20 a 1 000 

elementos infestantes, arredondados enquanto estal 

no interior do quisto, e piriformes ao abandonarem - 

no. Tais elementos ( fase invasora ) voltam a atacar 

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

clo. 

SINTOMAS 

Em aquicultura, a ictiofitirlase 4 conheci 

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

ao fato de que os peixes afetados costumam apresen -  

tar  o corpo repleto de pequenos pontos brancos, que 

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

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

ma de placas cutaneas. Os peixes apresentam as nada-

deiras contraídas e, devido aos incOmodos causados  

sells  movimentos sao de fricgao violenta, com o que 

procuram colocar-se em posigal lateral, nadelido rapi 

demente, num esforço de libertagg'O dos tormentos da 

aça o dos parasitas na sua pele. com  relativa faci-

lidade que a doença se encaminha para seu ponto de 

mgxima atuaggO, notadamente em gguas de temperaturas 

a - 

fun 

em  
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elevadas. 

A ictiofitirlase 4 comum, Sobretudo, nos 

ambientes contendo uma alta taxa de estocagem de pei 

xes. 

0 tratamento com compostos quimicos para 

essa parasitose, deve ser usado diariamente,  at  que 

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

quita na concentrago de 0.1 ppm vem sendo usado sa-

tisfatoriamente no seu combate. 

2.6. Quilodonelose ( CTLIADOS ) 

Enfermidade encontrada tanto em gguas natu 

rais  comb  em aqugrios, a quilodanelose se desenvolve 

com bastante facilidade em peixes debeis. 

ETIOLOGIA 

0 parasita conhecido COMO Chilodonella  

prini ( Mbroff ) mede, aproximadamente, 60 micras de 

comprimento por um diAmetro de 45 micras. Possui for 

ma oval, reproduz-se por bipartiço, parasitando a 

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

A maneira como se nutre nao e
, 
 conhecida 1  

mas estg de p4 a suposigao de que se alimente de ce-

lulas epidérmicas destruldas e de celulas do epit4 - 

lio'branquial. Insensível oscilago'es termicas e 

4 um parasita da debilidade. 

SINTOMAS 

A pele dos peixes doentes apresenta uma o-

pacidade branco-azulada. Se o ataque 4 muito inten —  

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

bem sal atacadas e os peixes respiram com dificulda- 
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de. Recolhem-se ao fundo dos viveiros e nadam de za- 

neira lenta. 

2.7. Glossatela ( CTLIADOS )  

Membros do genero Glossatela Butschli 7 

1889, (  sin.  : Apiosoma  Blanchard,  1883 ), &a:6 infu- 
, 

sorios, pertencendo ;„ Ordem dos Peritrichia dos Ciai 

ados. 

ETIOLOGIA 

Glossatela piscicola (  Blanchard  ) 4 am  

dos agentes da parasitose. Possui dois aneis  cilia  - 

dos, um rodeando a boca e o outro  an  torno da metade 

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

de 62 a 68 micras, com 23 a 27 micras  am  sua parte 

mais larga (  fig.  7 ). 

SINTOMAS 

Ocorrem ocasionalmente na pele e nas guel-

ras dos peixes, podendo produzir manchas esbranquiça 

das nessas regioe's. 0 diagnOstico somente 4 possível 

quando os organismos causadores sal encontrados em 

esfregagos preparados de muco da pele e guelras afe-

tadas. 

2.8. Tricodinase ( CILIADOS ) 

uma enfermidade que raras vezes causa ma 

' • nifestagoes patologicas, embora se tenha conhecimen-

to de uma grande mortalidade, ocorrida no Lago Bran-

co, Berlim, e atribuida a essa parasito se. 

Trichodina demerq.uei  4 um dos seus agentes 

mais efetivos, podendo ser encontrado em peixes  am  

estado de debilidade, onde se multiplicam mais inten 
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sgmente. 

Sao observados em seu citoplasma, um macro 

nUcleo, um micromIcleo e numerosos vactiolos  aliment  

oeos. 0 corpo apresenta contollo circular, se visto 

de baixo para cima, e  an  forma de sino, se observado 

lateralmente (  fig.  8 ). Possui 11171  anel de fixago 9 

provido de ganchos, com aspecto de serra circular, e 

diametro de 48 a 50 micras. Parasita o tegumento e a 

bexiga uringria dos peixes, podendo ser encontrada 

mais comumente, tanto na ggua doce COMO no mar. 

- 3.0. Trematodos Mbnogeneticos  

Sao  parasitas exteEnos dos peixes, possuin 

do, na extremidade posterior, um Orgal adesivo bem 

desenvolvido,  cam  uma ou mais ventosas e, frequente-

mente, tambem com ganchos. 

Atacam os peixes e ocasionam diversas  an  - 

feimidades, dentre as quais temos como mais conheci-

das, Dactilogirose e Girodactilose. 

3.1. Dactilogirose 

uma parasitose causada por numerosas es-

pecies de DactilOgiros, pequenos trematodos que ata-

cam  as branquias de quase todos os peixes, sobretudo 

aqueles que vivem em tanques. 

ETIOLOGIA 

0 Dactylogyrus vastador (  fig.  9 ) 4 uma 
das espécies que mais frequentemente encontramos nas 

carpas, podendo alcançar  at  lmm  de comprimento. A - 

presentan quatro pontas  an  seu extremo anterior, on-

de também observamos quatro pequenos olhos negros.En 
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tretanto, o principal orgao de fixagao e o mais im — 

portante para a identificagal, est4 situado na parte 

posterior, denominado disco de fixagaO ( haptor ) 9 

com dois ganchos centrais tipicos e v4rios ganchl 

nhos secund4rios. Atacam, principalmente, os alevi 

nos, porem pouco dano podem causar aos peixes adu1 

tos. 

