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APRESENTAÇÃO

A obra "Aquicultura e Pesca: Adversidades e Resultados 2" é composta por 
35 capítulos elaborados a partir de publicações da Atena Editora e aborda temas 
pertinentes a aquicultura de forma cientifica, oferecendo ao leitor uma visão ampla de 
vários aspectos que transcorrem desde sistemas de criação, até novos produtos de 
mercado.

No Brasil, ao longo dos anos a piscicultura vem ganhando espaço 
progressivamente, mas a caracterização da pesca, bem como o conhecimento de 
ictiofaunas, o manejo alimentar em criatórios, os processos genéticos e fisiológicos, 
não obstante ao manejo do produto destinado ao consumo humano, têm em comum 
a necessidade do aperfeiçoamento de técnicas. Dessa forma, os esforços científicos 
têm se voltado cada vez mais para a aquicultura. Sendo assim, apresentamos aqui 
estudos alinhados a estes temas, com a proposta de fundamentar o conhecimento 
acadêmico e popular no setor aquícola.

Os novos artigos apresentados nesta obra, abordando as demandas da 
aquicultura, foram possíveis graças aos esforços assíduos dos autores destes 
prestigiosos trabalhos junto aos esforços da Atena Editora, que reconhece a 
importância da divulgação cientifica e oferece uma plataforma consolidada e confiável 
para estes pesquisadores exporem e divulguem seus resultados.

Esperamos que a leitura desta obra seja capaz de sanar suas dúvidas a luz de 
novos conhecimentos e propiciar a base intelectual ideal para que se desenvolva 
novas soluções para os inúmeros gargalos encontrados no setor aquícola.

Flávio Ferreira Silva 
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LARVICULTURA DOS PRIMEIROS DESCENDENTES DA 
GERAÇÃO PARENTAL DA CURIMATÃ, Prochilodus sp. DA 

BACIA DO DELTA DO PARNAÍBA

CAPÍTULO 23
doi

Karla Fernanda da Silva Freitas
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 

UNIOESTE
Toledo / PR

Roberta Almeida Rodrigues
Universidade Estadual Paulista - UNESP

Jaboticabal / SP

Antônio José Sousa de Moraes 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 

UNIOESTE
Toledo / PR

Odair José de Souza
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - 

UNIOESTE
Toledo / PR

Alessandra Oliveira Vasconcelos
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - 

(UFPI-UFDPar)
Parnaíba / PI

Marlene Vaz da Silva
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - 

UEMS
Aquidauana / MS

Josenildo Souza e Silva
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - 

(UFPI-UFDPar)
Parnaíba / PI

Michelle Pinheiro Vetorelli
Universidade Federal do Delta do Parnaíba - 

(UFPI-UFDPar)
Parnaíba / PI

RESUMO: Dentre os organismos naturais 
que suprem a demanda proteica, energética e 
nutricional, o plâncton é de grande relevância 
para assegurar êxito durante a fase de 
desenvolvimento larval. O objetivo deste estudo 
foi estabelecer mecanismos de produção, 
captura, identificação de alimento vivo para 
alimentação durante a fase larval da curimatã 
(Prochilodus sp.) para atender a demanda 
nutricional das larvas em cultivo. Foram utilizadas 
297 larvas oriundas da desova induzida de 
curimatã, em um período de larvicultura de dez 
dias. As larvas foram estocadas em tanques 
experimentais de caixas de polietileno de 500L, 
com a densidade de 1,34 larvas/L em sistema de 
cultivo aberto. A alimentação foi ofertada quatro 
vezes ao dia com zooplâncton selvagem e duas 
vezes ao dia com náuplios de Artêmia eclodidos 
em laboratório. Os zooplânctons identificados 
na alimentação foram os rotíferos da espécie 
Brachionus havanensis (ROUSSELET, 1911) 
e copepoditos em fase não identificada, de 
acordo com a disponibilidade do ambiente. A 
oferta combinada dos dois tipos de alimento 
vivo proporcionou a sobrevivência.
PALAVRAS-CHAVE: Alimento natural, Fase 
larval, Zooplâncton. 

