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APRESENTA<;JiO 

A presente publicar;ao contem, de uma forma sucinta, as atividades levadas a efeito 
pelo CEPT A - Centro de Pesquisa e Treinamento em Aqilicultura, abrangendo o periodo de 
1982 a 1986, de acordo com os termos definidos no Projeto Aquaculture/Brasil 3-P-76-0001 / 
CIID, firmado entre os Governos do Brasil e Canada. 

Referido Projeto, tern como 6rgaos executores, a SUDEPE - Superintendencia do 
Desenvolvimenio da Pesca e o CIID - Centro Internacional de Investigar;ao para o Desenvolvi-
mento e tern como base fundamental, o estudo de especies do genero Colossoma. 

Numa primeira fase, os estudos se restringiram ao Colossoma mitrei e Colossoma ma-
cropomum, com ar;ao especifica nos segmentos relativos a Reprodur;ao e Larvicultura, Nutrir;ao 
e Alimentar;ao, Sistemas de Cultivo, Ictiopatologia e Acompanhamento Limnol6gico. Os resul-
tados ate agora alcanr;ados propiciarao, sem dtivida, uma grande, contribuir;ao ao desenvolvi-
mento tecnol6gico do cultivo das especies do genero Colossoma. 

Os trabalhos aP.resentados nesta edir;ao, de fonna resumida, serao publicados integral-
mente, no "BOLETIM TECNICO" do CEPTA, semestralmente, a partir de 1987. 
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INTRODU<;AO 

0 pacu e o tambaqui sao peixes que pertencem a Ordem Cypriniforme, Subordem 
Characoidei, Familia Mylinae, Genera Colossoma. 0 tambaqui, Colossoma macropomum foi 
classificado por Cuvier em 1818, e o pacu, Colossoma mitrei por Berg, em 1895. 

0 tambaqui e um peixe essencialmente de aguas tropicais, distribuindo-se largamente 
atraves da Bacia do rio Amazonas, sendo o pacu distribuido pelos rios que compoem a Bacia do 
Prata. Sao especies de desova total, ovulfparos, com a reproduqao ocorrendo no periodo em que 
as aguas dos rios apresentam maior volume. Realizam movimento migrat6rio reprodutivo, no 
sentido das cabeceiras dos rios, movimento este chamado de piracema. Estas especies apresen-
tam elevada prolificidade. Em cativeiro, s6 se reproduzem atraves de induqao hormonal. A pri-
meira maturaqao sexual acontece por volta do quarto anode idade. 

Ambas as especies sii.o altamente apreciadas por sua carne firme, de excelente sabor, 
representando elevada importancia na pesca comercial em suas regioes de origem, onde sao cap-
turados por redes de emalhar, tarrafas, anzol. 

0 perfodo de maior captura incide nos meses de abrii a julho, geralmente, epoca que 
coincide com a vazante, com os peixes abandonandp os alagados e formando cardumes. 

Em Cuiaba, Estado do Mato Grosso a comercializaqao do pacu atinge quantidades de 
10 toneladas/ano. Em Mana us, Estado do Amazonas, principal ponto de comercializaqao do 
Estado, o tambaqui tern contribuido com cerca de 30% do volume total de pescado comerciali· 
zado, com uma produqao anual em torno de 7. 000 toneladas. Em 1975 esta produqao foi de 
12. 741 toneladas. Das especies capturadas e comercializadas nos oito principais pontos de co-
mercializaqii.o do Estado do Amazonas, quais sejam: Tabatinga, Tefe, Coari, Manacapuru, Ma-
naus, Itacoatiara, Maues e Parintins, a imica especie presente em todos os pontos e o tambaqui. 
Sua captura, a semelhanqa do pacu, tambem apresenta sazonalidade, geralmente incidindo no 
segundo trimestre o perfodo de maior captura. 
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2.1 · ESPECIES DO GENERO COLOSSOMA (PISCES, CHARACIDAE) IMPORTANTES 
PARA PISCICULTURA EM REGIOES TROPICAIS 

Jose Milton Barbosa 

As especies do genera Colossoma, inseridas na famflia Characidae, subfamilia Mylei-
nae, sao de grande porte e rapido crescimento, cujas qualidades associadas a rusticidade e ao 
habito alimentar, tornam este grupo alvo da atenqao de biologistas de pesca na America Latina. 

No Brasil, tres especies sao utilizadas em piscicultura, quais sejam: tambaqui Colosso-
ma macropomum (Curvier, 1818); pirapitinga Colossoma brachypomum (Curvier, 18'18) (- C. 
bidens), ambas originarias da Bacia Amazonica e pacu Colossoma mitrei (Berg, 1895) 
originaria da Bacia Parana-Uruguai. 

A descriqao sucinta destas subfamilias, genera e especies ea seguinte: Subfamilia My-
leinae - corpo comprido e alto; quilha serrilhada no abdomen:i; dentes incisivos ou molariformes 
em fileira dupla no pre-maxilar e no dentario; a segunda serie, no dentario, e formada par um 
par de dentes atras da serie principal. 
Genera Colossoma Eigenmann &Kennedy, 1903 - espinho pre-dorsal ausente; pre maxilar com 
6-8 dentes em cada lado na serie externa e 2 na serie interna; nadadeira anal com raios anterio-
res mais longos que os da parte mediana. 
Colossoma macropomum (Curvier, 1818) - nao tern dentes no maxilar, possuindo 84-107 ras-
tros no 19 area branquial, 78-84 escamas na linha lateral,23-27 series de escamas acima da linha 
lateral e 20-22 abaixo dela, nadadeira adiposa provida de raios (Britski, 1977). Quando jovem 
apresenta uma mancha negra, que desaparece com o crescimento, destacando-se, entao, man-
chas difusas no corpo. Os adultos apresentam o dorso escuro e o ventre esbranquiqado com 
manchas escuras irregulares no ventre e na cauda. Alcanqa 90 cm de comprimento standard e 
mais de 30 kg de peso. 
Colossoma brachypomum (Cuvier, 1818). possui 1-3 dentes no maxilar, 33-37 rastros no 19 ar-
ea branquial, 88-98 escamas na linha lateral, 37-42 serie de escamas acima da linha lateral e 
27-34 abaixo, nadadeira adiposa sem raios (Britski, 1977). Sua coloraqao varia de branco azula-
do ao cinza esverdeado. Na epoca da desova o ventre torna-se avermelhado. Alcanqa 85cm de 
comprimento standard e mais de 20kg de peso. 
Colossoma mitrei (Berg 1895) - possui 1-2 dentes no maxilar; linha lateral com 108-128 esca-
mas; linha transversal com 50-60 series de escamas acima da linha lateral e 49-56 abaixo, 24-27 
raios na nadadeira anal, 46-74 espinhos na quilha ventral. Altura 1,6 a 2,3 cm, cabeqa 2,7 a 4,2 
cm, no comprimento; olho 3,2 a 8, focinho 2,7 a 6, interorbital 1,8 a 2,3 na cabeqa; olho 2,1 a 
7,2 na interorbital; lado do corpo castanho ou cinza escuro, ventre mais claro que o dorso; indi-
vfduos jovens (cerca de 150mm) com maculas escuras nos flancos; em vida o ventre e amarelo-
dourado. (Britski, comunicaqao pessoal). Alcanqa 70cm de comprimento standard e mais de 18 
kgde peso. 

Os principais caracteres distintivos para estas tres especies, estao apresentadas na ta-
bela 1. 

2.2 · REPRODU<;AO INDUZIDA DO P ACU COLOSSOMA MITREI EM CONDI(:OES 
DE CAMPO 

Jose Oswaldo Junqueira Mendonqa 
Geraldo Bernardino 

Paulo Sergio Ceccarelli 
Valdir Aparecido Ferrari 

Ao se realizar experimentos sabre a reproduqiio induzida do pacu C. mitrei a nfvel de 
campo, o CEPTA visou a obtenyao de farto material de cultivo e de criar um sistema pratico e 
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econbmico de se obter e distribuir "sementes" para recria e engorda. Para tanto, foram desen-
volvidos equipamentos especificos que constaram, entre outros, de incubadoras e tanques para 
transporte e contenq§o de reprodutores, ambos desmontaveis e confeccionados com lonas pMs-
ticas. 

Para induqao, todos os exemplares foram capturados com red.es de emalhar ou anz6is 
na proximidade da confluencia dos rios CuiaM e Manso (Nobres-MT), tendo sido selecionados 
no pr6prio local com base na presenqa de caracteres extragenitais. Os reprodutores apresenta-
vam peso corporal variando entre 2,0 a 7,0 kg. 

Mediante injeyoes intramusculares, com intervalos de 6 a 12 horas, administrou-se ex-
trato de hip6fises de curimbata Prochilodus linneatus. As femeas e os machos receberam dosa-
gens hormonais que variaram de 4,0 a 7,0mg/kg e de 1,0 a 3,0mg/kg de peso vivo, respectiva-
mente. 

0 perfodo de incubaqao, a uma temperatura media de 280C, demandou cerca de 17 
horas ( 476 horas-grau). Aproximadamente 24 horas ap6s a eclosao, procedeu-se a coleta das lar-
vas para embalagem e transporte em sacos pMsticos com destino a Pirassununga - SP. 

Embora implantado em carater 'experimental, os resultados do sistema excederam a 
expectativa produzindo 2.000.000 e 1.250.000 larvas nos anos de 1981e1982, respectivamen-
te. Abrem-se assim, novas perspectivas para a aqiiicultura, em virtude das seguintes vantagens: a) 
baixo nfvel das inversoes em equipamentos; b) facilidade de manejo do equipamento; c) consti-
tuiqao de numerosos polos de produqao de "sementes", tan to para uso pr6prio, quanto, para dis-
tribuiqao; d) possibilidade de se fazer a induqao da reproduqao no pr6prio ambiente da especie 
.escolhida. 

2.3 - VIABILIDADE TECNICA PARA FORMA<;AO DE UM BANCO DE HIPOFISES DE 
CURIMBATA PROCHILODUS LINNEATUS 

Geraldo Bernardino 
Rita de Cassia .Gimenes de Alcantara 

Valdir Aparecido Ferrari 
·Jose Augusto Ferraz de Lima 

0 presente trabalho foi realizado no Rio Miranda, regiao do Pantanal Matogrossense 
(Mato Grosso do Sul-Brasil), em setembro de 1984, com o objetivo de se obter hip6fises de cu-
rimbata Prochilodus linneatus. 

Os peixes foram capturados com tarrafas e apresentaram comprimento total variando 
de 34,0 a 56,0 cm, com 69,2°/o do total medindo entre 38,0 e 44,0 cm. 

Durante o perfodo de captura, observou-se que a incidencia de femeas foi menor que 
a de machos, na proporyao de 42,4% e 57,6%, respectivamente. 

Foram coletadas 11.410 hip6fises, as quais desidratadas com acetona apresentaram 
peso variando de 1,1 a 2,2 mg, com a media de 1,4 ± 0,2 mg. 

As hip6fises foram usadas no CEPT A para induq§o a desova de especies indfgenas 
(Colossoma mitrei, Q, macropomum, Prochilodus spp), e de 8X6ticas (Cyprinus carpio, Cteno-
pharynqodon idella, Hipophthalmichthys molitrix), obtendo-se resposta positiva. 

O curimbata destaca-se pela sua alta abundatlcia e facilidade de captura no Pantanal 
Matogrossense, no perfodo de julho a outubro, revelando grandes perspectivas de utilizaqao co-
mo fornecedor de hip6fise para induq§o de desova em outras especies. 
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2.4 · ESTUDO PRELIMINAR SOBRE 0 EFEITO DE HIP6FISE E PROGESTERONA 
NA MATURA<;AO DOS OVARIOS DE PACU COLOSSOMA MITREI 

Lincoln Pimentel Ribeiro 
Geraldo Bernardino 

Jose Oswaldo Junqueira Mendonqa 
Rita de Cassia Gimenes de Alcantara 

Valdir Aparecido Ferrari 

Em novembro de 1983 foram selecionadas doze femeas de pacu C. mitrei provenien-
tes do rio Cuiaba-MT, com peso media de 5498 ± 712g para estudo do desenvolvimento gona-
dal com o uso de extra to de hip6fise de curimbata Prochilodus linneatus e progesterona. 

Os peixes foram divididos em seis lotes e submetidos a tratamentos distintos de acor-
do com a tabela 2. 

Para acompanhar o desenvolvimento gonadal dos peixes em experimento, procedeu-
se a classificaqao dos 6vulos obtidos por canulaqiio, em funqao da posiqao do nucleo, qual seja: 
nucleo central, migrando, periferico, 6vulo maduro e em regressao. 

As doses crescentes de extra to de hip6fises (2, 3 e 4 mg/kg) resultaram em processo 
de maturaqao proporcional. Ap6s 24 horas, observou-se 81%, 35% e 1% de 6vulos com nucleo 
central e/ou migrando; 17%, 60% e 82% de 6vulos com nucleo periferico e/ou rompidos; e, 2%, 
5% e 17% de 6vulos atresicos. No lote 6, ap6s a primeira dosagem (0,3 mg/kg) nao foram cons-
tatadas alteraqoes no quadro gonadal (4% de 6vulos com nucleo central e/ou migrando), sendo 
que ap6s a segunda dosagem (1,8 mg/kg) obteve-se 95% de 6vulos maduros em 12 horas. 

Os tratamentos com progesterona (2mg/kg) nao causaram alteraqao marcante nos 
ovarios. Isso possivebnente e devido ao fa to de que para a progesterona ser eficaz, deve-se apli-
ca-la quando OS 6vulos estiverem com nucJeos em posiqao periferica. 

2.5 OVULA<;AO INDUZIDA DO PACU COLOSSOMA MITREI COM HORM6NIO LI-
BELADOR DE GONADOTROFINA 

Lincoln Pimentel Ribeiro 
Geraldo Bernardino 

Jose Oswaldo Junqueira Mendonqa 
Rita de Cassia Gimenes de Alcantara 

Valdir Aparecido Ferrari 
Nikola Fijan 

Em dezembro de 1984, um lote de femeas de pacu, criadas em cativeiro no CEPTA, 
com idade de 4 anos e peso entre 1.900g e 2.400g, foi separado em dois grupos. 0 primeiro, 
constituido de 3 femeas, recebeu o total por quilo de peso vivo de 3,5 mg de extrato bruto de 
hip6fises de curimbata Prochilodus linneatus, em intervalos de 6 horas. 0 segundo grupo, cons-
tituido de 4 femeas recebeu injeqoes intraperitoniais de "Luteinizing Hormone Releasing Hor-
mone (D-Ser (But)6)-LH-RH(l-9) etilamida", que contem como substancia ativa o acetado de 
buserelina. Duas dessas femeas receberam por quilograma de p. v. dosagem total de 30 µg de 
LHRHa dividida emS doses iguais, com intervalos crescentes de 1,5 a 10 horas; nas outras duas, 
a dosagem foi de 40µg deLHRHadividida em 4 doses iguais,injetadas em intervalos de 6 horas. 

No primeiro grupo, duas femeas responderam com a quantidade total de 117 g de 
6vulos. Duas femeas do segundo grupo, tratadas com 30 µg/kg, uma respondeu positivamente 
com 60g de 6vulos. Ambas as femeas tratadas com 40µg/kg responderam positivamente com o 
total de 219 g de 6vulos. A fertilizaqao para ambos os grupos atingiu cerca de 75%. 

Estes resultados demonstram que o tratamento com hormonio liberador de gonado-
trofina revela-se eficiente para a obtenqao de 6vulos de pacu. 
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2.6 • INDU<;.ii.o A DESOVA .qo TAMBAQUI COLOSSOMA MACROPOMUM COM EX-
TRATO BRUTO DE HIPOFISES 

Geraldo Bernardino 
Jose Oswaldo Junqueira Mendonqa 

Rita de Cassia Gimenes de Alcantara 
Valdir Aparecido Ferrari 

Nikola Fijan 

A partir de um lote de reprodutores de tambaqui com idade de 6 anos criados em ca-
tiveiro no CEPTA, foram selecionadas, em janeiro/85, 5 femeas e 6 machos, com pesos variando 
entre 7.400 a 9.650 g e 5.800 g a 7.200 g, respectivamente. 