SINTOMAS 

Nb s4O observados sintomas externos, fato 

que dificulta a identificagaO da parasitose. Se a ta 

festa9; e muito intensa, as bordas das branquias  en  

grossam e os operculos permanecem semi—abertos. Os 

vermes se localizam, de preferencia, nos extremos de 

filamentos branquiais e, se  am  grande nUmero, podem 

ser encontrados em todo o corpo dos peixes. 

COMD medicagal contra Dactilegiros, reco — 

msnda—se banho com sulfato de cobre ( 1 grama em 10 

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

3.. Girodactilose 

Este e o l'inico monogenetico, provavelmente 

encontrado no"  catfish  ". Infecgo'es com tais vermes 

s4O sempre decorrentes de  rags  condigoe's sanit4rias 

pelo aciçmulo de produtos de metabolismo e, quando de 

masiado intensas, podem acarretar grandes baixas em 

criagoes de peixes. 

ETIOLOGIA 

Das espécies de Girodactilos mais conheci—

das na Europa Central, podemos mencionar o Gyrodactz 

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



medias ( Kathariner ). 0 primeiro mede de 0;5 a 0,8 

micras, enquanto que o segundo apresenta um compri - 

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

nor  de seu corpo, duas pontas, na l tem olhos e  sea  

disco de fixaga7o distingue-se por possuir um par de 

ganchos centrais. Sal encontrados, principalmente 1  

nas nadadeiras e no corpo dos peixes, mas raramente, 

nas guelras. Sg-o vivíparos e alimentam-se de celulas 

epidermicas, produzindo lesos na epiderme. 

SINTOMAS 

Em contraposiggO A,s especies do genero 

Dactylogyrus, os Gyrodactylus vivam sobre o tegumen-

to dos peixes. Aqueles gravemente enfermos apresen -  

tam  turbidez tegumentgria e, frequentemente, onas 

muito inflamadas e enroxecidas. Z1 possível, ,também 

uma inflamagal da cOrnea, seguida de cegueira. 

0 tratamento empregado no combate aos Giro 

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

20 a 25,cc de formalina comercial, para 100 litros 

de agua. 

4.0. TremAltodos Digeneticos 

Estes trematodos sal todos parasitas  inter  

nos dos peixes e necessitam, normalmente, de dois 

hospedeiros intelmedigrios para completarem seus ci-

clos vitais, talvez os mais complexos dentre os apre 

sentados pelos animais. 

4.1.  Yellow Grub  " ( Larva Amarela )  

Sao  vermes achatados assegmentados, ocor 

rendo, de maneira especial, na pele e nos misculos 
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ETIOLOGIA 

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

platelminteos s'cp achatados, possuem uma coloraçao 

branca e podem mudar de forma. 

Desses vermes, o Clinostomum apresenta um 

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

tos vivem na garganta ou na boca de aves predadoras 

de peixes e sg-o hermafroditas. Os ovos maduros sao 

expelidos atraves do poro genital do verme e chegam 

a agua por intermedio da boca ou excrementos das a - 

ves. 

Os ovos eclodem imediatamente apjs  tern  

alcançado a agua, tendo início,  al,  o primeiro estg-

gio  larval,  denominado miracídio. Esta nada,ate  en  - 

contrar um caracol do genero Heliosoma e, se nao sao. 

bem sucedidos nessa etapa, morrem dentro de poucas 

horas. Caso contrgrio, penetram no caracol, mudam de 

forma, perdendo seus cílios e recebem a denomina9ao 

de esporocitos. Essa mudança e realizada no decorrer 

de tres semanas. 

Os esporjcitos, enta-o, iniciam um processo 

de reproduça-o assexuada, consistindo de um nilmero de 

divisoes simples, produzindo a terceira forma lar - 

vai, chamada redia, que se multiplica assexualmante, 

originando redias-filhas. Estas produzem a cercgria, 

quinto estggio  larval:  

As cercgrias possuem um corpo aproximnda-

manta cilíndrico, com uma cauda ramificada e cober-

ta de cílios (  fig.  11 ). Apjs, abandonam o hospe 

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

le da cabeça, nas nadadeiras ou por baixo das esca - 

mas do corpo. 

A pele do peixe se to/na irritada pela in-

fecgal e reage, produzindo cistos que envolvem os  pa  

rasitas. Esse estggio encistado e chamado metacercg,-

.ria. Se o peixe infectado 4 devorado por ITUIR  aye,  as 

metacercgrias sal libertadas, através da _dissólwao 

das membranas que as rodeiavam, pela aça' o de fermen-

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

sistir  digest -o e, uma vez livres, migram para a 

boca e garganta da ave, onde se fixam por intermedio 

de uma resistente ventosa ventral, chamada acetgbu  

lo. All,  alcançam a maturidade sexual, reiniciando - 

se, com isso, o complicado ciclo vital. 

SINTOMAS 

Os sintomas dessa infecga':o resumem-se  an  

ocorrencia de pequenos nOdulos coloridos ou cistos 

que apresentam um insignificante tamanho de 2,5mm,de 

dependendo da idade. Esses cistos s'.() produzidos so-

bre o corpo, cabeça e nadadeiras e Seu nUmero,  an  um 

mesmo peixe, pode variar de 1 a 100. 

A infecgo parece na 7o acarretar muitos in-

comodos aos peixes atacados, exceto quando o niimero 

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

parecimento do cisto pode ser precedido de uma dis-

tençao do abdomem. Decorridas tres semanas apos a  in  

fecgall  os cistos jg podem ser perfeitamente avista-

dos. 
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5.0. CestOides ( Tenias ) 

Sal vermes, geralmente, alongados e delga-

dos, com corpo chato e usualmente com muitas secgoes 

curtas. Sal desprovidos de cilios e revestidos com  

cuticula,  possuindo camadas musculares complexas. 0 

alimento e absorvido diretamente pela parede do COT  

pc),  pois na o tem boca ou trato digestivo. Todos sao 

endoparasitas. 