LARVICULTURE OF THE FIRST 
DEPENDENTS OF PARENTAL GENERATION 
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OF CURIMATÃ, Prochilodus sp. PARNAÍBA DELTA BASIN 

ABSTRACT: Among the natural organisms that supply protein, energy and nutritional 
demand, plankton is of great importance to ensure success during the larval development 
phase. The objective of this study was to establish mechanisms of production, capture 
and identification of live food for feeding during the larval phase of curimatã (Prochilodus 
sp.) To meet the nutritional demand of cultivated larvae. We used 297 larvae from the 
induced spawning of curimatã, in a ten days larviculture period. The larvae were stored 
in experimental tanks of 500L polyethylene boxes, with the density of 1.34 larvae / L in 
open culture system. The diet was offered four times a day with wild zooplankton and 
twice a day with laboratory hatched Artemia nauplii. The zooplankton identified in the 
diet were the rotifers of the species Brachionus havanensis (ROUSSELET, 1911) and 
copepodites in an unidentified phase, according to the availability of the environment. 
The combined offer of both types of live food provided survival.
KEYWORDS: Natural food, Larval phase, Zooplankton.

1 |  INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, com o crescimento populacional, o interesse pelo consumo 
de alimentos mais saudáveis e a demanda mundial por pescado vem aumentando 
consideravelmente (BRABO et al., 2016). Em 2016 foram produzidas mundialmente 
171 milhões de toneladas de pescado, sendo a aquicultura responsável por 47% do 
total, evidenciando crescimento ao longo das últimas décadas (FAO, 2018). Dentre 
os países com maior potencial para a aquicultura, o Brasil tem se destacando pela 
disponibilidade hídrica, clima favorável e ocorrência natural de espécies aquáticas de 
interesse zootécnico e mercadológico (BRASIL, 2013). 

A aquicultura contribuiu com R$ 4,61 bilhões, a piscicultura continental contribuiu 
com 507 milhões de toneladas, representando 40,9 % da produção total nacional de 
pescado, destacando-se o cultivo de tilápia, tambaqui e de híbridos, principalmente a 
tambatinga e o tambacú (IBGE, 2017). A produção da aquicultura do Piauí, segundo 
IBGE (2018) foi de 13,8 mil toneladas, as espécies continentais mais produzidas 
foram o Tambaqui, Colossoma macropomum (CUVIER, 1816) com 5,9 mil toneladas 
e a Tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus (LINNAEUS, 1758) perfazendo 4,1 mil 
toneladas, as espécies representam um pouco mais de 72% da produção total da 
aquicultura. Quanto as espécies nativas da região Nordeste no Piauí, destacam-se a 
curimatã (Prochilodus) com 67,4 toneladas, colocando o estado como o quinto maior 
produtor brasileiro, surubim/pintado (Pseudoplatiystoma) perfazendo 64,5 toneladas 
e o piau (Leporinus) contribuindo com 30,6 toneladas, segundo IBGE (2017). 

Buscando atender as demandas dos pescadores de águas interiores (rios, 
riachos, lagos, lagoas e reservatórios) com peixamentos e piscicultores da Bacia do 
Rio Parnaíba com a domesticação de espécies locais, a UFPI/UFDPar, encetou o 
Projeto de Propagação de Peixes Nativos da Bacia do rio Parnaíba, desenvolvido na 
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Estação de Aquicultura, utilizando incialmente a curimatã, “por ser o mais apreciado 
comercialmente na Apa do Delta do Parnaíba, Territórios dos Cocais e da Planície 
Litorânea e pela importância ecológica para as coleções de água da região”, (SILVA, 
2017).