Para induzir a desova, administrou-se extrato de hip6fises de curimbata Prochilodus 
linneatus. As femeas receberam dosagens honnonais totais de 5,0 a 6,0mg/kg em dois metodos 
de aplicayao: a) doses crescentes e b) doses duplas. Os machos receberam uma dosagem total de 
lmg/kg, em uma ou duas aplicaqoes (Tabela 3). 

Quatro femeas responderam positivamente; 0 intervalo de tempo entre a ultima inje-
qao e a ovulaqao foi de 7h e 40min a 9h, com uma variaqao de temperatura entre 24 e 260C 
equivalendo 240 a 260 horas-graus. Os gametas foram obtidos por extrusao ea fecundaqao foi 
realizada a seco, proporcionando 3.930g de ovos, com diametro medio de 1,6 mm quando se-
cos, e 2, 7 mm quando hidratados. 

Durante o periodo de incubaqao a temperatura variou de 25oc a 27oc, com oxigenio 
dissolvido entre 6,0 e 7,0 ppm e o pH de 6,8 a 7,3. A taxa de fertilizaqao foi em media de 
63,8%. A eclosao ocorreu 19 horas ap6s, ou seja, 494 horas-graus e as larvas apresentaram com-
primento total medio de 3, 7 mm. 

2.7 • PRIMEIRA PRODU<;.ii.O DO TAMBACU; UM HiBRIDO DO GENERO COLOSSO-
MA 

Geraldo Bernardino 
Jose Oswaldo Junqueira Mendonqa 

Lincoln Pimentel Ribeiro 
Rita de Cassia Gimenes de Alcantara 

Valdir Aparecido Ferrari 
Nikola Fijan 

Em 22 de janeiro de 1985, dando continuidade aos trabalhos de reproduqao artificial 
do genero Colossoma, iniciou-se um ensaio de hibridayao utilizando-se uma femea de tambaqui 
Colossoma macropomum com peso de 6.850g e dois machos de pacu Colossoma mitrei com pe-
so de 3. 700g e 4.400g. 

Mediante injeqaes intramusculares, administrou-se extrato de hip6fises de curimbata 
Prochilodus linneatus. 

A femea recebeu uma dose honnonal de 6,0mg/kg (100%) dividida em duas aplica-
qoes de 2,4mg/kg (40%) e 3,6mg/kg (60%) em intervalos de 6 horas. Os machos receberam lmg/ 
kg, simultaneamente a segunda aplicaqao na femea. (Tabela 4). 

0 intervalo de tempo entre a ultima injeqao e a ovulaqao foi de 8 horas (202 horas-
grau), proporcionando 417 gramas de 6vulos, obtendo-se um coeficiente de fertilizaqao de 
60,8%, ap6s 9 horas de incubaqao. 

A eclosao procedeu-se ap6s 17h e 45min (447 horas-grau). 
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A produqao de hibridos interespecificos de especies do genero Colossoma possibilita-
ra o desenvolvimento de pesquisas comparativas em diferentes tipos de cultivo e condiqoes am-
bientais, cuja avaliaqao minuciosa permitira a eleiqao do cruzamento mais significativo para a 
piscicultura regional. 

2.8 - ESTUDOS CITOGENETICOS EM COLOSSOMA MITREI, COLOSSOMA MACRO-
POMUM E SEU HIBRIDO INTERESPECIFICO 

Lurdes Foresti de Almeida Toledo 
Fausto Foresti 

Silvio de Almeida Toledo Filho 
Geraldo Bernardino 

Rita de Cassia Gimenes de Alcantara 
Valdir Aparecido Ferrari 

No presente trabalho foram analisados citogeneticamente 3 femeas e 2 machos de pa-
cu Q, mitrei, 1 femea e 2 machos de tambaqui Q, macropomum e 4 hibridos interespecificos 
obtidos a partir do cruzamento de macho de Q mitrei com femea de C. macropomum. Dos 4 hi-
bridos analisados, um era tripl6ide e tres dipl6ides. Ambas as especies apresentaram 2n - 54 cro-
mossomos, sendo 10 pares de metacentricos e 17 pares de submetacentricos indistingufveis atra-
ves da coloraqao convencional. Pela tecnica da coloraqao por nitrato de prata para regioes orga-
nizadoras de nucleolo, foram identificados dois pares de metacentricos e um par de submetacen-
tricos com marcaqao telomerica em C. mitrei e dois pares de metacentricos, sendo um, com 
marcaqao telomerica e outro com marcaqao subtelomerica, esta, no g macropomum. 

0 padrao de bandas C apresenta diferenqas entre as du as especies: o C. mitrei tem os 
pares cromossomicos 5 a 6 com blocos C - positivos caracteristicos e o C. macropomum os pares 
13 e 20. Esses cromossomos marcadores permitem identificar a ocorrencia de µm lote hapl6ide 
de cada especie no hibrido dipl6ide, no hibrido triploide foram identificados um complemento 
dipl6ide de tambaqui e um complemento hapl6ide de pacu. 

2. 9 · REPRODU(:AO ARTIFICIAL DO TAM BA QUI COLOSSOMA MACROPOMUM 

Geraldo Bernardino 
Valdir Aparecido Ferrari 

0 tambaqui Colossoma macropomum foi introduzido no CEPT A em novembro de 
1979, proveniente do Centro de Pesquisa Ictiol6gicas Rodolpho von Ihering (Pentecoste - Cea-
ra, Brasil). 

Durante o periodo de novembro/85 a fevereiro/86, induziu-se a reproduqao do tam-
baqui, atraves de injeqoes intraperitoniais de extrato bruto de hip6fise de curimbata Prochilodus 
lineatus utilizando-se a metodologia de dose dupla para as femeas e dose unica para os machos, 
devido as suas vantagens inerentes comprovadas atraves da praticabilidade, eficiencia e baixo 
custo. 

As femeas com peso entre 8.500g a 10.600g, receberam doses de 5,0 a 7,0mg de hi-
p6fises por quilo de p.v., em duas aplicaqoes de 0,5 a l,Omg/kg (H dose) e 5,0 a 6,0mg/kg (2t1 
dose), com intervalo variando de 12 a 14 horas. Os machos, com peso entre 5.600g a 7.250g, re-
ceberam uma (mica dose de l,Omg a 2,0mg/kg de p.v., simultaneamente com a ultima aplicaqao 
dasfemeas. 

As ovulaqoes ocorreram no periodo de 7h e 30min. (195 horas-graus) a 1 Oh (260 ho-
ras-graus), ap6s a tiltima aplicaqao. Com a extrusao, foram obtidos em media, 115 ± 35g de 
6vulos/kg de femea e 2,0 ±. 0,5m1 de semen/kg de macho. 
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Os ovos forarn incubados na densidade de .100.000 a 150.000 por incubadora de 60 
litros, apresentando taxas medias de fertilizaqao e de eclosao de 76,9 ± 10,1% e 74,3 ± 14,5%, 
respectivarnente. A eclosao das larvas ocorreu entre 18 e 22 horas de incubaqao, quando forarn 
removidas para incubadoras de 200 litros, ali permanecendo ate atingirem o estadio de post-lar-
vas (100 - 120 horas), recebendo, en tao, sua primeira alimentaqao, constituida de ovo microen-
capsulado. 

2.10 - EFEITOS DO LHRHa NA MATURA<;Ao DOS ov ARIOS DE p ACU COLOSSOMA 
MITRE! 

Geraldo Bernardino 
Rita de Cassia Gimenes de Alcantara 

Rosell Ormanezi 

0 experimento foi realizado para um exarne geral do efeito das dosagens de D-Ala6, 
des Glyl 0 - LHRH (1-9) etilarnida e observaqao preliminar sobre o tempo de latencia necessario 
para extrusao do pacu Colossoma mitrei. 

Com vinte femeas de pacu, forarn formados quatro grupos, sendo tres deles injetados 
com dosagem (mica de LHRHa; 10, 20 e 30 µg/kg de p.v., e o quarto com extrato bruto de hi-
p6fise de curimbata (HC), na dosagem (mica de 5mg/kg de p.v. 

Forarn coletadas arnostras de 200 ov6citos de cada peixe, obtidos atraves da bi6psia 
ovariana realizada 8, 10, 14, 16 e 18 horas ap6s a injeqao. As arnostras forarn colocadas em li-
quido de Serra e observada a migraqao do nucleo ate o estagio de GVBD (ovulo maduro). Os 
tempos de latencia para o LHRHa e HC variararn de 14 a 18h e 12 a 16h, respectivarnente. 

2.11 - INDU<;Ao PARA OVULA<;Ao DE TAMBAQUI COLOSSOMA MACROPOMUM, 
USANDO DOIS ANALOGOS DE LHRHa 

Geraldo Bernardino 
Valdir Aparecido Ferrari 

0 presente trabalho teve como objetivo, a analise dos efeitos das injeqoes intraperito-
niais de dois ana.Jogos do hormonio liberador do hormonio luteinizante (LHRHa), como efetivo 
agente para induqao a ovulaqao do tarnbaqui Colossoma macropomum. 

Em dezembro de 1985 duas femeas de Colossoma macropomum com pesos 8.550g e 
10.450g, receberarn dosagem total de 10,0 µg/kg de p.v. de D-Ala6, des Glyl 0-LH-RH(l-9) eti-
larnida, dividida em duas aplicaqoes (1, Oµg/kg e9,0µg/kg) no intervalo de 12 horas. As du as fe-
me~s responderarn positivarnente, proporcionando 108,6 e 87,lg de 6vulos/kg de p.v., no inter-
valo de 6h e 30min (177,5 horas-graus) e 8h e 30min. (229,5 horas·graus). 

Em fevereiro de 1986, 6 femeas e 9 machos de Colossoma macropomum, com pesos 
medios de 9,460 ± 810g e 6.547 ± 527g, respectivarnente, forarn divididos em tre lotes de re-
produtores, constituido de 2 femeas e 3 machos. Os lotes forarn separados em caixas de fibra de 
vidro, com dimensoes de 3,0m x 1,0m x 0,6n. Administrou-se uma (mica dose de (D-Ser (Butt) 
6)-LH-RH(l-9) etilarnida de 5ug/kg p.v. para as femeas e 2,5ug/kg p.v. para os machos. Em dois 
lotes os individuos entrararn em movimentaqao de reproduqao espontanea, com a consequente 
liberaqao dos garnetas, cerca de 12 horas ( 300 horas-graus) e 14 horas (360 horas-graus) ap6s a 
aplicaqao. 
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2.12 - OBSERVA90ES PRELIMINARES SOBRE 0 CICLO REPRODUTWO DO COLOS-
SOMA MITREI E SUAS RELA90ES COM FATORES ABI6TICOS. --

Geraldo Bernardino 
Rita de Cassia Gimenes de Alcantara 

Rosell Onnanezi 

0 presente trabalho foi programado para o periodo de julho 85 a marqo 87, tendo 
como objetivo, a amilise dos aspectos de com portamento reprodutivo do pacu s; mitrei, em ca-
tiveiro no sudeste do Brasil e sua relaqao com os fatores abi6ticos. 

Seiscentos exemplares de pacu, provenientes da reproduqao induzida realizada em no-
vembro de 1982, foram estocados em dois viveiros de l.OOOm2 e alimentados seis dias por se-
mana, com raqao balanceada e peletizada com 30% PB, na proporqao de 1% a 3% da biomassa 
de cada viveiro. 

Para determinaqao da curva de maturaqao, indice gonodo somatico (I.G.S.), epoca e 
tipo de desova, foram realizadas amostragens quinzenais e mensais, nos dois viveiros com rede 
de arrasto. Os dados climaticos foram fomecidos diariamente pela Seqao de Meteorologia DPV-
4, do Ministerio da Aeronautica, Estaqao de Pirassununga. · 

A analise dos 210 exemplares amostrados permitiu as seguintes conclus0es: 
a) A desova e total e se estende de novembro a fevereiro; 
b) A elevaqao nas medias do fotoperiodo e da temperatura, coincidem com o periodo de deso-

va · 
c) Os

1

maiores valores de IGS foram obtidos nos meses de novembro e dezembro. 

2.13 - CRIA9,AO DE LARVAS DE ESPECIES DO GENERO COLOSSOMA, EM REDES 
BER9ARIOS 

Manoel Batista de MoraesFilho 
Maria de Araujo Neta 

Jose Augusto Senhorini 

0 emprego de redes berqarios tern como principal objetivo, oferecer proteqao as lar-
vas, contra os numerosos predadores, constituidos em sua maioria por insetos aquaticos, nota-
damente ninfas de Odonata, que se apresentam com excessiva voracidade. 

Dois tipos de redes foram usados: um, com malha de 333 micra (rede 1) e outro, com 
malha de lmm (rede 2). 

No periodo de 5/11/82 a 30/12/84, adotou-se os procedimentos de transferencia de 
larvas do Genero Colossoma das incubadoras para as redes, ainda com as bocas fechadas. Ante-
cedendo-se ao processo de transferencia, verificou-se, atraves de amostragens, a quan tidade de ali-
mento vivo no interior da rede, utilizando-se rede de plancton de 37 micra. Inicialmente as lar-
vas foram estocadas na rede tipo 1. 

Nos dois primeiros dias ap6s a abertura da boca, as larvas receberam alimentaqao arti-
ficial microgranulada na forma Jiquida, na base de Maxten-R 200(protelna texturizada de soja), 
farinha de pebce e Premix, constituindo uma raqao com 52% PB, sendo fartamente fornecido 
alimento vivo, duas vezes ao dia. 

Decorridos oito a dez dias de permanencia na rede 1, as larvas foram transferidas para 
a rede tipo 2, permanecendo por mais dez dias, quando foram liberadas para tanques anterior-
mente preparados e com alta produqao de alimento vivo. 
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2.14 • ALIMENTO VIVO (FITO E ZOOPLANCTON) NA CRIA<;AO DE LARVAS DA ES· 
PECIE DO GSNERO COLOSSOMA 

Manoel Batista de Moraes Filho 
Maria de Araujo Neta 

Jose Augusto Senhorini 

0 ciclo de alimentaqao dos peixes comeqa pelo fitopJ.ancton que alimenta os herbivo-
res do zooplancton. 

Para a produqao desses alimentos, utilizando-se tanques de terra de 1.000m2, os 
quais, com base na analise qulmica do solo, receberam calagem e adubaqao com esterco de gali-
nhas poedeiras confinadas em gaiolas, acrescido de monoamonio fosfato em p6, f6nnula 
06.30.00. 

Atraves do acompanhamento da sucessao do plancton a partir de coletas realizadas 3 
vezes por semana e relacionadas com a temperatura, oxigenio dissolvido e pH, observou-se ao 
nivel de abundancia, os seguintes generos de algas: 

Sphaerocystis (+), Spirogyra (+), Ankistrodesmus (+), Mougeotia (+), Closterium (++), 
Coelastrum (+), Euglena (+), Chlamydomonas (++++), Chlorella (+++), Cosmarium (+) Navicula 
(++), Botryoccus (++), Scenedesmus (++), Cymbella (+), Characium (+), Monorraphidium (+), 
Staurastrum (+), Netrium (+), Selenastrum (+), Bambusina (+), Synedra (++), Eunotia (+),Ce-
dogonium (+), Oscilatoria (+), Oocystis (+), Actonotaenium (+), Phonnidium (+). 