5.1. ligulose 

Enfermidade de ocorrencia mais frequente 

em aguas livres do que em tanques, a ligulose ataca 

numerosas espjcies de peixes, especialmente Ciprini-

deos. 

ETIOLOGIA 

A ligulose e produzida pela larva do ces - 

tOide Ligula intestinalis, que habita o intestino de  

ayes  aqugticas._Esse parasita possui coloragao bran-

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

atingindo, A.s vezes,  at  75 cm. Sua largura vai de 

0,6 a 1,5 cm, apresentando um ciclo evolutivo cOmle 

to (  fig.  12 ). 

0 ovo da ligula cai na ggua juntamente com 

os excrementos da ave. Desse ovo, sai um caracideo 2  

que 4 ingerido por um cophodo, Diaptomus gracilis  

desenvolvendo-..se em sua cavidade abdominal,  at  que 

se transforme em prO-cercOide, apOs ter perfurado a 

parede intestinal. Se esse pequeno crustgceo e comi-

do por um peixe, a prj-cercade continua crescendo 2 

na cavidade visceral,  at  converter-se  am  um pleuro,_ 

cercoide, que e a Ligula simplicissima. Depois de  in  
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gerido, juntamente com o peixe, pela ave aqugtica, a 

pleuro-cercSide transforma-se em verme definitivo e 

sexualmente maduro. Se, no entanto, Permanecem duran, 

te muito tempo no intestino da ave, esses parasitas 

terminam por morrer. 

SINTOMAS 

Os peixes enfemos apresentam crescimento 

retardado e, em intensos ataques, podem exibir o yen 

tre grandemente distendido, alem de uma atrofia dos 

orgaos internos, e hemorragias. 

6.0. Nematodos 

NemateImintos de corpo alongado, fusiformes 

ou filiformes, quase sempre possuindo tubo digest¡e, 

vo -ampleto, sexos separados e apresentando, geralman 

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

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

lulda, no solo, no barro,  etc.  

0 tamanho dos wmatodop . vatia.bastaate 

podendo-se encontrar espLies desde apenas vislveis 

olho nu,  at  cquelas que alcançam 80 cm de comprtman. 

to, por um diAmetro de 10 mm (  fig.  13 ). 

Sao  encontrados ocasionalmente no intestino 

peixes, principalmente em "  catfish  ", mas  am  me-

intensidade que os cestOides. 

Dois generos de nematodos podem ser ancon 

trados nos peixes. No intestino, 4 comum a presengado 

genero SRinitectus, verme de pequeno tamanho, possuin 

do aneis espinhosos  am  torno do corpo. 0 outro genero 

4 Oolatraoac_cum, As-vozes enco4trado nas 

do s 

nor 
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membranas viscerais do "  catfish  

O rompimento da parede intestinal 4 o prin 

cipal sintoma caracterizante dessa parasitose. Os 

peixes  ten'  sua vitalidade abalada e sofrem lesos 

as quais favorecem o estabelecimento de bacterias 

protozogrios patogenicos. 

7.0. Acanthocephala 

Ainda que incluídos, durante muito tempo, 

entre os nematelmintos, os acantocefalos pouco tem 

em comuma=s nematodos, tanto na sua estrutura COMO 

no seu desenvolvimento.  Sao  parasitas do intestino e 

medem desde poucos milimetros  at  vgrios  centimetres  

de comprimento.. Nao possuem boca e anus, ingerindo o 

alimento, por osmose, através de toda a supealCie 

do corpo (  fig.  14 ). 

Apos a fertilizagao, os ovos sao envolvi 

dos por tres membranas, permanecendo na cavidade ge 

ral da femea  at  que os embrioes alcancem um avança-

do estagio de desenvolvimento. Excretados, juntamen-

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

deiros inter.aedigrios onde, dentro do seu tubo diges 

tivo, os embrioes rompem as membranas que os  envoi  --

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

auxilio de ganchos que possuem na extremidade ante -  

nor,  as paredes do tubo digestivo e se estabelecem 

na cavidade geral do hospedeiro, onde se encistam e 

se desenvolvem. 

Se o hospedeiro intexmedigrio 4 _ digetido 

por um peixe, entgO hospedeiro definitivo, o cisto 4 

dissolvido pelos sucos digestivos do novo hospedeiro 

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

Perfuram a parede intestinal dos peixes 

que reagem, encapsulando, com tecido conjuntivo,suas 

trompas perfuradoras, que apareCem,  COED  nOdulos ama 

relados, na face externa do intestino. Essas inya - 

soes afetam profundamente o tubo digestivo dos  psi  - 

xes, causando-lhes exolftalmia e enfraquecimento. 

Os seguintes acantocefalos sao importantes 

sob o ponto de vista piscicola: Echinorhynchos trut -  

tae  ( Schrank ), Pomphorhynchos laevis (  Nailer) e 

Neoechinorhynchus rutili (  Muller  ) 

8.0. Hirudinea ( Sanguessugas )  

Sao  vermes de hgbitos parasitgrios, pos - 

suindo ventosas terminais, alargadas para locomogao 

e fixagao, com as quais atacam os peixes e acarretam 

lhes os mais serios danos. 

8.1. Piscicolose 

uma das enfe.cmidades parasitgrias mais 

comuns em peixes, especialmente aa ambientes de - 

guas tranquilas, -atacando, indistintamente, todas as 

especies cultivadas. 