No zooplancton foram constatados: 
Rotifera: Anureopsis (+++), Brachionus (+++), Conochiloides (+), Lecane (+), Polyar-

thra (++++), Trichocerca (+); 
Cladocera: Ceriodaphnia (+++), Daphnia (++), Diaphanosoma (+++),Moina (++++), 

Scapholeberis (+++); 
Copepoda: as sub· ordens Calanoida ( ++++) e Cyclopoida ( ++ ). 
A quantidade de zooplancton relacionada com a adubaqao foi estimada utilizando-se 

a equaqao: 
V=BxE 
onde: v -volume de agua filtrada 

B - Mea da boca da rede de plancton 
E • distancia percorrida pela rede· 

Atraves de uma amostra de 200ml, resultante de 3,3m 3 de aguafiltrada de um volu-
me do tanque de 758,4m3 colocada em proveta graduada e precipitador com formol a 5%, ob-
servou-se uma quantidade de zooplancton total, respectivamente de 170 ml no periodo de 26 
dias, 140ml em 30 dias, 50ml em 34 dias e 20ml em 38 dias, decorridos desde o inicio da adu-
baqao. 

2.15 - PREDA<;AO DE LARVAS DE COLOSSOMAMITREI, POR ODONATA 

Manoel Batista de Moraes Filho 
Jose Augusto Senhorini 

Maria de Araujo Neta 

Os mais vorazes predadores de larvas de peixes pertencem <} ordem Odonata, conheci-
dos por ''lavadeiras". 

As especies ocorrentes nos tanques do CEPT A de maior poder predat6rio sao as se-
guintes: Pantala flavescens, Coryphaeschna adenexa. Brachynesia furcata, Trapezostiqma binota-
_g Miathyria marcela. Eiythroc1iplax latimaculata, Erythrodiplax ochracea, Oliqoclada laetilia, 
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Erythrodlplax connata fusca, Micrathvria souria. Diastatops intensa, Diastatops obscura, Peri-
themis mooma, Anax amazili, Trapezosti~a cophysa e Apt!J.Ha producta 

Para mellior conhecer o ciclo To16gico desses p adores, a fim de estabelecer as me-
didas adequadas para combate-los, foram observados em condi9oes controladas de Iaboratorio, a 
postura, desenvolvimento embrionario do ovo, eclosao das ninfas e seu crescimento, ate a fase 
de imago. 

Uma femea da especie Pantala flavescens Fabricius, 1798 foi capturada e a postura 
efetuada em tubo de ensaio com agua. Os ovos, em numero de 400, foram incubados em placa 
de petri; as ninfas eclodiram 114 horas ap6s a posplra, com o comprimento de 1,0 mm e, aos 24 
dias de idade mediam cerca de 25,0 mm; a temperatura da agua variou entre 24,00 e 26,00C, 
mantendo-se o pH em 6,8 e o oxigenio dissolvido, em tomo de 6,0 ppm. 

As ninfas tornaram-se imagos com 54 dias de idade. 
Visando determinar o nivel de pedra9ao das ninfas de Odonata, foram realizados qua-

tro tratamentos, com duas repeti9oes, utilizando-se 04 caixas de amianto com 80 litros de agua 
cada. 

Os tratamentos foram assim distribuidos: 
1 · Controie, com 150 larvas de C. mitrei: 
2 • 50 larvas de C. mitrei e 1 ninfa de Odonata; 
3 · 100 larvas de Q.. mitrei e 1 ninfa de Odonata; e 
4 · 150 larvas de C. mitrei e 1 ninfa de Odonata. 

As larvas de C. mitrei e as ninfas de Odonata, apresentaram um comprimento de 7,0 
mm. e 20,0mm, respectivamente ap6s 24 horas, encerraram-se os tratamentos, obtendo-se os se-
guintes resultados: 
1 ·Nao houve mortalidade; 
2 • Houve a preda9ao de 31 larvas; 
3 · Houve a preda¢o de 31 larvas; e 
4 · Houve a preda9ao de 32 larvas. 

Como consequencia dos tratamentos apresentados, podemos confinnar, portanto, o 
grande poder predat6rio revelado pelas ninfas de Odonata. 

2.16 • A<;AO DO TRICLORFON SOBRE NINFAS DE ODONATA 

Paulo Sergio Ceccarelli 
Carlos Antonio de Oliveira 

As atividades foram desenvolvidas, visando as ninfas de Pantala favescens, Fabricius, 
1978 (Odonata, LibeHudidae), por tratar-se de especie de grande voracidade,, as quais ocorrem 
com frequencia e em quantidade no CEPT A Utiliz.ou-se o Triclorvet em p6, com 97% (noventa 
e sete por cento) de Triclorfon (O,O-dimetil-oxi-2,22-tricloroetilo), composto organo-fosforado 
indicado como larvicida, ovicida e vermicida. Ap6s decorridas 24 horas, foi obtido o valor pa-
ra a DL50 de 3,87 mg/L 

2.17 • USO DE INSETIC[DA ORGANOFOSFORADO NA SELE<;AO DE ZOOPLANC-
TON. OBSERVAQOES PRELIMINARES. 
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Vera Maria da Costa Nascimento 
Jose Savio Colares de Melo 

Para testar a eficacia do inseticida NEGUVON (Fosfonato de O,O-dimetil-oxi-2,2,2, tri· 



cloroetilo, 97%) na sele9ao de organismos do zooplancton, foram utilizados quatro tanques do 
CEPTA (A50, A46, A54 e A55), com volumes de 128m3, 174ma, 232m3 e240m3, respectiva-
mente. Ap6s corre9lio do pH e fertiliza9lio orgamca dos tanques, foi aplicado o inseticida na 
concentra9ao de 0,5 ppm da substancia ativa. 

No perfodo de 25-04 a 04-05-84, diariamente, foram feitas coletas de amostras de 
agua para identifica9lio e contagem de organismos. 0 material coletado foi concentrado em rede 
de plancton com malha de 50 µm e fixado com forrnalina neutra; os organismos presentes na 
amostra foram identificados e contados utilizando-se camara reticulada e microsc6pio estereos-
c6pico. 

A maior densidade de Rotifera foi de 7.426 ind./1 observada no tanque A46, oito 
dias ap6s a aplica9ao do inseticida, seguido pelo A55 com 5.151 ind.fl no mesmo periodo de 
tempo, A50 com 1.628 ind.fl no decirno dia, e A54 com 371 ind.fl no nono dia. 

Obsezvou-se que nlio houve rela9ao entre o nfvel da agua dos tanques ea concentra-
9ao de organismos, e que o inseticida testado elirninou as formas maiores do zooplancton (Cla-
docera e adulto de Copepoda) favorecendo a prolifera9lio de Rotifera, devido a ausencia de 
competidores, e posteriormente nauplii de Copepoda, ap6s a degrada9ao do inseticida. 

2.18 - SOBREVNENCIA DE LARVAS DE COLOSSOMA MACROPOMUM EM TAN-
QUES TRATADOS COM ORGANOFOSFORADO (FOLIDOL 60%) 

Manoel Batista de Moraes Filho 
Maria de Araujo Neta 

Jose Augusto Senhorini 

Em 15fl2f85, foram estocadas 256.000 larvas de tambaqui C. macropomum em re-
des bergarios com malha de 333 micra, sendo 104.000 no tanque B6 e 152.000 no B7, de terra, 
com l.000m2 cada, os quais, em 19fl2f85 receberam tratamento, com Folidol na concentra9lio 
de 0,25 ppm para o combate aos insetos predadores, especiabnente as ninfas de Odonata. 

As larvas passaram para o ambiente livre dos tanques em 20f 12f85, tendo ficado 5 
( cinco) dias nas redes. 

A despesca dos tanques ocorreu em 2lf0lf85, cujos alevinos apresentaram na rede 
instalada no tanque nC? B6, o comprirnento medio de 4,3cm e peso medio de l,4g; para a rede 
do tanque nC? B7, o comprirnento foi de 3,5cm e peso medio de 0, 93g. 

No primeiro caso foram produzidos 36.500 alevinos com a sobrevivencia de 35% e no 
segundo, 52.896 alevinos com a sobrevivencia de 34,8%. 

Cerca de 50.000 larvas deQ, mitrei que haviam sido alirnentadas nas incubadoras com 
gema de ovo de galinha, foram estocados em 29f0lfl986 em um tanque de terra (B14) com 
1 OOOm2, tratado com folidol a 0,25 ppm. 

A despesca deste ultimo tanque deu-se em 14f03f86, obtendo-se 35.000 alevinos que 
apresentaram comprirnento medio de 2,9 cm e peso medio de 0,45g, com a sobrevivencia de 
70%. 

2.19 - EFEITOS DA ALIMENTA<;AONAPRODU<;AO DOPACUCOLOSSOMAMITREI 
EMVNEIROS 

Valdir Aparecido Ferrari 
Geraldo Bernardino 

No perfodo de fevereirof82 a fevereirof83 foi realizado um experirnento de monocul-
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tivo de pacu C. mitrei, em dois tratamentos, um com arra9oamento e outro sem (controle), sen-
do utilizados tres viveiros de 1.000m 2 para cada tratamento, com mesma densidade de estoca-
gem (10.000 peixes/ha). Os peixes apresentavam peso medio de 11,48g. Os viveiros nao foram 
fertilizados. 

Os pacus usados no controle nao receberam alimenta9!0 durante o perfodo de culti-
vo, estando seu crescimento relacionado com a disponibiiidade de alimento natural. 

No tratamento com arra9oamento a alirnenta9!0 foi fornecida a partir do segundo 
dia, usando-se uma ra9ao peletizada comercial com 22°.k PB. A ra9ao foi fornecida duas vezes ao 
dia, seis dias por semana a uma taxa de 3% da biomassa. Houve varia9!0 na quantidade de ra9ao 
fornecida em fun9ao da menor aceitabilidade pelos peixes no periodo de tempera turas baixas. 

Os resultados obtidos para o tratamento controle e com aiTa9oamento foram respec· 
tivamente: peso medio final 36,6 g e 624,0g; produ9!0 final 337,0 kg/ha e 5866,0 kg/ha; taxa 
de sobreviv~ncia 92,0% e 94,0%; crescimento diario 0,07 g/dia e 1,68 g/dia; e incremento da 
produ9ao 0,650 kg/ha/dia e 15,770 kg/ha/dia (Tabela 5). 

A conversao alimentar aparente foi de 2,47 ea adi9ao do alimento elevou a produ9ao 
Iiquida de 24,3 vezes em rela9ao ao controle, ou seja, um aumento de 2.338,6%. 

2.20 · OBSERVAl;OES po CRESCIMENTO E SOBREVIVltNCIA DO PACU COLOSSO-
MA MITRE!. EM EPOCA DE TEMPERATURAS BAIXAS 

Geraldo Bernardino 
Valdir Aparecido Ferrari 

Visando obter informa9oes basicas sobre o comportamento do pacu C. mitrei em ca-
tiveiro, no Sudeste do Brasil, durante o periodo de abril a outubro de 1982, realizou-se um en-
saio em tres viveirosde 1.000m2• A densidade de estocagem foi de 10.000 peixes/ha. 

Foi fornecida ra9ao peletizada com 22°.k PB duas vezes ao dia, seis dias por semana, 
na taxa de 3% da biomassa media de cada viveiro, nao sendo reajustada entre 12/04 a 17 /08. 

As temperaturas mediasmensais da agua variaram de 23,9± 1,80C (outubro) a 19,8 ± 
0, 9oc (julho), com media de 21,5 ± 2, 7 no periodo, considerando os tres viveiros. Os pacus es-
tocados com comprimento total medio de 13,3cm e peso medio de 58,8g alcan9aram em 186 
dias de cultivo 19,5cm e 177,8g. A sobrevivencia foi de 97,5%, a conversao alirnentar aparente 
de 3,32 e o crescimento diario de 0,66g/dia. Aprodu9ao Iiquida foi de 1160,0kg/ha, correspon-
dendo a um incremento de 6,240kg/ha/dia (Tabela 6). 

As temperaturas baixas nao afetaram a sobrevivencia durante o cultivo, entretanto in· 
flulram no ritmo do crescimento e aceitabiiidade do alirnento. 

2.21 - EFEITOS DA FERTILIZACAONAPRODU<;il.O DE PACUCOLOSSOMAMITREI 
ALIMENT ADO COM RA<;il.O . 

Geraldo Bernardino 
Valdir Aparecido Ferrari 

Com o objetivo de avaliar a contribui9ao da alimenta9ao natural incrementada por 
fertiliza9ao na produ9ao do pacu, realizou-se no periodo de fevereiro/83 a fevereiro/84, em 06 
viveiros de 1.000 m2; um experimento em tees diferentes tratamentos: Tl - Ra9ao; T2 • Ra9ao + 
Fertiliza¢o Organica e T3. Ra9ao + Fertiliza9!0 Inorganica. Os peixes foram estocados com pe-
so medio de 8,2g na densidade 10. 000 peixes/ha. 

Antecedendo a estocagern, aplicou-se 1.000kg/ha de CaO. Para a fertiliza9ao organica 
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utilizou-se o esterco de bovino napropon;ao de 1.000kg/ha/mes e para a fertilizar;ao inorganica 
o superfosfato simples (16% de P205) na propon;ao de 375kg/ha/mes. 

Foi utilizada uma rar;ao com 39°/o PB nos primeiros meses, a razao de 5% da biomassa 
de cada viveiro, e outra com 30% PB nos meses seguintes, variando de 1% a 3% da biomassa. 

Os tratamentos T1, T2 e T3 apresentaram os seguintes resultados respectivamente: 
peso medio final 567,0g, 646,7g e 590,3g; produr;ao final 5585,0kg/ha, 6312,0kg/ha e 5797,0 
kg/ha; conversao alimentar aparente 2,39, 2,27 e 2,26 (Tabela 7). 

A fertilizar;ao organica e inorganica proporcionaram, respectivamente, durante ope-
riodo de cultivo, um aumento na produr;ao de 23,8% e 17,8% no 39 mes; 14,5% e 3,3% no 6Q 
mes; 13,2% e 13,8% no 12Qmes, em relar;ao ao tratamento s6 com rar;ao. 

2.22 - INFLUENgIA DE DUAS DENSIDADES DE ESTOCAGEM, NO CRESCIMENTO E 
PRODU<;AO DO PACU COLOSSOMA MITREI 

Valdir Aparecido Ferrari 
Geraldo Bernardino 

Com a finalidade de serem estabelecidos os niveis 6timos de produtividade por area, 
para pacu C. mitrei, desenvolveu-se no periodo de fevereiro/83 a fevereiro/84, ·em quatro vivei-
ros de 1.000 m2, um ensaio com densidades de 5.000 e 10.000 peixes/ha. Os individuos foram 
estocados com peso meciio de 8,2g. . 

Para ambos os tratamentos empregou-se a adubar;ao organica, constitufda de esterco 
de bovino, na propon;ao 1.000 kg/ha/mes. 0 alimento fornecido aos peixes, seis dias por sema-
na, constituiu-se de rar;ao peletizada tipo engorda para pacu, com 39% de PB nos dois primeiros 
meses e com 30% de PB nos meses seguintes. A quantidade de rar;ao foi reajustada mensalmen-
te. 

A analise dos resultados revelou que as densidades de 5.000 e 10.000 peixes/ha nao 
apresentaram diferen,r;as marcantes sobre o peso medio(717,0 g e 646,7g), sobre o crescimento 
diario (1,9lg/dia e 1,75g/dia), sobre a conversao alimentar (2,18 e 2,27) e na sobrevivencia 
(98,6% e 97,6%). As produr;oes lfquidas obtidas foram 3.445kg/ha e 6.230kg/ha, observando-se 
que na dehsidade de 10.000 peixes/ha houve um incremento de 1,81 vezes (Tabela 8). 

2.23 - MONOCULTIVO DO PACU COLOSSOMA MITREI EM TR£S FASES DE PRODU-
<;Ao 

Valdir Aparecido Ferrari 
Geraldo Bernardino 

0 presente ensaio foi realizado em dois viveiros de 1.000 m 2, com densidade de 
5.000 peixes/ha, em tres fases de produr;ao, correspondendo a 2 anos de observar;ao, a saber: 
217 dias para a primeira (marr;o/83 a setembro/83), 212 dias para a segunda (setembro/83 a 
abril/84) e 307 dias para a terceira (abril/84 a fevereiro/85). 