ETIOLOGIA 

Piscicola eometra ( sanguessuga piscico -  

la  ) 4 o nome do agente responsgvel pela ocorrencia 

da doença. t um verme anelado, com corpo cilíndrico, 

medindo de 2 a 3 DM de comprimento e Imm de diame 

tro. Graças a existencia de uma ventosa  an  suas  ex  - 

tremidades, pode fixar-se  an  qualquer parte do corpo 

do peixe para sugar-lhe o sangue. Quando estg sacia- 
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da, a sanguessuga separa-se do peixe e passa a nadar 

livremente na ggua, em movimentos ondulatOrios,  at  

que voltem suas necessidades aiimentares, ocasigO em 

que procuram outro hospedeiro.(  fig.  15 ). 

SINTOMAS 

Os peixes parasitados normalmente exibem o 

corpo recoberto de sanguessugas, mostram lesos e fi  

cam  debilitados pela perda de sangue. A agao dos pa-

rasitas favorece, também, o aparecimento de outras 

enfermidades, como 4 o caso da saprolegniose e  cos  - 

tiase ( parasitismo secundgrio ). 

9.0. Crustgceos 

quase sem excegao, animais aqugticos 

e de respiragao branquial. Suas extremidades, exceto 

o primeiro par, sao patas bífidas, sendo que os_pi"i-

meiro e segundo pares de patas funcionam como ante - 

nas. A excreggO 4 feita por OrgaOs especiais e as  go  

nadas sg-o unissexuais, raramente hermafroditas. So-

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

quencia, compreende uma fase de nauplio. 

9.1. Lerneose 

uma doença causada por vgrias espécies 

de Lernaea, sendo que a L. cypringcea 4 a mais  co  -  

mum,  parasitando tanto os peixes de tanques como os 

de aquArios. 

Iernaea cyprinacea L. (  fig.  16 ) tem um 

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

los dos peixes, embora que grande parte do seu corpo 

sobressaia do tegumento do peixe que esta parasitan- 
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do Fm seu desenvolvimento, passa por uma fase de 

nauplio, sem mudar de hospedeiro. A regia' o cef41ica 

se caracteriza por quatro " chifres ", dos quais os 

anteriores sal digiformes e os posteriores tem for - 

ma de T. Esses H chifres " estao localizados em tor-

no da boca e s -c,  usados pelo parasita, para fixar-se 

nos musculos. Depois da postura, .e comum a morte dos 

copepodos mais velhos. 

Outras especies de Lernaea de ggua doce 

I. esocina (  Burmeister  ) e L. phoxinacea (  Kroger  

9.2. Argulose 

Conhecidos como  ft  piolhos de peixes " 7 es- 

ses parasitas sLi; bastante comuns, distribuem-se em 
, 

varias espécies e sao facilmente identificados. 

ETIOLOGIA 

A argulose tem  COD°  agente causador, um 

crustgceo de pequeno tamanho e coloraggO verde-amare 

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

liaceus e 12 mm na Argulos coregoni. A parasitose 4 

provocada por diversas espécies do genero Argulus. 

Fixam-se na pele dos peixes, sobretudo na 

base das nadadeiras, através de ganchos e duns vento 

sas localizadas abaixo dos olhos. Perfuram a pele , 

através de uma trompa picadora formada pelas mandibu 

ias e maxilas, situadas entre os olhos. Essa trompa  

content  uma glândula venenosa, rodeada por um tubo bu 

cal que se introduz na ferida, provocada no peixe 

para a sucgao de sangue e substancias liquidas dos 

tecidos. 0 dano causado ao peixe vai depender, enta:b, 
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do niçmero de parasitas atuantes. 

SINTOMAS 

As picadas desses parasitas provocam  man  - 

.chas arroxeadas na pele dos peixes, que procuram, com 

grande inquietagall  libertar-se dos incOmodos causa - 

dos . 

B- Bactgrias 

De organizagao celular bastante simples, as 

bacterias sao seres monocelulares, apresentando for - 

mas redonda, cilíndrica, bacilar ou em espiral. Nal 

possuam nAcleo e cromatina, embora haja cidos nu - 

cleicos distribuídos difusamente pelo citoplasma ou u 

nidos a pequenos nucleeides. Sal mOveis na sua grande 

maioria, locomovendo-se atrav6s de flagelos, que po 

dem ser distribuídos da seguinte maneira: 

a. apenas um flagelo ( monotrica ) 

b. dois ou mais flagelos ( lofotrica ) ;  

c. flagelos recobrindo todo o corpo celular 

( peritrica ). 

1. Furunculose 

assim chamada devido a um sintoma particu 

lar, nem sempre presente, que e constituído por incha  

goes  semelhantes dos furUnculos, nascendo na musau 

latura e se exteriorizando em seguida0 uma enfermi-

dade de cargter septia;MicO e as Uiceras surgem em 4-

reas ricas em vasos capilares. 

ETIOLOGIA 

A. etiologia da furunculose 4 atribuída a 

NNW 
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Aerompnas salmoniCida, embora diferentes bactérias , 

principalmente estreptococcus, tenham sido apontadas  

comp  responsgveis pela doenga0 t um bastonete imévell  

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

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

contrar-se tanto na ggua  comp  no lodo, muitas vezes 

em grandes massas. 

Proliferam no sangue, fígado, bago e rins, 

dos peixes, podendo acarretar morte rgpida, principal 

mente  am  salmanfdeos de dois anos de idade. EtquaAto 

provocam n@croses nos tecidos, interferem no suprimen 

to de sangue. 

SINTOMAS 

0 diagnéstico da furunculose na difícil, 

se a doença alcança um estggio avançado, quando apare 

cem grossos furilnculos ou as ulceragoes alargam-se.Es 

sès fur-Lculos se manifestam, comumente, na regWo 

dorsal, como um resultado da aça l da bactéria nos ca-

pilares, onde os germes se multiplicam e destroem a 

protegao dos vasos sanguíneos. Adentrando-se nos  miss-

cubs,  eles continuam a proliferar, afetando o san - 

gue e o tecido nervoso. 

Hg casos em que esses sintomas externos nao 

esta o presentes. Em tal situaga?., uma autgpsia dever 

revelar ilma inflamagao intestinal, da regia o pilgrica 

e do reto, preferencialmente. 0 fígado apresenta pe-

quenas 4reas hemorrggicas, parecendo com as que aur -  

gem,  s vezes, na face interna do opérculo olhos e na 

dadeiras. 

Para que um diagnéstico preciso seja reali- 
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zado,  sí  O necessgrios exames bacteriolOgicos TaiS a - 

purados, pois os sintomas apresentados nessa enfermi-

dade podem ser perfeitamente confundidos com os de ou 

tras doenças. 

Banhos de 24 horas com terramicina ( 500 mg 

para 50 litros de 4gua ), em intervalos de cinco dias 

pode controlar o desenvolvimento da furunculose. Para 

tratamento  an  trutas, sulfomerazina usado na propor  

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

2. Hidropisia Infecciosa 

Muito comum na carpa, essa doença, pelos  di  

versos sintomas que apresenta, recebe ainda as desig-

nagoês de " peste vermelha " e septicemia hemorrggica 

0 seu diagnOstico 4 facilitado pela ascite ( barriga 

d'ggua ) que ocorre nos peixes, 

ETIOLOGIA 

A indicagal do agente causador da doença  di  

vide as opinioes. Para alguns estudiosos, Aeromonas ( 

Pseudomonas ) punctata 4' o agente da enfermidade. Pa-

ra outros, a causa 4 um vIrus. A maioria, iy) entanto, 

se manifesta para a aceitagal da  bacteria  COMO fator 

patogenico. Os estudos e conclusos de SCHAPERCLAUS ( 

1930 ) fundamentam essa tend'encia. 

A Aeromanas ( Pseudomonas ) punctata 4um 

bacilo  gram-negative,  monotrico, nal forma esporos e 

vai de 0,4 a 0,5 micras de diAmetro por 0,9 miaras de 

comprimento. Sua re.sisteAcia a temperaturas acima de 

5000 desaparece entre uma e duas horas. 

Os agentes da hidropisia infecciosa chegam 
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ao trato intestinal com as matarias organicas da g - 

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

do a inflamaggO da parede intestinal e o  transports  

de exo-toxinas para o fígado, pelos vasos intestinais 

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

do se reduz, ta o graves sao as lesos provocadas por 

germes hepatotropos. 

Todavia, essas bactérias podem localizar-se 

na pele ou nos misculos dos peixes, numa dergao 

por via hemgtica ou linfgtica. 

As lesos dos vasos sanguíneos do fígado e 

anormalidades do sangue ( decréscimo no nível de albu 

mina e, por conseguinte, da presa-o coloidosmOtica ) 

produzem a hidropisia infecciosa. 

SINTOMAS 

Observando os caracteres externos da hidro:.,  

pisia infecciosa, duas formas podam ser distinguidas: 

a intestinal I§ a ulcerosa. 

A primeira caracteriza-se por una inflama - 

ggO do ventre, provocada pelo acilmulo de um liquido a 

marelo-rosado na cavidade abdominal. Os rins apresen-

tam consistencia pastosa e o bago pode sofrer inflama 

gao. As escamas sgO passíveis de deformagoes, bem  co-

MD as nadadeiras, facilmente desgarrgveis do corpo. 

- A segunda forma se manifesta através do apa 

recimento de manchas sangrentas sobre o corpo dos pei. 

xes, podendo a musculatura ser profundamente afetada. 

Escamas e esqueleto deformados, nadadeiras facilmente 

desgarrgveis do corpo, sao tanbém sintomas da . forma 

ulcerosa da doença. 
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Os peixes curados exibem grandes cicatrizes 

pelo corpo. 

3. " FinRot " e " TAilRot 

Os termos " FinRot e " TailRot " sa usa 

dos para designar deformagoes presentes nas nadadei - 

ras dos peixes. A doença 4 perfeitamente caracteriza-

da pelo nome, pois apresenta putrefaça l da nadadeira 

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

gias podem ser observadas. A nadadeira caudal mostra-

se dilacerada e gradualmente 4 consumida pela ativida 

de das bacterias, sofrendo, frequentemente, uma in.fec 

gao secund4ria com fungos. 

ETIOLOGIA 

Na7o foi ainda possível encontrar uma  bacte-

ria  especifica, que possa ser considerada COMO o agen 

te etiolOgico desta doença. As pesquisas realizadas 

para elucidar o problema suscitaram controversias e 

tres possibilidades de definigao do agente catmador 

foram postuladas:  

la.  bactérias  do genero Aeromonas e Pseudo- 

monas seriam os agentes etiolégicos; 

2. a infecgal seria causada por diferentes 

bactérias presentes quando as nadadeiras dos peixes 

fossem enfraquecidas por estragos mecanicos ou por ou 

tras causas, tais como a deficiencia de cido félico 

e o excesso de vitamina A; 

34. a doença estaria associada a outras en-

fermidades bacterianas, CO= por exemplo, a furunculo 

se. 
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SIRIOUAS 

0 primeiro sintoma observado 4 unn liia 

branca,  an  progressao das extremidades para a base 
0%.•  

das nadadeiras. Com  o desenvolvimento da lesao, uuas 

margens tornam-se desgastadas pela desintegragao dos 

tecidos, localizados entre seus raios. 0 processo de 

generativo prossegue, ate' que as nadadeiras sa com - 

pletamente destrufdas. Da nadadeira caudal, somente u 
, 

ma pequena parte  nab  e afetada. 

Um exame histolOgico do tecido da nadadeira 

mostra que uma hiperplasia epitelial 4, provavelmente 

a reagal do tecido à presença das bacterias, enquanto 

que a destruiga-o do epit4lio se deve, aparentemente 

aça-o litica desses organismos, que na o somente ata-

cam os tecidos superficiais, como tambem invadam o te 

cido conectivo e seguem os canais linfgticos, onde po  

den  ser vistas, em grandes proporgoes,  am  torno dos 

raios das nadadeiras. 