Antecedendo ao experimento, procedeu-se a calagem dos tanques, adicionando-se 
1.000 kg/CaO/ha A adubar;ao organica, constitufda de esterco de bovino, foi aplicada na pro-
pon;ao de 500 kg/ha, quinzenalmente, durante a 1~ e infcio da 2~ fase. 

Os pacus estocados com 8,2 g foram alimentados, inicialmente, com rar;ao 39% PB e, 
a partir do segundo mes da H fase, com 30% PB. A taxa de alimentar;ao variou de 1% a 5%, da 
biomassa. 
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Considerando-se a media dos dois viveiros, os resultados obtidos para a 1 iii, 2? e 3? fa-
ses foram respectivamente·: peso medio final 184,4 g, 850,1ge1118,4 g; produr;ao liquida 
868,0 kg/ha, 3282,0 kg/ha e 1323,0 kg/ha; crescimento diario 0,81 g/dia, 3,13 g/dia e 0,87 g/ 
dia; incremento da produr;ao 4,0 kg/ha/dia, 15,5 kg/ha/dia e 4,3 kg/ha/dia; conversao-alimentar 
aparente 1,81, 2,60 e 10,43 (Tabela 9). 

Os resultados preliminares deste ensaio nos permitem concluir que o pacu Colossoma 
mitrei, deve ser cultivado na regiao Sudeste em duas etapas. A primeira, de marr;o a setembro, 
com alta densidade (recria ou 2? alevinagem), e a segunda, de outubro a abril, com densidade 
baixa ( engorda). 

2.24 - ANALISE QUANTITATIVA DO PACU COLOSSOMA MITREI EM CULTIVO NO 
CEPTA 

Geraldo Bernardino 
Valdir Aparecido Ferrari 

0 presente resumo apresenta a analise quantitativa de um cultivo intensivo do pacu 
C. mitrei, 
- -- Em fevereiro de 1983, os pacus foram capturados com rede de arrasto e selecionados 
em 2 lotes de individuos com o comprimento total medio de 7,0 cm e peso medio de 8,2 g, sen-
do distribuidos em 2 viveiros de 1.000 m2 na densidade de 1 peixe/m 2 (10.000 peixes/ha). A 
despesca foi realizada em fevereiro de 1984. 

Os viveiros foram fertilizados quinzenalmente durante os primeiros sete meses, com 
adubar;ao organica constituida de esterco de bovino na quantidade de lOOkg/vivfJiro/mes. Foi 
fornecida rar;ao balanceada, peletizada, seis dias por semana na quantidade de 1 % a 5% da bio-
massa. 

A biometria foi realizada mensalmente, usando-se no minimo 100 individuos por vi-
veiro, coletados ao acaso. 

Na Tabela 10 podemos observar as expressoes matematicas, resultantes da aplicar;ao 
da analise quantitativa ao cultivo do pacu. 

2.25 - MONOCULTIVO DO TAMBAQUI COLOSSOMA MACROPOMUM: I· DETERMI-
NA<;AO DA CARQA MAXID1'A SUSTENTAVEL EM DIFERENTES INTENSIDA-
DES DE PRODU<;AO 

Valdir Aparecido Ferrari 
Geraldo Bernardino 

Jose Savio Colares de Melo 
Vera Maria da Costa Nascimento 

Nikola Fijan 

Foi desenvolvido no CEPT A, um experimento de engorda do tambaqui, no periodo 
de outubro/84 a abril/85, em 20 viveiros com 350m2 , cada. Realizaram-se quatro diferentes 
tratamentos: 1) Controle (5.000 pebces/ha); 2) Adubar;ao; 3) Milho + adubar;ao, e 4) Rar;ao com 
20% de PB. Estes tres ultimos tratamentos foram repetidos em tres densidades (5.000, 10.000 e 
20.000 peixes/ha). Utilizaram-se dois viveiros para cada tratamento. 

Antecedendo a estocagem, aplicaram-se 3.000kg/ha de calcareo dolomitico em todos 
viveiros. As adubar;Oes nos tratamentos 2 e 3 foram feitas com esterco de bovino, aplicando-se 
1.000 a 2.000kg/ha em intervalos quinzenais. 0 alimento artificial foi fornecido diariamente, na 
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proporyao de 3% a 5% da biornassa. 
Os tratamentos alaanqaram as seguintes produqoes, em kg/ha: Controle (297) e adu· 

baqao (371, 440 e 654) ao final de 161 dias; milho + adubayao (1.600, 2.251e3.717) e raqao 
com 20%PB (1.903, 3.591e6.523) em 203 dias de aultivo (Tabelas 11, 12e13). 

Com base nos resultados obtidos sugerimos que: a) a engorda do tambaqui poderia 
ser dividida em etapas; sendo a prirneira para produzir peixes de 200 a 350 g, com cerca de 200 
dias de cultivo; e a segunda ate atingir o peso comeraial, que ainda devera ser pesquisado; e b) a 
densidade de estocagem para a primeira etapa podera ser de 20.000 peixes/ha quando se utiliza 
milho + adubaqao e1acima desta,quando se aplica raqao balanceada. 

Ap6s o encerramento do experimento, as temperaturas baixas (menores que 180C) 
provocaram a mortalidade total dos tambaquis, indicando a necessidade de cautela na criaqao 
desta especie em locais com clima semelhante. 

2.26 · EFEITOS DA TEMPERATURA E DENSIDADE DE ESTOCAGEM NA SEGUNDA 
ALEVINAGEM DO PACU COLOSSOMA MITREI 

Valdir Aparecido Ferrari 
Geraldo Bernardino 

0 presente resumo apresenta os resultados de um ensaio de monocultivo de pacu C. 
mitrei em tres densidades de estocagem (10.000, 20.000 e 40.000 peixes/ha), desenvolvido no 
perfodo de 25 de abril a 01 de outubro/1985, utilizando-se dois vivelros de 900m2 para cada 
tratamento. 

Os pacus estocados com l l,2g foram alimentados com raqao balanceada, contendo 
30% de protefna bruta, fornecida a razao de 1% a 3% da biomassa. 

As temperaturas medias mensais variaram de 27,72 ±. l,770C (setembro) a 16,40 ±. 
2,550C (junho), com media no periodo de l 9,430C ±. 2,24oc. Os resultados medios obtidos 
nas densidades de 10.000, 20.000 e 40.000 peixes/ha foram, respectivamente: peso medio final 
- 28,2; 25,6 e 25,5g. Produqao final 282,0, 512,0 e 1.020,0kg/ha. Produqao Jfquida 170,0, 
288,0 e 572,0kg/ha. Incremento da biomassa 1,074, 1.823, 3.597kg/ha/dia; e crescimento dia-
rio (g/dia) 0,11, 0,09 e 0,09 g/dia (Tabela 14). Nao houve mortalidade durante o perfodo de 
cultivo. 

A ancilise dos resultados sugere: a) a densidade de estocagem para o pacu, na segunda 
alevinagem, pode ser em torno de 40.000 pebces/ha e b) os alevinos podem ser estocados duran-
te o inverno na regiao Sudeste. 

2.27 - INFLUENCIA DA CARPA PRATEADA HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX 
NO CULTIVO DO PACU COLOSSOMA MITREI 

Valdir Aparecido Ferrari 
Geraldo Bernardino 

Maria de Araujo Neta 

0 presente trabalho visou obter informaqi5es comparativas entre o paau em monocul-
tivo (10.000 peixes/ha) e em poliaultivo simples (10.000 peixes/ha) com a carpa prateada 
(2.100 peixes/ha) utilizando-se quatro viveiros de 500m2 cada. 

No desenvolvimento do experimento, efetuaram-se calagens com calcario dolomftico 
e cal viva em doses parceladas. Foram tambem realizadas fertilizaqi5es com esterco de bovino e 
monoamOnico fosfato. 
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A rar;ao peletizada, contendo 30% de PB e 2.800 Kcal de ED, foi fornecida diaria· 
mente, na proporr;ao de 1 % a 3'°A. da biomassa do pacu, em cada viveiro. 

A Tabela 15 apresenta um resumo dos resultados obtidos, ressaltando-se que a pre-
senr;a da carpa prateada favoreceu o incremento da biomassa do pacu. 

Paralelamente, foi desenvolvido um estudo sobre a importancia do fitoplancton na 
alimentar;ao da carpa prateada, o qual contribulu com 80% de todo alimento ingerido. Obser-
vou-se que dos 50 generos de algas encontradas nos viveiros, praticamente todos eles estiveram 
pr~~~ntes no conteudo do trato digestivo da carpa, sendo que os de maior abundancia foram: 
Gomphonema, Gonatozygodon, Fragilaria, Gomphosphaeria, Navicula, Mallomonas, Closterium 
e Pandorina. Os 20% restantes constituiram-se de zooplancton, sendo o genero Keratella mais 
abundante seguindo da ordem Cladocera. 

2.28 • MONOCULTIVO DE PACU COLOSSOMA MITREI EM CURRAIS 

Jose Henrique de Souza 
Jose Oswaldo Junqueira Mendonr;a 

Paulo Sergio Ceccarelli 

Numa represa do CEPTA, com area de aproximadamente 5 ha, foi realizado um en· 
saio de monocultivo de pacu em Sistema de currais. Os currais, em numero de quatro, com area 
de 50m2 foram construidos com bambu. 0 ensaio teve seu inicio em 18 de fevereiro de 1982 e 
o termino em 22 de outubro do mesmo ano. 

Os peixes, com peso medio inicial de 1 Og, foram estocados a uma densidade de 5 
exemplares por m3 • Ap6s 247 dias de cultivo, atingiram peso medio de 65,2g. A rar;ao utilizada 
foi a CARPIL, com 22% de P.B., ministrada 2 vezes ao dia, a uma taxa de 3% do p.v., durante 
seis dias por semana. A conversao alimentar aparente foi de 3,21, a produtividade alcanr;ou 276 
g/m3 • Nao foi observada mortalidade durante o ensaio. (Tabela 16). 

2.29 . POLICULTIVO DE PACU COLOSSOMA MITREI EM CERCADA 

Jose Henrique de Souza 
Jose Oswaldo Junqueira Mendonr;a 

Paulo Sergio Ceccarelli 

Em uma cercada com area de 850m 2 , construida em bambu, localizada em um brar;o 
de uma represa do CEPT A com 5 ha, foi realizado um ensaio de policultivo de pacu C. mitrei e 
curimbata Prochilodus scrofa. 0 ensaio iniciou-se em 18 de fevereiro de 1982, terminando em 
22 de outubro do mesmo ano. 

A densidade de estocagem foi 11. 764 peixes/ha, para cada uma das especies. A rar;ao 
utilizada foi a CARPIL, com 22% de P.B., ministrada 2 vezes ao dia, a uma taxa de 3'°A. da bio-
massa de pacu, 6 dias por semana. 0 peso medio inicial do pacu foi de 10,6 g, e o do curimbata 
de 6,2 g. Ao final de 247 dias de cultivo, o peso medio do pacu foi de 125,2 g e do curimbata 
de 98,6 g, proporcionando uma produtividade de 2000 kg/ha de pacu e 1600 kg/ha de curimba· 
ta. A conversao alimentar aparente foi de 1,58, considerando-se as duas especies, e, embora fos· 
sem registrados niveis criticos de oxigenio dissolvido, nao foi observada mortalidade. (Tabela 
17). 
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2.30 - MONOCULTIVO DE PACU COLOSSOMA MITREI EM GAIOLAS 

Jose Henrique de Souza 
Jose Oswaldo Junqueira Mendonqa 

Paulo Sergio Ceccarelli 

Numa represa do CEPTA, com area de aproximadamente 5 ha, foi realizado um en-
saio de cultivo de pacu em gaiolas, com infcio em 29 de abril de 1982 e termino em 25 de outu-
bro do mesmo ano. As gaiolas utilizadas foram construidas em madeira, com dimensoes de 1,5 
x 1,5 x l,Sm, revestidas com tela de nylon com malha de 5 x 7mm, tendo um volume de 3m3 

cada, fixadas em uma balsa construida com tambores. 
Utilizaram-se dois tratamentos com duas repetiqoes, sendo o tratamento 1 com 50 

peixes por gaiolas e o tratamento 2 com 100 peixes, correspondendo cerca de 16 peixes/rrJ3 e 
32 peixes/m3. 

A raqao empregada foi a CARPIL' com 22% de PB, ministrada duas vezes ao dia, a 
uma taxa de 3% do p.v., durante seis dias por semana . 

. 0 peso medio inicial para o tratamento 1 foi de 21,8g e 21,7g para o tratamento 2. 
Ap6s 180 dias os peixes apresentaram peso medio de 107,6g, conversao alimentar de 1, 96 e pro-
dutividade de 1.430g/m3 para o tratamento 1, e peso medio de 90.2g, conversao alimentar de 
1,95 e produtividade de 2.285g/m3 para o tratamento 2. Nao foi observada mortalidade em am-
bos tratamentos. (Tabela 18). 

2.31 - CULTIVO DE PACU COLOSSOMA MITREI EM GAIOLAS' COM DIFERENTES 
DENSIDADES DE ESTOCAGEM 

Nino Merola 
Jose Henrique de Souza 

Neste trabalho os pacus Colossoma mitrei foram estocados em tres densidade: 100, 
200 e 300 peixes/m.3, em gaiolas flutuantes, de forma cilindrica, com volume de 0,5m3 cada. 
Os valores da temperatura ficaram entre 23oc e 280C. 0 experimento teve a duraqao de 91 
dias, sendo os peixes alimentados durante 72 dias, a base de 5% de peso vivo, com raqao conten-
do 30",{, de protefna. 0 ganho de peso dos peixes, foi de 1,16, 1,24 e 1,45g/dias, para as tres 
densidades, respectivamente, considerando-se os dias em que receberam alimentos. (Tabela 19). 

Na densidade de 300 peixes/m3, a biomassa final obtida foi de 40,8kg/m3. A conver-
sao alimentar variou de 2,8 a 3,0. Nao houve mortalidade em nenhum dos tratamentos. 

2.32 - CUL TIVO .DE PACU COLOSSOMA MIT REI EM GAWLAS, COM TR£S TAXAS 
DE ALIMENTA<;Ao 

Nino Merola 
Jose Henrique de Souza 

Foram estocadospacus em gaiolas de 0,5m 3, a uma densidade equivcilente a 200 indi-
viduos/m3. Os peixes foram divididos em tres grupos, em funqao do peso corporal Um grupo 
foi composto por exemplares com peso en tre 100-150g, ou tro por 150-200g e um terceiro gru-
po com exemplares com peso superior a 200g. A raqao foi fomecida a uma taxa de 4,3 e 2% do 
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peso corporal, respectivamente. 0 ganho de peso diario variou de 1,5g dia para uma biomassa de 
aproximadamente 30 kg/m 3 ate lg dia para biomassa de 40-45 kg m3, A conversao foi alta em 
todos grupos, variando de 3,8 a 7, 7. Os resultados indicam preliminarmente que a truca de ali-
mentar;ao de 3% do peso corporal deve ser usada para peixes de 150-180g, e para pesos maiores 
uma taxa de 2% pode ser usada. Nao houve mortalidade em todas as gaiolas (Tabela 20). 

2.33 · CULTIVO DE TAM BA QUI COLOSSOMA MACROPOMUM EM GAIOLAS 

Nino Merola 
Jose Henrique de Souza 

0 aultivo do tambaqui em gaiolas apresenta grande potencial para a regiao latino-
americana. 

Os tambaquis foram estocados em gaiolas de 6,5m3, cada, nas densidades de 100 a. 
150 peixes/m 3, engordados por um peri odo de 222 dias. 

Os peixes receberam rar;ao peletizada com 40% de P.B., nos cinco primeiros meses, e 
no final com 30% de P.B., durante 174 dias. A taxa de alimentar;ao variou de 3,5% a 2,5% do 
peso vivo. As temperaturas estiveram acima de 25oc, exceto no ultimo mes; o oxigenio dissol-
vido nao foi inferior a 5,0 ppm. 0 ganho de peso dos peixes, considerando-se os dias em que 
receberam alimento, foi de 1,37 e 1,31g; ganho por m3, 136 a 187g e a biomassa final 24,6 e 
34,0 kg/m3, para as duas densidades, respectivamente. A produqao final mostrou uma diferenr;a 
significativa entre os dois tratamentos, sendo a produr;ao liquida de 153,4 e 210,8 kg, respecti-
vamente. (Tabela 21). 

2.34 - ESTUDO DO TRATO DIGESTIVO DO PACU COLOSSOMA MITREI E VEGETA-
<;Ao RELACIONADA COM A SUA ALIMENTAQAO 

Jose Elias de Paula 
Manoel Batista deMoraesFilho 

Geraldo Bernardino 
Jose Savio Colares de Melo 

Valdir Aparecido Ferrari 

No periodo 1983/84 foram analisados cento e dois tratos digestivos de paau captura-
dos no Pantanal Mato-Grossense, nos municipios de Pacone e Barao de Melgar;o. Os estudos da 
vegetar;ao aquatica ciliar e de areas inundaveis foram conduzidos nas areas onde os especimes de 
paau foram capturados. 

As analises do conteizdo alimentar do trato digestivo do paau revelaram que o habito 
alimentar dessa especie e marcadamente herbivora, preferindo como alimento as plantas supe-
riores, especialmente folhas, caules, flores, frutas e sementes de mono e dicotiledoneas. Contu-
do, havendo necessidade e oportunidade, tambem utilizam-se de crustaceos e insetos. A abun-
dancia de fragmentos vegetais inalterados no intestino, indica que, seguramente, a digestao se 
completa nesta parte de aparelho digestivo. 

A seguir, alinhamos as especies vegetais relacionadas com a alimentar;a-o do pacu: 
Vitex cvmosa Cham (taruma), Eugenia patrisi Vahl. (roncador), Euqenia·sp, Alchor-

nea castaneaefolia (wild.). Juss. (saran), Sapium sp (saran-de-leite), Fiaus qardneriana (Mig.) 
Mig. (figueirinha), Ocotea sp (louro), Crateava tapia L. (birreiro), Byrsonima sp (murici), Celtis 
iquaneae (Jacq.) Sarg. (upia), Celtis aauleata Planch. (upia ou saran de espinho, ;Genipa ameri-
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™ L. (jenipapo), sanacea elliptica (Mart.) G. Don (ciputa OU saputa), Cissus spinosa Camb. 
(taiua), Psidium acutanqulum DC (goiabinha), Ipomea fistulosa'Mart. ex. Choisy (algodao), 
Pouteria sp (parada), Bactris qlaucescens Drude (tucum), hlqa sp (gaiuvira), Rheedia brasilienis 
(Mart.) PL, Combretum Ieprosum Mart., Pthirusa sp., Paulinia pinata, Iponoea sp, Enchindouros 
paniculata, Mikania sp, Sarcostemm clausum, Nymphaea sp, Paouteria qlomerata e Spandias Ju. 
tea (caja). 

2.35 · INVENTARIO DE l!'IGREDIENTES POTENCIAIS PARA J!4IM~NTA<;Ao DE 
PEIXES, NO MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA, ESTADO DE SAO PAULO 

Josi: Augusto de Sousa 
Josi: Savio Colares de Melo 

Vera Maria da Costa Nascimento 
Osmar Angelo Cantelmo 

No presente trabalho procedeu-se a uma avaliaqao quantitativa dos produtos e deriva-
dos de origem animal e vegetal que se apresentam coma ingredientes potenciais para a alimenta· 
qao de peixes, com particular ateni;ao a disponibilidade estacional e aos preqos. 

Para o Ievantamento a nivel local dos produtos e subprodutos, foram visitadas, no 
period.a de agosto a outubro de 1981, cerca de sessenta e tres propriedades rurais e empresas 
agricolas constante da Carta Sistema Viario Municipal de Pirassununga, alem de mais quatorze 
outras estabelecidas em municipios circunvizinhos. 

Para facilitar os deslocamentos ate as propriedades e empresas e ordenar a sequencia 
das visitas, a Carta Sistema foi dividida em 15 subareas de 5 milhas de lado. 

Por ocasiao das visitas, os responsaveis pelas propriedades ou empresas foram entre· 
vistados, e as informayaes obtidas, imediatamente registradas em formularios especialmente ela· 
borados, obtendo-se dados referentes a identificaqao da empresa ou propriedade rural (nome, 
endereqo e pessoa responsavel pelas informaqops prestadas) e dados de produqao especificando 
os produtos e subprodutos, quantificando-os por mes e por period.a, com indicaqao do preyo 
media por unidade e o destino dessa produqao. (Tabela 22) 

2.36 . USO DE AB6BORA CUCURBITA MAXIMA, MA!IDIOCA MANIHOT ESCU-
LENTA E MILHO ZEA MAYS NA ALIMENTA<;AO DO PACU COLOSSOMA 
MITREI 

Josi: Augusto de Sousa 
Osmar Angelo Cantelmo 

No period.a de 04 de mari;o a 30 de abril de 1982, realizou-se, no CEPTA, um experi· 
mento destinado a determinar 0 desenvolvimento do pacu (£. mitrei), quando alimentados com 
ab6bora, mandioca e milho. 

Foram utilizados 09 tanques de alvenaria com volume de 4,8m3. e uma vazao que per-
mitiu a renovayao de 20"/o do volume de agua total por dia. Os tratamentos empregados foram 
ab6bora, mandioca e uma mistura de ab6bora, mandioca e milho em proporyoes iguais, com 
tres repetiqoes para cada tratamento. Em cada tanque, foram estocados setenta alevinos de peso 
media 10,7g e comprimento total media de 7,6cm. 

Observou-se uma nitida perda de peso durante o period.a experimental em todos tra· 
tamentos. Os resultados encontram-se na Tabela 23. 
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2.37 • USO DE RA90ES COMERCIAIS NA CRIA9Ao DO PACU COLOSSOMA MITREI 

Jose Augusto de Sousa 
Osmar Angelo Cantehno 

Raqoes comerciais para galinha, suino, carpa e uma formulada pelo CEPTA (proteina 
bruta: 15, 20, 22 e 22%, e energia bruta: 3,0; 3,6; 2,9 e 3,8 KCal/g), constituindo quatro trata· 
mentos com tres repetiqoes cada, foram comparadas na criaqao do pacu Q, mitrei. Setenta pei-
xes com peso medio inicial de 1 Og foram criados durante 83 dias (marqo a maio de 1982) em 
tanques de concreto com 4,8 ma. 

Os tratamentos com raqoes para sufnos, carpa e do CEPT A, ntro apresen taram diferenqa 
significativa (P < 0,05) com pesos medios finais de 28,5; 26,6 e 26,3g respectivamente; o trata-
mento galinha apresentou diferenqa quando comparado aos demais, com peso medio final de 
18,6g. A conversao alirnentar variou de 2,1 a 3,5 ea mortalidade de 10,5 a 13,8%, em todos os 
tratamentos. 0 custo do alirnento por kg de pebce produzido foi maior para o tratamento Car-
pa. (Cr$ 118,58), seguido pelos tratamentos galinha (Cr$ 105, 90); CEPTA (Cr$ 88,42) e sui· 
nos (Cr$ 78,66). Os resultados encontram-se na tabela 24. 

2.38 . ALIMENTA9Ao DO PACU COLOSSOMA MJTREI NO PERiopo DE INVERNO, 
COM DIETAS CONTENDO DIFERENTES NIVEIS DE PROTEINA 

Osmar Angelo Cantehno 
Jose Augusto de Sousa 

Durante o perfodo de 25 de maio a 28 de julho de 1982, foi realizado um ensaio, pa-
ra verificar-se o desenvolvirnento do pacu no periodo de inverno. Os tratamentos empregados 
foram raqoes com 30, 35 e 40% de proteina bruta. Utilizaram-se tres tanques com area de 64m2 
e profundidade media de 1,5m. A densidade de estocagem foi de 1 pebce/m2., com o peso medio 
inicial dos individuos de 31,0; 29,0 e 28,2g e comprirnento total medio de 11,6; 10,7 e 10,4cm, 
nos respectivos tratamentos com 30, 35 e 40%. 

0 tratamento com 40%.de proteina bruta apresentou maior ganho de peso, seguido 
dos tratamentos com 35 e 30"k, com taxas de crescirnento relativo de 125,16; 111,21e62,48%, 
respectivamente. (Tabela 25). 

2.39 • ALIMENTA9Ao EM DIFERENTES NiVEIS PROTEICOS PARA 0 DESENVOLVI-
MENTO INICIAL DO PACU COLOSSOMA MITREI EM TANQUES FETILIZA-
DOS. 

Osmar Angelo Cantehno 
Jose Augusto de Sousa 

Este trabalho foi realizado no Centro de Pesquisa e Treinamento em Aquicultura, em 
Pirassununga, no perfodo de 01 de marqo a 02 de maio de 1983, para se observar a influencia 
dos diferentes niveis proteicos no desenvolvirnento inicial do pacu Q, mitrei. 

Utilizaram-se 12 tanques com area de 64m2' e profundidade media de l,Sm, paredes 
de alvenaria e fundo de terra, estocados com pacus de peso medio de 5,5g e comprirnento total 
medio de 6,lcm, na densidade de 1 peixe/m2. Os tanques receberam, semanahnente, adubaqoes 
nas quantidades de tres quilos de esterco bovino. 
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Foram testadas rar;oes com 20, 25, 30 e 35% PB, constituindo cada nivel um trata-
men to. 

Nao houve diferenr;a significativa (P < 0,01) no ganho de peso entre os tratamentos, 
ate o peso medio de 40g (Tabela 26). 

2.40 - RES'.fRI90ES QUANTO AO USO DE_PRODUTOS E SUB-PRODUTOS DA AGRO-
INDUSTRIA NA DIETA PARA 0 GENERO COLOSSOMA (ESTUDOS PRELIMI-
NARES). 

Osmar Angelo Cantelmo 
Jose Augusto de Sousa 

Este trabalho analiza os resultados de uma pesquisa de mercado no Estado de Sao 
Paulo, para se determinar os ingredientes disponiveis na regiao capazes de serem utilizados na 
manufaturar;ao de rar;oes balanceadas para especies J:io genero Colossoma. Esses ingredientes 
foram relacionados em tabelas e comparados com os dados de um levantamento da literatura, 
observando-se suas restrir;oes em dietas para carpa Cyprinus carpio. tilapia Oreochromis spp e 
Cat-'fish Ictalurus punctatus. especies que suportam a mesma amplitude de .temperatura que as 
do genero Colossoma. As restrir;oes foram dirigidas quanto ao tipo de materia prima, peletibi-
lidade, poder aglutinante, composir;ao de aminoacido, digestibilidade e possivel efeito t6xico 
de alguns ingredientes, quando fornecidos em grandes quantidades. 0 levantamento em causa 
abrange os produtos de origem animal, bem como os sub-produtos da agro-industria. (Tabela 
27). . . 

2.41 - ELABORA<;:Ao DE UMA FORMULA DE PR§MIX VITAMINICO E MINERAL 
PARA 0 GENERO COLOSSOMA (OBSERVA90ES PRELIMINARES). 

Osmar Angelo Cantelmo 
Jose Augusto de Sousa 

A partir da analise de varias f6rmulas de pre-misturas vitaminicas e minerais, utili-
zadas em varios paises para diferentes especies de peixes e estadios de crescimento, nos mais 
variados sistemas de cultivo, determinou-se uma f6rmula de premix que serve como ponto de 
referencia para a elaborar;ao de pre-misturas que atendam os requerimentos nutricionais do 
pacu Colossoma mitrei e tambaqui C. macropomum. 

Esta f6rmula (Tabela 28) foi testada na proporr;ao de lkg de premix por lOOkg de 
rar;ao. Nos diferentes tipos de cultivo em que se usou o premix, os peixes nao apresentaram 
deficiencia de vitaminas e minerais. 

2.42 - DIMENSAO DA PART{CULA DE ALIMENTO PARA ALEVINOS DE PACU CO-
LOSSOMA MITRE! E TAMBAQUI COLOSSOMA MACROPOMUM 

Osmar Angelo Cantelmo 
Jose Augusto de Sousa 

Jose Augusto Senhorini 

Este trabalho foi realizado durante o mes de fevereiro de J985 com a finalidade de se 
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determinar o tamanho 6timo de particulas de alimentos para alevinos de pacu e tambaqui. Utili-
zaram-se 5 aquarios de vidro com capacidade para 45 1, dotados de aeraqao e filtros biol6gicos. 
Foram empregados alevinos de ambas as especies com comprimento standard de 1,0 a 4,5 cm. 

Diferentes particulas de alimento, variando de 0,2 a 2mm de diametro foram fomeci-
das separadamente aos peixes, em ordem crescente de diametro, ate atingir-se o tamanho para o 
qual, os peixes se tornam incapazes de apreender. Os resultados das observaqoes foram anotados 
em fichas individuais considerando-se o comportamento dos peixes no aquario, em funqao da 
agressividade diante do alimento e do poder de apreensao e ingestao das particulas (Tabelas 29 e 
30) 

2.43 - A~IMENTA<;Ao qo PACU COLOSSOMA MITREI, EM DIFERENTES PROPOR: 
<;OES DE PROTEIN A ANIMAL E VEGETAL 

Osmar Angelo Cantebno 
Jose Augusto de Sousa 

Com o objetivo de avaliar o desenvolvimento do pacu, C. mitrei alimentado com ra-
qao contendo diferentes quantidades de proteina de origem animal e vegetal, procedeu-se a um 
experimento no periodo de novembro de 1985 a janeiro de 1986, em 4 viveiros de 64m2, subdi-
vididos em 4 partes iguais, sendo que cada viveiro funcionou como um bloco. 

As ra90es utilizadas apresentaram o mesmo nivel de proteina (25%) e energia (2.600 
Kcal ED/KG), variando as quantidades de proteina de origem vegetal e animal, respectivamente 
nas seguintes proporqoes: 100 e 0%; 85 e 15%; 70 e 3Q% e 55 e 45%. 

Durante o periodo de cultivo, nao houve diferenqa significativa entre o tratamento 
para ganho de peso dos peixes. 

2.44 - ANALISE DO ZOOPLANCTON EM VIVEIROS DE PRODU<;AO DE PACU CO-
LOSSOMA MITREI 

Jose Savio Colares de Melo 
Vera Maria da Costa Nascimento 

Nesse trabalho fez-se um estudo sobre a quantidade e a composiqao do zooplancton 
em viveiros estocados com pacu. 

0 trabalho foi desenvolvido durante o periodo de agosto a dezembro de 1983, em 
oito viveiros em 1.000m2 cada. 

Foram utilizados quatro tratamentos com duas repetiqoes cada. 0 tratamento A nao 
recebeu fertilizante, os tratamentos Be D receberam fertilizante organico, e o C fertilizante qui-
mico. A densidade de estocagem no tratamento D foi de 0,5 peixe/m2 e nos demais 1,0 peixe/ 
m2 • Em todos os tratamentos foi fomecida raqao balanceada. 

Semanalmente foram coletadas de cada viveiro, amostras integradas de agua. Ap6s 
concentraqao e fixaqao do zooplancton os organismos foram identificados e contados. 

Os resultados indicam uma maior quantidade de organismos para o periodo estudado, 
no tratamento B com 2.053 individuos/1, seguido de A com 1.966 individuos/1, C com 1.679 
individuos/l e D com 953 individuos/l. 