Os tecidos das nadadeiras dos salmonideos 9  

principalmente, podem tambem ser prejudicados por uma 

variedade de casos na o infecciosos e, posteriormente, 

atacados por bact4rias saprOfitas da ggua. As nadadei 

ras dorsais desses peixes podem mostrar um espessaman 

to superficial, parecendo o estagio inicial da afec - 

gao. 

4. ticeras ( Doenças Ulcerosas ) 
Muito embora as ulceragoes da pele estejam 

presentes  an  muitas doenças bacterianas de peixes, o 

termo tacera aqui empregado com a finalidade de  in- 
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dicar a doença bacteriana das trutas, principalmente a 

"  brook  "- truta. 

ETIOLOGIA 

Foi classificado como Hemophilus pisciem 

Sniszko,  Griffin  e Fridle ), o agente responsgvel pela 

ocorrencia de i1  ceras nas trutas. liii um bastonete imOvel  

gram-negativo, com um comprimento de 1 a 3 micras e lar 

gura  alcançando  at 0,8 micras.  

SINTOMAS 

Esta doença est4 caracterizada por leso-es so-

bre a superfície do corpo dos peixes, semelhantes, As 

vezes, Aquelas causadas pela furunculose. Os peixes afe 

tados  vg-o se tornando repletos de Ulceras e, quando es-

tas atingem seu ponto mgximo de infestagal, eles morram. 

A pele, geralmente, resulta bastante danificada, poden-

do também serem atacadas, as regioé̂s entre os raios das 

nadadeiras, mandibulas ou palato dos peixes. 

Os sintomas internos estao presentes, somente 

quando a doença torna-se cr'Onica. 

5. Columnaris 

Foi a primeira doença de animais a ser descri 

ta ocasionada por um patOgeno pertencente A classe das 

mixobacterias. uma enfermidade muito comum em peixes 

de ggua doce e, possivelmente,  an  peixes marinhos. 

ETIOLOGIA 

Sem duvida, a enfermidade 6 causada por una• 

mixobacteria, mas a classificaga e identificagao  des--

se agente, sal ainda objeto de controvérsias. Muitas o- 
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pinioes emergem para indicar o Chondrococcus columnaris  

COMO agsnte etiolOgico, todavia, resta sempre  al  a pos-

sibilidade da atuaggO de outra forma de C. columnaris , 

diferente daquele descrito por ORDAT1 e  RUCK  ER ( 1944 )9  

ou mesmo de uma espécie pertencente ao genero 05rthoP114-1 

columnaris. 

SINTOMAS 

0 primeiro indício externo da doença 4 o apa-

recimento de manchas branco-acinzentadas no corpo dos 

peixes, notadamente na cabeça, boca e nadadeiras. Eseas 

manchas guardam estreita semelhança com as produzidas a 

traves da saprolegniose, dificultando o diagnOstico. 2s 

vezes, borlas de epitélio e bactérias aderem boca dos 

peixes, dando a  impress  gO de pequenos flocos de algodao. 

A enfermidade 4 tambem conhecida como " fungo da boca 

embora ng-o seja um fungo o seu agente causador. 

Dependendo de os peixes possuirem ou ng-o esca 

mas, as lesos externas apresentam-se de maneira dife - 

rente. Nos peixes sem escamas, tais COMO nos nematogna- 

tos, as lesoes iniciais sao pequenas, circulares, COD  

imi  centro azul-acinzentado, mgrgens vermelhas circunda. 

das por um anel de pele inflamada. Com  o progresso da 

doença, notam-se greas necrOticas na pele, de aparencia 

cinzenta, com pequenos flocos de tecidos que ficam pen-

dentes dentro da ggua. 

Nos peixes com escamas, as lesos iniciais a-

parecem nas margens externas das nadadeiras e tem colo-

ragao branco-acinzentada. Gradualmente, as lesos se es 

palham e se apresentam recobertas de muco. 0 tecido das 

branquias se deteriora e apresenta  areas  necrosadas. 
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Normalmente se consegue o controle da doença, 

usando-se sulfato de cobre na concentraggO iiteaa de 

1 : 30 000 por 30 minutos ou terramicina ( 500 mg para 

50 litros de ggua )  am  banhos de 48 horas. 

6. Doença Bacteriana das Guelras 

0 termo " doença bacteriana das guelras " 

usado aqui para uma infecgal especifica das guelras, com 

mixobactérias.  Cow  resultado, ocorre proliferagao do 

epitélio das guelras e a fusL dos seus filamentos. 

ETIOLOGIA 

Hg fortes indícios de que mixobacterias sejam 

os agentes responsgveis por essa enfermidade. Elas se a 

presentam, em grande nUmero, nas guelras doentes, onde 

podem ser facilmente isoladas. 

Em virtude dos diversos tipos morfolOgicos 

frequentemente isolados das guelras, muitos investigado 

res acreditam na existencia de varias espécies de mixo  

bacterias envolvidas nesta doença. Mesmo assim, as ca 

racteristicas descritas por BORG ( 1960 ), conseguem u-

nir todas as opinioe's a respeito do provgvel agente  des  

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

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

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

SINTOMAS 

Os peixes atacados param, repentinamente, de 

alimentar-se, mostram-se debilitados e permanecem prOxi 

mos superfície da ggua. 

As guelras ficam vermelhas e inchadas, para 
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depois, tornarem-se descoloridas, cobertas por um muco 

viscoso. O op4rculo 4 distendido e parece incapaz de 

fechar-se. 

Exames microscOpicos de guelras infectadas 

revelaram uma hiperplasia do epit6lio e presença de mi-

xobacterias. 

Essa enfermidade pode, ainda, favorecer o ata 

que da saprolegniose, como infecggO secundgria. 