A classe Rotifera esteve representada em todos os tratamentos pelos generos Bra-
chionus, Gastropus, Asplanchna, Keratella, Conochiloides, Polyarthra, Monostyla e Trichocerca. 
Epiphanis ocorreu nos tratamentos A, B e C,Scaridium e Lecane nos tratamentos A, Be D, 
Euchlanis somenfe no tratamento A,Ascomo.rpha e Platyias somente no Be Lepadella somente 
no tratamento C. 
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A ordem Cladocera esteve representada em todos os tratamentos pelos generos Dia-
phanosoma, Moina, Chydorus, Daphnia e Bosrnina. Scapholeberis ocorreu nos tratamentos B, C 
e D. Simocephalus somente no tratamento A e Macrothrix somente no C. 

Para a ordem Copepoda OS generos Argyrodiaptomus e Mesocyclops ocorreram em 
todos os tratamentos. 

2.45 · ANALISE QUANTITATIVA DE PLANCTON EM EXPERIMENTO DE PRODU· 
9Ao COM PACU COLOSSOMA MITREI 

Jose Savio Colares de Melo 
Vera Maria da Costa Nascimento 

Durante experimento sobre o crescimento de pacu, no perfodo de marqo a outubro 
de 1982, foi feita analise quantitativa de plancton total para compleinentar informar;oes limno· 
16gicas sobre as instalar;oes onde se realizou o trabalho. 

Foram acompanhados dois viveiros (B12 e A59) com area de 1.000m2 cada, e uma 
cercada de 49m 2 , localizada em uma das represas do CEPTA. 

Os viveiros B12 e A59 receberam fertilizar;ao com superfosfato simples + sulfato de 
amonio (1 :4), na quantidade de 75g/m2, no inicio do experimento. No viveiro A59 e na cerca· 
da foi administrada rar;ao balanceada em forma de pellet, em quantidade diaria equivalente a 
2,5% da biomassa de peixes. 

Nessas unidades, semanalmente foram realizadas coletas de amostra de agua em tres 
profundidades (superficie, meio e fundo) e determinado o peso seco do plancton. Por ocasiao 
das coletas foi medida a transparencia. 

Os resultados mostraram que 83°A. das leituras de transparencia foram totais, medindo 
apenas a profundidade das instalar;oes. A media das concentrar;oes de plancton total foi de 2,8 
mg/l no B12; 3,7 mg/I no A59; e 5,2 mg/1 na cercada. Esses dados indicam pouca biomassa de 
plancton nos ecossistemas acompanhados. 

2.46 . ESTIMATIVA DA ABUNDANCIA DE PLANCTON ATRAVES DE OBSERVAt;:AO 
6PTICA 

Jose Savio Colares de Melo 
Vera Maria da Costa Nascimento 

Foi realizado um trabalho para estudar as relar;oes existentes entre a abundancia de 
plancton e parametros 6pticos em unidades de produr;ao de alimento natural, com a finalidade 
de se estabelecer um metodo simples de,avaliar;ao da biomassa do ambiente, para ser usado em 
atividades de extensab e assistencia tecnica. 

Foram utilizados tres tanques do CEPTA com capacidade para 20m 3 cada, fertiliza· 
dos quimicamente. 

Durante o periodo de 22 de junho a 14 de outubro de 1982, duas vezesporsemana, 
foram coletadas amostras de agua a profundidade media e determinados peso seco, turbidez e 
cor aparente. No momento da coleta foi medida a transparencia. 

Os resultados mostram uma relar;ao inversa entre o peso seco do plancton ea transpa-
rencia (y-3.671,06 x -1,35, r = -0,84) e relar;ao direta entre aquele e turbidez (y = 7,69 + 0,49 
~= 0,92) e cor aparente (y = 7,96 + 0,13 x, r = 0,91). 
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2.47 - TRATAMENTO DA DACTILOGIROSE EM PACU COLOSSOMA MITREI 

Paulo Sergio Ceccarelli 
Carlos Antonio de Oliveira 

A partir de 1980, o CEPTA vem desenvolvendo trabalhos com o pacu, observando-se 
uma mortalidade anonnal durante o verao, a qual se deve, principalmente a infestai;ao por Dac-
tilogirfdeos (trematoda 1 monogenea). Passou-se aos testes de observai;ao dos compostos azul de 
metileno, formol associado ao verde malaquita, triclorfon e cloreto de s6dio, como agentes ini-
bidores desses parasitas, utilizando-se banhos rapidos com a durai;ao entre 10 e 30 minutos, em 
peixes com peso medio de 450 gramas. 

Nas condit;oes dos testes acjma, podemos concluir que: 
a) o azul de metileno, o fonnol com verde malaquita, bem como triclorfon nao apresentam efi-

cacia sobre a dactilogirose. ' 
b) 0 NaCl a2,28% aplicado durante 10 minutos foi suficiente para eliminar os Dactilogirideos. 

2.48 . OCORRENCIA DE HELMINTOS PARASITAS EM COLOSSOMA MITREI, EM 
AMBIENTE NATURAL 

Paulo Sergio Ceccarelli 
Carlos Antonio de Oliveira 

Foram estudados 22 exemplares de pacu C. mitrei capturados nos rios Cuiaba, Sao 
Loureni;o, Piraim, Cuiaba Mirim, Piquiri, Tres Innaos e nas baias Sinha Mariana e do Mato, loca-
lizados no Pantanal Mato-Grossense, visando a identificai;ao de parasitismo por hebnintos. A va-
riat;ao de peso dos peixes necropsiados foi de 41lga5.125g. 

Todos os 22 peixes continham em seus intestinos o nemat6ide Rondonia rondoni 
Travassos, 1918. 

· Em tres peixes foi encontrado o nemat6ide Spectatus Spectatus Travassos, 1923, 
tambem nos intestinos. 

Nos intestinos de 11 peixes apareceu o tremat6deo Dadaytrema o~cephala(Diesing, 
1836) • Travassos, 1931. 

Todos os peixes necropsiados estavam gordos e com o estomago_repleto de alimento. 
Quantitativamente o hebninto mais encontrado foi o nemat6ide Rondonia rondoni, 

Relacionando a quantidade excessiva- deste nemat6ide com a quantidade de materia graxa en-
contrada nos peixes examinados, somos levados a colocar em duvida a condii;ao patogenica do 
R. rondoni. 

2.49 · TESTES COM TRANQUILIZANTE PARA 0 TRANSPORTE DE PACU COLOS-
SOMAMITREI 

Paulo Sergio Ceccarelli 
Carlos Antonio de Oliveira 

Neste trabalho foram utilizados 100 exemplares de pacu C. mitrei com peso medio 
de 1 kg. 0 tranquilizante aplicado foi o Stresnil injetavel que tem como principio ativo o 
Azaperone 4-fluoro-4-4-(2-piridil)-piperazini-butirofenona que e um neuroleptico especifico 
para sufnos. 
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Os peixes foram separados em 5 grupos de 20 exemplares, em caixas de fibra de vi-
dro, com renovagao de agua constante, recebendo, intraperitonialmente, as seguintes dosagens 
de tranquilizantes: O; 10; 20; .40 e 80mg/kg peso vivo. Ap6s a aplicagao do medicamento, os 
peixes foram submetidos, de hora em hora, a dois tipos de estimulos: pancadas nas paredes dos 
tanques e passagens de puga capturando-os e liberando-os. A reagao aos estimulos foi medida de 
acordo com a intensidade dos movimentos reflexos. 

Do grupo que recebeu 40mg/kg p.v., dois exemplares morreram ap6s 24 horas e do 
grupo que recebeu 80mg/kg p.v., quatro morreram ap6s o mesmo perfodo. 

Conclusao: A dosagem que se mostrou eficiente no procedimento descrito, e durante 
cerca de 8 horas, foi a dosagem de 20mg/kg de peso vivo. 

2.50 - VARIA<;AO NICTEMERAL DE TEMPERATURA E OXIGENIO DISSOLVIDO EM 
VIVEIROS E TANQUES NO CEPTA 

Antonio Fernando Bruni Lucas 
Vera Maria da Costa Nascimento 

Jose Savio Colares de Melo 

Foram realizadas medigoes de oxigenio dissolvido e temperatura da agua em um pe-
riodo de 24 horas com intervalo de uma hora e meia entre as observagoes, em 4 estagoes clima-
ticas, com o objetivo de se conhecer as variagoes nictemerais e sazonais das variaveis estudadas. 
0 trabalho foi desenvolvido em tres viveiros de 1. OOOm 2 e dois tanques de 20m 2, com profun-
didade de 0,8 a 1,0m, localizados no CEPTA. As medigoes foram obtidas a cada 20cm na colu-
na de agua. 

As menores variagoes de temperatura observadas foram 2,5-3,40C ocorrendo no ou-
tono e as maiores no verao com valores de 4,44,60C, considerando-se o periodo de 24 horas. 

As concentragoes de oxigenio dissolvido, em porcentage"m de saturagao, variaram me-
nos no inverno, com 30-56 % , e mais no verao com 71-187 % 

No outono e no inverno os valores de temperatura na superficie foram superiores aos 
do fundo, exceto pela madrugada quando houve uma inversao dessa situagao ou nao ocorreu 
variagao. Isto foi observado em todas as unidades estudadas. 

Gerabnente no outono, para os viveiros observados, durante a maior parte do periodo 
diurno, a temperatura foi maior na superficie e menor no fundo. Esse periodo diminuiu gradati-
vamente no inverno e primavera. 

Nos tanques, com excegao da primavera ,a temperatura esteve maior na superffcie du-
rante o dia e maior no fundo a partir das 20:00h aproximadamente. 

Com relagao as maiores e menores porcentagens de saturagao de oxigenio na superfi-
cie e no fundo, cada unidade experimental apresentou um perfil caracteristico nao sendo possi-
vel generalizar. Entretanto em nenhum momento ocorreu anoxia. 

31 



TABELA2 
DISTRIBUICAO DOS GRUPOS DE FilMEAS DE PACU COLOSSOMA Ml· 
TREI PARA CADA TRATAMENTO. 1933 

TABELAI 
CARACTERES DISTINTIVOS DAS TRSS ESPllCIES DO GSNERO COLCJS. 
SOMA ~~ 

C. maaroj;lQmum c;.b[i!!l!Jl'J!2m!!ID !::.mlUll 
Dlnta no mllldlu 0 I ·3 I ·2 
Rutro.! IQ aroo 84· 107 33.37 30-34 
E>011111 L. llflral 73.84 38· 98 108-128 
Escama acbna L.L. 23•27 37.42 50·60 
E>011111 ababro L.L. 20·22 27.34 49.56 

Grupo Ptso 
(g) 

I 4.380 
6.880 

2 6.470 
4.780 

3 4.890 
5.800 

4 5.~00 
5.930 

5 5.430 
5.410 

6 6.708 
5.100 

Tratammto 
Dosts (mg/kg) Hip6flso• 

II ~ 3f total 

hip6lis• 0,2 0,6 1,2 2,0 

hip6fis• 0,3 0,9 1,8 3,0 

hlp6JU. 0,4 l,2 2,4 4,0 

hlp6lis• 0,3 2,0 l,7 
+ (hip) (Prog) (hip) 

2,0 
prog1.rterona 

hlpbfise 0,3 2,0 
+ (hip) - 0,3 

progaterona (Prog) 

hlpbfise 0,3 l,7 - 2,0 

TABELA 3 • REPRODUCAO INDUZIDA DO TAMBAQUI COLOSSOMA MACROPOMUM' COM 0 USO DE EXTRATO DE HIP6FISES DE CURIMBATA 
PROC/llLODUS LINNEATUS 

Dosagem E.xtrusfo Quent d• 
Dar. p,., Suo Total If Dose ~DO# 3fDose g11111tas 

(mg/kg) mg/kg Hora mg/kg Hora mg/km Hora Hora lntrrvalo hara grau (gou ml) 

3.650 Q 5,5 l,O 12:00 l,5 18:00 3,0 24:00 08:00 3:00 208 739 
7.400 9 6,0 0,6 12:00 2,4 18:00 3,0 24:00 07:40 7:40 192 790 
8.400 Q 5,0 2,0 12:00 3,0 18:00 - - 03:00 9:00 234 1050 
3.700 9 6,0· 2,4 09:00 3,6 15:00 - - 22:40 7:40 192 1351 
9.650 Q 6,0 0,6 09:00 2,4 15:00 3,0 21:00 - - - -
6.650 Cf 1,0 0,5 12:00 0,5 18:00 - - 08:00 14:00 364 12 
6.300 Cf 1,0 - - l,O 18:00 - - 03:00 9:00 234 17 
7.200 Cf 0,5 - - 0,5 18:00 - - 07:20 13:20 345 15 
5.900 Cf 1,0 0,5 09:00 0,5 15:00 - - 22:30 7:30 195 15 
7.750 Cf 1,0 - - l,O 15:00 - - 22:30 7:30 195 12 
5.800 Cf 1,0 1,0 09:00 - - - - 18:30 9:00 234 8 

TABELA4 
HIBRIDA<;AO ARTIFICIAL ENTRf: 0 TAMBAQUI (W) COLOSSOMAMACBQPOMUM f: PACU (c!ti) COLOSSOMA MITRf:l, COM 
USO Df: f:XTRATO Df: HIP6FISf: Df: CURIMBATA PROCIULODUS LINNf:ATUS. 

Total 1'Doso ~Dose E'xtrusio Quantld1d1d1 
Dau Peso S1xo mg/kg mg/kg Hora mg/kg 

6.850 Q 6,0 2,4 10:30 3,6 
22.01.85 3.700 Cf 1,0 - - 1,0 

4.400 Cf 1,0 - - 1,0 

TABf:LA5 
Rf:SULTADOS DO MONOCULTIVO DO PACU COLOSSOMA MJTRf:I. f:M 
D/Ff:RENTE:S TRATAMENTOS 

PARAMf:TROS 

f:rtocagem (n9/ha) 
Peso mldlo lnlcUI (g) p,., mldlo final (g) 
Tua d• cr1>0bnrnto (gldla) 
Tua d• mscimento tsp0clllco (%) 
SobrevlYlncla (%) 
Produl'fo (kglh•) 
Produ9lo llqulda (kg/ha) 
Dlf1lln91 (%) 
Incnmento da produ910 (kg/ha/dla) 
Convtnlo &limtnt.v apartntt 
Ow de uperlmrnto 

Tua de cllscimrnto ospeclflcp (TCf:) 
(In ptso final· In peso inlclal)'oc I 00 di., 
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TRATAMENTOS 

CONTROLf: RA<;AO 22% de PB 

10.000 10.000 
11,0 11,9 
36,6 624,0 
0,07 1,63 
0,33 1,08 
92,0 94,0 

337,0 5866,0 
236,0 5755,0 

(100,0) (+2333,6) 
0,'650 15,770 

- 2,47 
365 365 

Hor.a Hora lnt~rvalo Hora gam1tas (g ou ml) 

16:30 24:30 8,0 202,0 417,b 
16:30 24:30 8,0 202,0 13,2 
16:30 24:30 8,0 202,0 19,0 

TABf:LA6 
RciULTADO OBTIDO NO CULTIVO Df: PACU CQLOSSOMA MITRf:I EM 
PERI°ODO DE Tf:MPERATURAS BAIXAS, (ABRIL A OUTUBRO) 

PARAMETROS 
VIVEIROS 

I 2 3 midi a 
Ertocagem (n9Jha) 10.000 10.000 10.000 10.000 
P.,o ,mldlo lnlcW (g) 49,6 52,6 74,3 58,3 
Peso mldlo final (g) 144,1 167,7 221,5 177,8 
Tua de Cllscimonto (g/dla) 0,51 0,62 0,79 0,66 
Tua do Cl'lscimento 1spec/fico (%) 0,57 0,62 0,59 0,59 
SobllVlvlncla (%) 99,0 98,6 95,0 97,5 
Ptodu\'fo (kg/ha) 1427,0 1654,0 2104,0 1734,0 
Produl'fo llquJda (kglh•) 936,0 1135,0 1398,0 1161,0 
lnCI1m1nto da ptodul'fo (kglha/dla) 5,030 6,100 7,516 6,240 
Convtrslo &limtnt.v aputnt1 4,11 3,39 2,75 3,32 
OW d1 uperbnento 186 136 136 186 



TABELA 7 
TABELA6 RESULTADOS DO MONOCULTIVO DE PACU COLOSSOMA MITRE! EM 

TRtS DIFERENTES TRATAMENTOS 

TRATAMENTOS 
RESULTADOS DE MONOCULTIVO DE PACU COLOSSOMA MJTREI NAS 
DENSIDADES DE ESTOCAGEM DE 5.000 e 10.000 PEIXES/ha 

PARAMETROS Raqiio+F. Rav:o+ F. Raqlio 01YJWco lnorginlco PARAMETROS 
ESTOCAGEM (n9/ha) 

5.000 
Estocagem (nQ/ha) 10.000 10.000 10.000 
Peso mldlo inlcial (g) 8,2 8,2 3,2 
Peso mldio final (g) 567,0 646,7 590,3 
Tua de crescimento {g/dl.i) 1,53 l,75 l,59 
Tua de crescim1nto especifico (%) 1,16 1,20 l,17 
Sobrtvivlncia (%) 98,5 97,2 96,2 
Produvlo (kg/h•) 5565,0 6312,0 5797,0 
Produ9lo liquid• (kg/ho) 5503,0 6230,0 5715,0 
DUerenv• (%) (100) (++13,2) (+3,8) 
lncrtmento dt produ9lo (kg/h•/dia) 15,080 17,070 15,660 
Converslo i.limtntM aparenre 2,39 2,27 2,26 
Dlis de e.xperimtnto 365 365 365 

Ptso mldlo lniclal (g) 8,2 
PtJO mldlo final (g) 717,0 
Tua de crescimento {g/dla) l,91 
Tua de crwJCimento tspecifico (%) l,22 
Sobrevivlnci• (%) 98,6 
l'l'oduflo (kg/ha) 2.f86,0 
Produ910 flqufda (kg/ha) 3445,0 
DUoronv•<"J (JOO) 
lncrem1nto d• prodUfilo (kglh•/dla) 0,440 
Conv1ts10 i.limtntar apirtntt 2,18 
DJ~ dt Hplrimento 365 

TABELA9 
RESULT.A.DOS DO MONOCULTIVO DE PACU, COLOSSOMA MITRE/ NA DENS/DADE 
DE 5,000PE/XES/ha, EM TRES PASES DE CULT/VO 

PASES DE ESTOCAGEM 
PARAMETROS 1q 

Ertoca1•m (ngfha) 5:000 
P.,o midlo lniclal(t) 8,2 
Peso midlo final (g) 184,4 
Taxa d• cresclmm Jo (g /dla) 0,81 
Taxa d• cresclmento "P«lflco ~ 1,43 
Sobrevlvlncla ~ 99,2 
ProdUfd'O (kt/ha) 909,0 
Produfll'o lfqu Ida (kt /ha) 868,0 
lncr•m•nto da produflio (kt/ha/dla) 4,000 
Con"1trstfo alimentar aparente 1,81 
Dias d• •>lp•rlmmto 217 

TABELA 10 
EXPRESSOES MATEMATICAS RESULTANTES DA APLICA9A'O DE ANALISE QUAN-
T/TAT/VA AO CULT/VO DO COLOSSOMA MITRE/ NO CEPTA, 

a InW, =-3,517+2,938In rt r= 0,9967 

b Wt = o,0297 r, 2,938 

TABELA II 

2'I 3'! 

5.000 5.000 
184,4 850,I 
850,I 1118,4 
3,13 0,87 
0,72 0,09 
98,6 p8,0 

4191,0 55U,O 
3282,0 1323,0 
15,480 4,300 

2,60 10,43 
212 307 

10.000 
8,2 

646,7 
l,75 
l,20 
97,6 

6312,0 
6230,0 
(+80,8) 
17,070 

2,27 
365 

c 

d 

Li+/:;. t =3,123 +0,9352£, r= 0,9588 

Lt= 48,19 [1 .. ·0,0614 (T+2,757)] 

RESULTADOS DE ENS.A.IO SOBRE 0 MONOCULTIVO DE TAMBAQUI COLOSSOMA 
MACROPOMUM EM QUA17W TRATAMENTOSNA DENSIDADE DE 5.000PEIXES/ha 

• iii,= 2.589 [I .. -0,06U (T+2,737)] 2,938 

f 8, = 2,589 [I ·• -0,06U (T + 2, 757)] 2,938 

a = relaftFo flnear entre os fowftimos naturals dos JJalores de 
peso total e comprimento total. . 

b =relafll'o p'5o total (WtJ/ comprimmto total 

c =rela&d'o entre as comprl»lentos totals midlos no 
Instant< T + /:;.t (Lt+/:;. t) •no Instant• T (Lt) 

d =curva de cresclmento em comprimento 

e = curva de crescimento em peso 

f = curva de Biomassa 

PARAMETROS Controle 

P.,o mUlo lniclal (t) 12,0 
Peso mtdlo final (t) 54,0 
Taxa d• c,..sclmento (gfdla) 0,26 
Taxa d• cr.,clm•nto "P«fflco ~ 0,93 
ProdUfDO (kt fha) 297,0 
Produfao lfqulda (kg/ha) 227,0 
Incremento da produfao (kf/ha/dla) 1,410 
Conventfo alimentar aparente -
Dias de experlmento 161 

TRATAMENTOS 

Adubo Adubo + R°'tfocom 
mllho 20%d•PB 

12,0 12,0 12,0 
68,0 298,0 354,IJ 
0,35 1,41 1,68 
1,08 1,58 1,67 

371,0 1600,0 1.903,0 
301,0 1529,0 1.837,0 
1,870 7,532 9,049 

- 1,94 2,44 
161 203 203 
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TAHELA 12 
RESULTADOS DO ENSA!O SOHRE 0 MONOCULTJVO DE TAMBAQU! COLOSSOMA 
MACROPOMUM EM TRGS TRATAMENTOSNA DENS/DADE DE 10.000 PEJXES/ha. 

TRATAMENTOS 
PA&IMETROS Adubo + R4f4'ocom Adubo ml/ho 20%dePH TAHELA 13 

Puo midlo fnlalal (1) 12,0 12,0 
Puo mldlo final (8) 42,0 217,0 

12,0 
346,0 

RESULTADOS DE ENSAJO SOHRE 0 MONOCULTJVO DE TAMBAQUl COLOSSOMA 
MACROPOMUM EM T/IGs TRATAMENTOS NA DENS/DADE DE 20.000 PEIXESfha. 

Taxa de cmclmento (K/dla) 0,19 I.Of 1,16 
Tata de cnsdmmto tsptcfjko ~ 0,78 143 l,66 
ProduftfO (k1fha) 440,0 2.2Sl,O 3.S9/,0 PA&IMETROS 
ProdUftfO /lqufda (k1fha) 310,0 2.123,0 3.462,0 
lncremmto da produftfo (k1fha/dla) l,92S J0,4S8 17,054 
Convtn8o alfmentar apannte - 2,10 2,32 Pero mid/o lnlalal (1) 
Dla1 de aperlmento 161 203 203 'eso midlo final (1) 

Tax a de crercbnento (I /dial 
Taxa de cre1clmento tsptcfjico ~ 
ProdUftfO (klfha) 
Produftfo /lqulda (/cK/h•) 
lnaemento da produftfo (k1fha/dla) 
Convtn8o alfmmttIT apanntd 
Dias de aptrlmmto 

TAHELA U 
RESULTADOS DO CULTJVO DO PACU COLOSSOMA MITRE! EM TRES DIFERENTES 
DENSIDADES EM PEJUODO DE TEMPERATURAS BAIXAS. 

PA&IMETROS 10.000 

Pero midlo lnlaial (I) ll,2 
Peso midfo final (1) 28,2 
Taxa de crerclmento (1/dia) 0,11 
Tata de crtrc(mento esptcfflco ri</ O,S8 
Sobrevlvincia {ftJ 100,0 
Produftfo (kKfha) 282,0 
ProdUftfO /lqufda (klfha) 170,0 
Dlferenfa (%/ 100 
lncremento da produftfo (krfha/dla) 1,074 
Conversda alfmenttIT apannte 3,3S 
Dia• de upertmen to !S9 

TABELA IS 
RESUt.TADOS DO EXPERIMENTO SOHRE MONOCULTJVO E POUCULTJVO DO PA-
CUCOLOSSOMAMITREl COMCARPAPRATEADAHYPQPH711ALMICH771YS 
MOLITRIX ---

TRATAMENTOS 

ESTOCAGEM (nqflra) 

20.000 40.000 

ll,2 11,2 
25,6 2S,5 
0,09 0,09 
O,S2 0,52 

100,0 100,0 
S/2,0 1.020,0 
288,0 S72,0 

(-+64,7) (+237) 
1,823 3.S97 

3,92 3,61 
!S9 /S9 

TABELA 16 

TRATAMENTOS 

Adubo + R4ftTo com Adubo ml/ho 20%dePH 

12,0 12,0 12,0 
32,0 182,0 320,0 
0,12 0,84 l,S4 
0,61 1,34 1,62 

654,0 if.717,0 6.523,0 
408,0 3.468,0 6.277,0 
2,534 17,083 30,921 

- 2,4S 2,43 
161 203 203 

PA&IMETROS Monocultivo PoUcul/h>o 
RESULTADOS DE ENSAJO REALIZADO EM TR.GS CERCADAS DE 
SOm3 E UMA DE 70m3, COMPACUC!ll.QSS.QM414JIBEI 

Pacu Pa cu Carpa Pacu + 
prattada C. prateada PA&IMETROS PACU 

EsloC1J8em (nq/luz) 10.000 10.000 2.100 12.100 Tata de estoca1em (/m 3) s 
Peso midfo fnlalal (I) 11,2 ll,2 6,8 - Peso midfo fnfclql (I) 10 
Peso midfo final (I) Sl9,8 S4S,6 735,0 - Dura;tfo (dlas) 247 
Tara de crescfmento ft /dia) 1,4 1,5 2,0 - Hiomaua lnlalal (I) II.000 
Taxadt crerc(mento tsptcf/fco rk/ 1,05 I,OS 1,28 - H/oma"a final (II 71.720 
Produftfo (k1fha) S.198,0 5.424,0 876,0 6.300 H/omana /lqulda (I) 60.720 
Produftfo lfqulda (kKfha) S.086,0 5.312,0 861,7 6.173,7 Peso midlo final (I) 65,2 
lncremento da produflfo (/cr/ha/dla) 13,934 U,5S3 2,360 16,914 Total d• raftfo utlllzada (I) /9S,039 
Q>nverufo alimenltIT apannte 2,23 2,34 - 2,0 
Dias de exptrlmento 36S 36S 36S 36S 

Converl4o allmentar apartntt 3,21: I ou 3,21 
Sabrevfvlncla {%) 100 
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TABELA. 17 

RESULTADOS DE ENSAIO REALIZADOS EM !/MA CERCADA DE 850 m2 COM PACU 
COLOSSOMA MITRE/ E CURIMBATA PROCHILODUS MARGGRA VII EM POL/CULT/VO 

PAllAMETRO PACU CURJMBATA 

Tara de estocarem por ha 11.764 11.764 TABELA. 18 

P<10 midlo Ink/al Iii 10,6 6,2 RESULT ADOS DE ENSAIO REALIZADO COM PACU COLOSSOMA MITRE/ EM GAIO· 
DurrrftfO U7dlD1 U7d1Ds LA.S DE TR£S METROS COB/COS --
BIDmalSa lnklDI fl) /o.600 6.200 
Bloma1sa final fl} 125.200 98.600 PAllAMETROS »atamarto 1 Tratamento 2 
Bloma1sa llqulda fl) 114.800 92.400 
Peso midlo final fr! 125,2 98,6 
Total raftfO utlllzada fl) 327.032 -
Convers6o alimentar aparente • 2,85 : I OU 2,85 -
SobmlvinclD f"9 100 100 
Produtivldad• fk1/h4! .. 2.000 1.600 

Taxa de E1toca1em por m3 16 33 
Peso midlo Ink/al (1} 21,8 :Zl,7 
DuraftfO (dlDI} 180 180 
Blomtusa lnlcial Iii 1090 2170 
Bloma1"1 final fl} 5380 9025 
BIDm/Jl"1 llqulda fl} 4290 6855 

•rndtce de conven:4'o 1omadasa1 blomassaJde pacu e curlmbata 1,58: l Peso midlo final (1} 107,6 90,2 
Total rafao utlllzada Ir! 8.396,7 13.387,4 

••Valor extrapolado por hectare ConvemTo allmentar apartnte 1,96:1 1,95:1 
Sobrevf';lncfa (o/r/ 100 JOO 
Produth>idad• (1/m3/ 1.430 2,285 

TABELA. 19 
RESULT ADOS DE PRODU<;,fo EM JAULA.S DE PACU COLOSSOMA MITRE/ 

DADOS DE DADOS DE M 

ipENSIDADE ESTOCAGEM CRESCJM ENTO DESPESCA j 
CONVERsAO DURA{:AO TIPO Db' QUANTIDA· T (N'/DIAS} imJ} · DE DE ALIMENTO Peso mldfo Blomaw Crt1c. dl4rlo Produftfo Men· P<so Iii Bloma1sa ~ ALIMENTAR 

Ir/di !I/JI fk1/m 3J L ALIMENTADOS 
Iii Ir/di (k1/m3J I 

D 
A 
D 
E 

100 P<ll•t,30'1.prot. 54,2 5,4 1,45 3,5 159,3 15,9 - 2.85 91 
5'1.Pno vivo (72} 

200 Pellet 30'1.prot. 54,8 10,9 l,U 5,9 144,7 28,9 - 3,25 91 
5%Pero vf';o (72} 

300 Pellet 30'1oprot. 52,2 15,6 1,16 8~ 135,9 40,8 - 3,25 91 
5%Pew vivo (72} 

TABELA. 20 
CULTIVO DE PACU COLOSSOMA MITRE/ EM GAIOLA.S COM DIFERENTES TAX AS DE ALIMENTA<;,fo 

ESTOCAGEM DESPESCA 
Galo/a AllmentQftfo Taxa de crtsclmento Convend'o 

rP. .,, Peromedlo Blomaua total Pewm~dlo BlomassO total relath>o f"9 Alimentar 
fl) fk1/m3J fl} fk1tm•1 

I 4 IU.3 22.8 211.2 42.2 84,5 5.4 
6 4 109.5 21.9 184.1 36.8' 68,1 4.7 
2 3 115.2 23.0 180.9 36.2 57,0 3.8 
5 3 166.4 33.3 253.6 50.7 62,4 5.7 
3 2 162.7 32.5 236.9 47.4 45,6 4.4. 
4• 2 234.2 46.8 277.0 55.4 18,3 7.7 

• Somente 66 dla1 
TABELA. 21 
RESULT ADOS DO CULT/VO DE TAMBAQU/ COLOSSOMA MACROPOMUM EM GAIO· 
LA.S DE 6.5 m3 

Denrldade de e1toca,em (pelxe1fm.3J 
Parimetro1 

JOO ISO 

Peso lnklDI fl} 10.3 10,3 
Pesoflnal (1} 247.6 238.6 
Gan ho de pero por dfa allmentado (~} 1.37 1.31 
Ganho por m3 por dla allmentado fl} 136.0 187.0 
Blomassa lnlclDI (kl} 6.69 IO.IO 
Blom/JIS/J final fk1} 160.0 220.9 
Produflio llquida lkrl 153.4 210.8 
Sobrevlvincla f"9 99.5 95.0 
Convos4'o 1.9 2.2 
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TAIA'LA 22 
INVE.NTARJO DE INGREDIENT6S toTENCIAIS l'AM A ALIAfENTA<;..f ODE l'EIXES, 
NO MUNJC/PJO Dli l'IRASSUNUNGA, ESTA DO DE S..fO PAULO 

INGR/iDIENTiiS PRODU<;AOANUAL DEST/NO . .,.,. 8.79D•tot Consumolwmano 
t..n/a J.JD1.600catm F•brlca dt 111co 
C.M 1.149,470 ton Usflllls dt apjcar t '1cool 
c.1• 52.650saco: Coppentlva 
Sc/• 11.10Ducor Stmmtt t lndrlstrla dt utrado dt 6lto 
Ft~o 10,IUIDCOt Con sumo humaio 
Ltltt U600litros. Lctlclnlo 
Ar,od4'o 141.560•rrobot JtuhJ:trt.Ttxttls 
Mllho 42.779 iacor Coopt,.tlva 
latofo dt U1Ul 90.000ton Qutlmado 
Ton•dtc•nc 25.000 ton "'""'" y,,,,,,,. 