7. Tuberculose 

Embora na O tenha sido ainda suficientemente es 

tudada„ a tuberculose 4 uma das mais perigosas doenças 

em peixes, principalmente quando ocorre nos Orgg-os  in-  - 

ternos ( intestino, rins, fígado, bago e coragg-o ), po-

dendo tambem aparecer na pele e nos milsculos. Quando as 

condigoe's do meió e.mbiente  so  favorgveis, a enfermida - 

de surge de maneira epidemica, causando grande mortali - 

dade nos peixes. 

ETIOLOGIA 

0 agente etiolOgico mais provgvel  COW  causa-

dor da tuberculose, 4 ,o Micobacterium:piscium, bacilom5 

vel, acldo-resistente, medindo de 2 a 12 micras e apre-

sentando crescimento Otimo a 25°C, na resistindo,no  en  

tanto, se a temperatura se eleva a 37°C. Na hg, portan 

to, possibilidade de que a doença seja transmitida dos 

peixes para o homem. 

SINTOMAS 

A tuberculose nos peixes conduz, muitas veze4 

a altos  indices  do mortalidade, notadamonte em viveiros 
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de criaçoe's intensivas. 

Como sintomas exte.unos, os peixes apresentam: 

- perda de apetite; 

-lentid, morosidade; 

- deformawl das mandíbulas e coluna verte ••••• 

bral; 

- escamas defeituosas e facilmente destaca - 

veis, favorecendo o surgimento de Ulceras superficiais, 

e destruigal das nadadeiras; 

- perda de coloragaO; 

exolftalmia ( saliencia exagerada do globo 

ocular ); 

- profundo adelgamento interno. 

Os peixes se comportam de maneira apática, po 

dendo-se observar, com frequencia, movimento b irregula-

res e apresentam a nadadeira caudal retraida. 

Na superfície dos rgas internos, numerosos 

nOdulos e lesos de cor acinzentadas, podem ser observa 

das. 

„O- - Vírus  

Ss  micrObios de reduzidos tamanhos e cuja e-

xistencia esta ligada As cLulas vivas. Seu tamanho es-

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

sO podem ser vistos com o auxílio de microscjpio eletr3 

nico. Costumam atuar conjuntamente com as bacterias,sen 

do, no entanto, facil separa-los dessas através de ul-

tra-filtros. 

Ao contrario do que ocorre com o estudo da a- 

çao nos peixes, os  virus  na foram ainda de- 

vidamente tuvestigados nos peixes,. embora seja do nosso 
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conhecimento que sua atuagao pode acarretar danos serie 

simos. 

• VIrus do "  Channel Catfish  " (  COY  ) 

um  virus  de ocorrancia muito comum no" eban 

nel  catfish"  ( bagre de canal )9  sendo necessgrias so- 

fisticadas técnicas para sua identificagaO. 

ETIOLOGIA 

O agente etiolOgico é um organismo de tamanho 

microscOpico, capaz de atravessar finos filtros com po-

rosidade de  at  0,2 micras. Apresentam uma boa resisten 

cia As variagoes de temperaturas, morrendo, no entarto, 

se submetidos , durante uma hora, A, temperaturas de 70 

a 75
o
C. 

SINTOMAS 

O peixe afetado nada descoordenadamente9 apre-

sentando movimentos rotativos Sabre si mesmo. Essa for-

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

peixe desce bruscamente ao fundo do viveiro e fica iner 

te. Justamente antes de sua morte, ele se Inclina verti 

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

toma que melhor indica essa afecgao, nao sendo, no  en,  

tanto, um  sintoma característico, uma vez que todos Os 

peixes, quando esta-o morrendo, apresentam, praticamente 

o mesmo comportamento. Todavia, qualquer das seguintes 

indicaçoes pode também ser asSociada doença: greas  he  

morrggicas nas nadadeiras e no  abdomen,  acLimulos : de 

fluidos no  abdomen  distendido, guelras descoradas ou  he  

morrggicas, e greas hemorrggicas nos milsculos, rins,  fl  

gado e bago. 
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a. Septicemia Hemor2rggica Viril ( SHV ) 

 doença encontrada,com muita frequencia, 

nos cultivos de trutas, principalmente &s da espécie 

arco-iris  ". Outras designagoes: Inul - Krankheit, ane-

mia infecciosa, síndrome entero-hepgtico-renal e enfer-

midade de Egtved. 

ETIOLOGIA 

Foi SCHAPERCLAITS ( 1954 ) o primeiro a defen-

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

do ffURS observagoes, a atividade do  virus  se dirige, no 

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

fígado e o intestino sao afetados e com mais intensida-

de ainda. 

A identificago do  virus  ainda naO foi possí-

vel. Mediante a ultra-filtragel, DEUFTIT ( 1955 ) fixou 

suas dimensoes entre 100 a 150 milimicras, aproximada - 

mente. 0 processo patolégico é ajudado pela carencia de 

vitaminas B e E, principalmente B. 

SINTOMAS 

Os sintomas da SHV podem manifestar-se sob 

tres aspectos 

1) Forma crOnica ou aguda. 

Os peixes apresentam apatia, param de alimen- 

tar-se e passam  a nadar A superfície da agua. 0 elmme 

dos olhos revela um processo exolftglmico, figado e2ins 

se mostram bastante inflados e um liquido amarelado ou 

incolor pode ser encontrado com  pH  neutro ou alcalino. 

2) Forma aguda ou giratOria. 

Peixes apresentam movimentos giratOrios  sow.- 
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bre seu prOprio corpo, seus milsculos se contraem e des-

contraem rapidamente, e a morte 4 bem rgpida. 

Os peixes mortos exibem deformagoes e o figa-

do fica totalmente ressequido. 

3) Forma latente. 

Ausencia de exolftalmia e anemia evidentes no 

peixe. Rins e fígado mostram-se bastante inflnmados, ha 

vendo modificag6:o também no suco ggstrico, apresentando 

uma rea9g; neutra ou alcalina. Essa forma pode transfor 

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

seio brusco ou quando a oxigenaçgO da ggua 4 insuficien 

te. 

IV; CONCLUSOS 

A ictiopatologia alcança, no mundo atuallltua 

posiga-o bastante evoluída, principalmente nos palsesq2e 

praticnm a piscicultura intensiva em larga escala. 

Hg Informagoe's de que as enfermidades jg cau-

saram e continuam causando grandes mortalidades entre os 

peixes, notadnmente na Europa e  America  do Norte-. 

As temperaturas, ;,s vezes muito baixas naque-

las regioes, parecem favorecer o surgimento de doenças. 

Explica-se esse fato pela enorme redugal sofrida pelo 

metabolismo dos peixes, durante os períodos mais frios. 

Assim, os agentes patogenicos encontram os  Sells  hospe — 

deiros com as resistencias organicas debilitadas e ne-

les se instalam com facilidade. 

Dentre esses agentes,  nossas pesquisas revela 

ram  que os palasitas fornecem o maior nilmero de enfermi 

dades dada a grande variedade de grupos atuantes nos  am  

z 



-- 44 - 

bientes em que vivem os peixes., 

Observou—se, contudo, que as bactérias alcan—

çam um índice mais alto de letalidade, uma vez que a — 

tuam nos OrgaOs vitais dos peixes, acarretando, multas 

vezes, a sua morte. 

Dentre os tres grupos de agentes patogenicos 

dos peixes, foram os  virus  que apresentaram menor inda.— 

ce de atuaça7o, 01-2bora ocasionem-verdadeiras dovastagoes 

aatre as especieS de  catfish  ". 

No Brasil, infelizmente, as investigagoes so—

bre a ictiopatologia se resumem constatagao de casos 

isolados de doenças, principalmente no Sul do  pals,  sem 

maior aprofundamento nesse campo. 

Na verdade, a populaça l brasileira, habituada 

a ver os peixes apenas dentro do contexto culinArio,  re  

ceberia  at  com estranheza a noticia de que eles adoe 
e cem... A possivel, no entanto, que as condigoes  

cas do Brasil nao favorogam o desenvolvimento de orga 

nismos pato6nicos nos peixes, principalmente no Nordes 

te, onde as gguas  tern  temperatura quase estgvel, dura-

te o ano inteiro, e alcalinidade muito proplcia. 

Os doutores  William Rodgers,  un 1973, e  John 

Plumb,  em 1975, estiveram no Brasil — mais precisamente 

no Estado do Ceara ocasiel un que realizaram acura 

das pesquisas sobre o estado sanitgrio dos peixes cea 

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

Piscicultura do DNOCS, na o constatando, no entanto, ne 

doença nos peixes analisados. 
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Concluindo, chamamos a atengao para a reali-

dade das doenças dos peixes, fato que os estados de es 

pinto mais tradicionais descuram, no Brasil, impedin-

do que nos preparemos adequadamente para o seu combate 

efetivo, na superveniencia dessas enfermidades. 

Sabido que as nossas espoctativas de aumentar 

a produgao de alimentos tem base na piscicultura, nada 

nais racional do que estudar a bibliografia estrangei-

ra especializada em ictiopatologia, enquanto promove - 

mos as nossas prOprias pesquisas, para surpreender , 

tempestivamente, as ameaças que possam surgir saUde 

dos nossos peixes. 

V. SUMMARY 

Through this work, the author wants to make a 

description of the main fish diseases occurring in the 

world and to present the ways they can be prevented 9 

controlled and, if possible, treated. 

Fish diseases principally in intensive hatchs 

ries, cause considerable looses almost in every cowl - 

try where fishculture is carried out in a wide scale e 

ven trough few diseases have been found in Brazil, due 

to lack Of research in the area or to more favorable 

climatic conditions. 
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FI8.2 — CoSTIA  

A 

FIG.  1-CICLO DE VIDA DO Saprolegnia 

A- HIFA ASSEPTADA 
B- ZOOSPORZNGIO JOVEM 

C- ZOOSPORO LIBERANDO E COM PROLIFERAÇÃO 
INTERNA 

D- ZOOSPORO BIFLAGELADO _PRIM4R10 
E ZOdSPORO BIFLAGELADO ENCISTADO 
F -  ZOOSPORO BIFLAGELADO SECUND4R10 
G- ZOOSPORO BIFLAGELADO ENCISTADO 
H - ZOOSPORO ENCISTADO GERMINANDO 

FIG.  4- TRUTA DEFORMADA PELO TORNEO 

FIG.5— CICLO BION5MICO DE Ictithvopintirius 

multifiIis E SUA MULTIPLICAÇÃO 



METACERCARINA 

VERME ADULTO 

OVOS CAEM NA AGUA 

• MIRACI'DIO 

ESPOROCISTO  

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

AVE AQUÁTICA 

OVO C) 

LARVA CILIADA  

CAVIDADE VISCERAL 
DO PEIXE 

Didptomus gracilis 

n.A I ; II/4 ;111.+Irk+11.11,11I•LO 

CERCARIA 

PEIXE INFECTADO 



FIG.16- Lernaeb cyprinacea 
 

FIG. I'  Ar g ti I ( 

FIG.- 13 - NEMATODES 

FIG.t4 — ACANTI-10CEPHALA 

FIG. 15 -1-11RUDINEA 
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FIG.7 - GLOSSATEI  

  

 

FIG. 8 - TRICODINd 

 

FIG.  6 - MULTIPLICAÇÃO DE Chilodonella 
ciprini E INFESTAÇ-A-0 NOS PEIXES 

FIG-9- Dactylogyrus 

  

 

FIG. 10 - Gyrodacl 
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