105,000.000 lftros ,,.,,,., .. 
"""° 8.000•COI Godo 

""""' 42.0J4cabtr-r Frftorlflco 
Esttre0 J0,500kr Lavoura 
"-tat• 6.000iaco: Con.atmohumano 
Mand kw IOOton Fa,,,,,,, ... ., 1.100cab:u Jndrlstrladtsuco 
M.,,,. 500calxar lndrlstrladtsuco 

"Trlto 2.400racor Stmmttr 
A.kc.rt 49.000c-'u: Conaimolwmano 

TA6BLA 23 
R'uuLrAI>Ds DO liNSAJo DB A.LIMENTA<;Ao DO l'ACU ~ MFTRBJ NO 
l'Blf.fiJDO 4/J • 30/4/82 

TR.AT AMENTO TMTAMBNTO TR.ATAJ,fENTO 
A6060RA MANDlOCA. .U060M + 

MANDlOCA + 
/tf/UIO 

JP. inlcf.al rU ptlxtr fl/ 210 210 210 

Comprlmento total mldlo 

'·" "" "" lnli:Vl(cm/ 

l'tso mid lo lnleJ.l dor 10,1 10,1 10,7 .JfflnOl(I} 

1tzo tor.l inlcW do1 2242,i 
ptlxt1 dor tntamentor (I) 2242,8 2242,8 

NUmero flMldt ptlxtr •• ., 101 

Morr.lkhdt (an ~ 67,6 •o S2 

1uo mid lo ff Ml ,,Or .. , 9,0 ~J,O • p1b:t (I) 

l~flnlilpor 
635,8 149,28 1080,1 pm</ri 

Ge1ho dt pew (I) - - -
1trrUdtptwfrJ 1607,0 1491.S 1162,l 

Tu• dt m1efmento rt fa· - - -""'lrl 

NOTA: (J)DMIO total do tntammro conftndo J rtptlfr6t1com 70 ptbmc«la 

TAIELA 26 
JfESULTADOS DO BXl'BR/ArENTO: 
"INFLUBNCJA DA ALJ},fBNTA<;AO NO fntcf41 dt pdxtr 

I 

TAIBLA 24 
RBSULTADOS DOS liXl'ERIAfENTOS DA ALIAfENTA<;.fD DO l'ACU COLOSSOMA 
Mn'RBl CO/tf 0 USO DE lfA<;tJBS COMElfCIATS DESDE 04 DB MAit.CO A 25 Oil 
MAIO DB 1982 

llA¢6S 
CEPTA CARP A SU/1{0 GALINHA 

M1mtr0 lnlci.J dt pt Ix tr 210 210 210 210 
Comprlmenro tol•l mldfo lnfclal 
fem) ,,. ,,. ,,. ,,. 
l'tro mid lo initial dor altvinor 
/ti 10,6 10,6 10,6 10,6 
}'uo total lnlci.J dor tmtamentor 
/ti 2242,8 2242,8 2242,8 2242,8 
NUmtro flMl dt pdxtr 112 ,,, lH ,,. 
Mort•lldadt (tm ~ 11,JJ 13,I 10,47 10,41 
hso midlo /fn•l por ptlxtr ft) 26.25 
l'troftrWtor.ldorptb:t: 

26,64 28,51 18,56 

tmt.(I} 4771,5 4121,14 5159,18 3489,28 
Gtmho dt ptlO fl) 2534,7 2579,04 1111PI 1246,48 
ConvmdO allmtntar 2.14 2,42 2.17 J,53 
amo initial unff4rio por k1 dt 
~'o(Cr$) 37,79 49.00 16,25 10,00 
Cb1fo inltW unil4rio por ~I dt 
ptlO vivo (Cr If 
Tai a dt msclmento rtUtfvo 

81,42 111,58 78,66 105,90 

(tm~• 111,00 115,00 119,00 55,60 

NOTA: 
• O ""lo unlt4rio por kl dt ptlO vivo fol calcut.do • ,,.ttda conl'tndi>•llmtnr., tdo cuttounlt4rlo por /q 

dtnf6o. 

TAIJELA 25 
Jf.ESULTADOS DO ENSAJO DE ALO.fBNTA<;.(0 COM l'ACU ~MJIB6l. 
REA.UZA.DO NOl'ERfODO DB JNVERNODE 25 DB .. rAlO A 28 DB IUNHO DE 1982 

CARACTE~TlCA.S 
Tlt.ATAME.NT06 TJUTAMENTO JJ TRATAMNTOC 

Jo!IJ'B 35'1.11 40'/.Pll 
MJmero inlclaldt pelxtl ., ., ., 
Comprlmento totdmMlo initial (cm) 11,61 10,77 10,41 
hro mldlo inlcJ.l dor altvfMr (I} • 31,08 29,01 ~8.25 
Pt1a total lnfcUI dor tnt•mentor (I) 1989,12 1161,12 1870,4 
MJmtra flMl dt ptfxtr ., ., ., 
..ror1aildMlt - - -
h1omldfo/1Ml porptfxtr (I} 50,5 61,42 66,85 
Pao ftnt1l 10//Jl dor tratamtntor fl} 3232,0 3930,11 4211,55 
Ganho dt ptso fl) 1242,88 2069,76 2151,75 
Conuniro •llmtntu 1,21 0,13 0,61 
Taxa dt atscfmtnfo nlativo (I) 62,48 111,21 125,16 

TRATAMBNTO A TJUTAJ.fENTO JJ Tlt.A.TAM/iNTO C TR.A. TAM/iNTO D 
20'!.1/J 25'!.1/l 10%18 JJ')'.1'8 

192 192 192 192 
COM DIFElf.ENTiis NI'YEIS PROTdJCOS 
NO DBSBNVOLVO.JENTO lNJCIAL 
D01ACU, EM TANQUESFERTILIZADOS" 
(1Jt DEMAR~A 02DBMAIODE 198Jr 

Comprlm~nto totlll mid lo Initial (cm) •• 1 •.l •.1 •.1 
f~10 lnlc"1t mldlo doultrlno1 ft) 5,54 5,54 S,54 5.54 
llom.,• infclal (I) 1061,68 1061,68 1063,68 1063,68 
IP./fflJlld~ptfxtl 192 192 192 192 
l'tlO mldlo ft Ml por ptlxtr dot tra-
famtntor (1) 16,45 37,74 41,62 40,92 
Gmho dt ptso (I} 5934,72 6182,U 6927,16 6192,96 
Taxa dt cnsclmtnto nl4tlvo rt.I 557,94 511,22 651,26 638,62 
C.nm.roalfmtntlcla 1,04 1,06 1,04 0,93 
C.nho d~ ptlO df4rlo (I} 0,49 0,51 0,58 0,57 
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TA.IELA 27 
RESULT A.DOS DO ESTUDO FEITO COM 
tlt.ODVTOS E SUll-'lt.ODVTOS iJA. 
AG.Ito JN D0STJtlA. NAS D16TAS tA.'tA 
OGtNElt.O~ 

TAIEU. 21 
Fdlt.MULA DE tltEMIX ELAMO.'tADA 
NO CUTA, tA.'tA 0 ;ACU COLOSSOMA 
M.!Hfi! E TAMIAQUI 
COLOSSOMA. MACROtoMUM 

TAIEU. 29 
/f.ESULTADOSDO T6STB DE TAMANHO 
DE tA.1t'itEUU.

0

DE ALJMENTOt...uA. 0 
TAMIAQUI COLOSSOMA MACJ!OtoMUM 
DURANTE 0 l'RIWJDO DE ALEVINAGEM 

TAIELA JO 
RESULTADOS DO TESTE DE TAMANHO 
DBtAJt.11l:ULA DR AL/MENTOl'A.'tA 
'l'A.ClTi:OLOSSoMA MJIM!. DURANTE 
Ot6iiloD0DiALEVDIAGE!rf 

ltESTRl9(JES 

Fan lo de ro/• (rot Ext} milllqueou tiu•l 
Fanlode•ftodl'll mena1 que ou ftual 
Fvtlo de ammdatm mtno1que ou tiual 
So1JUm meno1que ou IJual 
Saro de ldte em p6 mtnOI que OU qu.i 
Sablvtlieco dede1tfWlo ou 
iolUvd ieco de firmort•f~O mtnOI que OU ftual 
F1rlnM ilt •If•{• {itm 1'1%tll} mtna1 qui au IJu•I 
Mit.fo mtnOI que OU t,ual 
GluttrndimUho mmo1que ou fiU•I 
Futnh dt pd:xt milllqueoutiiul 
FadnM di •n.iui (lo%P•J mmo1qutou tiual 
FartnM dt came t ono (49%1'.RJ mino1 qut ou IJu•I 
Farinha dt *'b produto 
Av/coll (S5%tlt.OTJ miMlqutou t,uQI 
Soro dt ldtt (dililctoMdo} mino1queou fiu•I 
Lelli tm p6 diJMl~O mino1 qut ou IJual 
l'olpadtdtrul mincnqutou tiu~ 
Mflhodtp#o mil&quiou tiu•I 
Sollvd dt pdxt (condinuda} mmo1 qui ou fiu•I 
FBlnM di moz (quibrado mJJU 
fnfa n4"o corwmo} mtnOI qut OU tiu•I 
Fanlodearro1 metlDI qui OU ftual 
Tankazt mino1 que ou ftual 
ltvtdura mma1 qut au tiual 
FueladttriJo mitlDI qut OU fiu•f 
Gordu,.aitm.l tnVJOI qut OU flual 

VITAMINA S • QUAN71DADES to.It K1 DH PREMIX 

Vlt, A. , • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 600,000 Ul 
ColtWdferol (vii. DJ}, , , • , •• , •• , • 100.000 Ul 
Af{aTocoferol 0 (6J .• , ••••• ,,,, ••• , 6.000UI 
Mtlllld1Dn11XJ .• , ••• , •••• , . , . , , , , , J,21 
AddoA.:orblD • ••. ,,., •••.•••••••• so1 Tlam.,, l•JI .••••......•......... 2.41 

~::01:.t;;:!!,:::::::::::::::::: ~:~~ 
NfilcfM., •••••.•• , ••..• ,.,., •. .. 12,01 
1trldox1M t•6J ••••••.••••• , .•.•• , , 2,41 

~=~~::::::::::: : : : : : : : : : : 6:::::: 
ClontodiOoliM* ..•.•••••••.••.••. SS1 
Vll,ll121111.,, •.•.•.• ,.,,,.,., •. 2,41111 
lno1ftol ••••.••••••••••••••• , ••• , 101 
Anrk»tfd.ntt/lllT,, •• , •••••••••.•• ,. S1. 

LARVASE CltESCJMENTO 
ALEVINOS 

JO 10 
5 15 

15 15 
5 30 
5 5 

J5 J5 
0 JO 
0 5 

J2 12 
JO 5 

7,5 5 
5 5 

JO JO 
6 6 

JO JO 
0 ' 5 JO 
6 6 

JO JO 
20 20 
5 5 

JO JO 
JO 20 
3 3 

OM: •JlddoAtcorbkoeOoHtw·derim 
atar iqnwda1 lndtvldudmtnit d• mlitur._ 

REtRODVTOltES 

JO 
0 

J5 
30 
5 

J5 
JO 
5 

12 
5 
5 
5 

JO 
6 

JO • JO 
6 

JO 
20 
5 

JO 
20 
3 

MINEAAIS. QUANT/DADE toR k1 DE t/f.EMIX 

Ferro,.,, •.• , ••.••.••••.••.•.••••.• S,01 
Oobtt .••••••••••. ..• , ••. , ....•• , ••• O,J1 
Mmpnn. ••••••. , .• , .•• , •••.••••••• , 2,0 I 
Zlnco, •••••••••..•.••••.••.•••••••• 3,01 
lodo ••••••••••.•••••••....•••. , • JO,Omi 
Cobalto .• ,,, •••• ..••••••.•.••••.•. , J,Omi 
Stllnlo • ••••••••••• , •• , • • . . . • • • . . • 10,0 mi 

Tamanho ,.,,. .. 1hmanhadi A~lta;~odo hefainclllp•• Comport'1'1tnto roe/al T'1tlanha de ,,.,tlcuZ. 
dopdxi ,..,. ,,.,tla4111mm "1mmlo •pretndir o altmmta confirm.U (mm} 

0,7cm p6 <o.25 re}tltl'o IUpoflde, mt/a 'tua ocupcnda toda at~ . 
l,Ocm p6 <o.25 actlthd 1Upa/lcl4, mt14 "'1• ocupaido todo o tlf'OrO <0.25 

Gran. 0,25< 0,35 n/iltlo 
J,J4cm p6 <0,25 """ IUpU/fcle. mill ,1111 ocupDUlo todo o e1p0;0 <0.25 

c,.n. 0.25<0,35 '*""' J,9Jcm Gran. O,JS< 0,42 """ rupa/lcl4. mtla dlua t ocupmdo todo o aplJto 0,35 <o,42 
G,.n. 0.42 < o,so re/tit~ {undo 

2.IScm Gran, 1,00 < '·"' ... 111paf1c1e, mril 'fUD e Ofllltdo no fondo J,00 < J,41 
Gran. 1,41<2,0 rt/t/tlfo fondo -~· 01ptlxt1com 0,7c~ ~onemn fodo1,porqut ~conf!iulmn tnitrfro tnnanhodt pBtlculilfonucldo. 

T'1'1tnho 1!po<h T'1'1aihodt Aull•f6Jdo htfulnct. para Camf'O'taminta T'1'1.rhodt,,.rtlcut. 
dopdxi "<ifo ,,.,tlculllmm •llmtnlO cprttndero'•llmmto Soc~/ confirm& (mm} 

l,Ocm p6 <0,25 ... J· alpa/lck,mtlll'zuae ocup•ndo todo o ttpOfO <0.25 
fund a 

J,6cm a .... O,JS <o,45 ... alper/(c/4, mda atu• e OCUfMndO toda a elpOfO O,JS <0,42 , a .... o,<2 <o.so rt/ilt~2· {undo 
2,lcm Gnn o.so < 0,71 ... aJptr/ldi,mril'tu•t qrepda no {undo 0,50 <0.21 

Gran. 0,71 <1.00 re/tf¢o {undo 
3,Jcm Gran. 0,71 < 1,00 ... wperflck, mi14 t!zua e qrqado no fondo 0,71 <J,00 

c,.n, 1,00 <-..J,41 re/i/tl'o fond a 
4,lcm c,.n, 1,00<1,41 baa md•'tu• •inpdo no {undo 1,00 <r.41 

GmJ. /,41<2,0 re/i/tl'o fondo 
4,5cm Gran. /,0 <J,41 """ mi146'u• qrtpdo no fond a 1,00 <J,41 

Gtun. 1,41 < 2,0 re/d¢o funda 

I • 0 ta man ho di ,,.rtla4'6 fof«dt• urn prabkma para o pdxt 
2 • 0 t1mciho dt ptrllculilfal m.Jorqut•upuld~t do pdxt tm aprctndU~ 
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