A curimatã pertence à Família Prochilodontidae, a espécie Prochilodus brevis 
(antiga P. cearensis), conhecida vulgarmente, como curimatã comum, é caracterizada 
como migradora autóctone, que se desloca ao longo dos rios durante os períodos 
chuvosos para realizar sua reprodução, fenômeno denominado piracema (RESENDE 
et al., 1995; ZANIBONI–FILHO & WEINGARTNER, 2007). Em geral apresentam hábito 
alimentar iliófago, consumindo algas filamentosas e matéria orgânica depositada no 
fundo dos açudes e viveiros (DE PAULA, 2006; GODINHO & GODINHO, 2003). Para 
LOPES et al., (2006), a curimatã permite o manejo da larvicultura, pois em ambiente 
natural se alimentam de frutas, sementes e organismos aquáticos de pequeno porte, 
sobretudo por serem onívoras.

Um dos desafios da produção de espécies nativas é a determinação de dieta 
mais apropriada para as larvas (PEZZATO et al., 2004), pois a maioria das espécies 
depende do alimento natural na fase inicial da vida (SIPAÚBA-TAVARES & ROCHA, 
2003; FURUYA, 2001), exigindo nutrição adequada para garantir a qualidade e 
sobrevivência dos animais manejados (HAYASHI et al., 2002). Dentre os organismos 
naturais que suprem a demanda proteica e energética, o plâncton (fitoplâncton e 
zooplâncton) se destaca por atender a demanda nutricional ao desenvolvimento larval 
(FURUYA et al., 1999; FERMIN & BOLIVAR, 1991; WEBSTER et al., 1991; FURUYA 
et al.,1999).  A utilização do zooplâncton na alimentação das larvas se justifica ainda 
pelo fato de se locomoverem de forma limitada, estimulando e facilitando a predação 
alimentar pelas larvas cultivadas (CESTAROLLI; PORTELLA; ROJAS, 1997; BARGUIL 
et al., 2004; PAES et al., 2011).

Nessa etapa os principais problemas inerentes a mortalidade das larvas 
estão associados ao esgotamento rápido da reserva de vitelo e o tamanho da boca 
relativamente pequena para se alimentar de zooplâncton (CORTÊS & TSUZUKI, 
2010). Outro aspecto observado, é que o trato digestivo das larvas de algumas 
espécies de peixes é muito rudimentar nos primeiros estágios de evolução, sobretudo 
entre a fase do vitelo e de larva, principalmente na transição de alimento endógeno 
para alimento exógeno (RANDÜNZ-NETO, 1999). 

Nesse contexto, o trabalho se reporta a estabelecer mecanismos de produção, 
captura, identificação de alimento vivo para alimentação durante a fase larval da 
curimatã , para atender a demanda nutricional das larvas em cultivo da primeira 
desova de curimatã da Bacia do Parnaíba, da Estação de Aquicultura da UFPI para 
produção da geração F, buscando responder perguntas que estavam sem respostas, 
as quais abordamos nesse estudo: Qual a proporção ótima de zooplâncton por larva 
para garantir a sobrevivência e a sanidade animal? E qual a sobrevivência larval 
utilizando um mix alimentar composto de zooplâncton com Artêmia na alimentação?
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2 |  MATERIAIS E MÉTODOS 

Este estudo foi desenvolvido na Estação de Aquicultura da UFPI - UFDPar, 
na cidade de Parnaíba-PI, realizado no mês de fevereiro de 2017, com duração 
de dez dias de Larvicultura. Foram utilizados três machos com peso médio 700 g 
e três fêmeas com peso médio de 820 g de curimatã Prochilodus sp oriundos do 
projeto de domesticação de espécies nativas da Bacia do Delta do Parnaíba, que 
foram submetidos a reprodução induzida pela primeira vez depois de retirados do 
ambiente natural. Foram obtidas dessa reprodução, duzentas e noventa e sete larvas 
de curimatã, a qual foram estocadas em caixa d’água circular de polietileno com 
capacidade de 500 L (volume útil de 400 L) com vazão de água de 134,82 L/h com 
sistema de renovação de água aberta. A densidade de estocagem foi de 1,34 lavas/L, 
e as variáveis de oxigênio dissolvido de 6,7mg/L, pH 7,5 e temperatura de 30,7°C na 
água.

A alimentação foi ofertada quatro vezes ao dia com zooplâncton selvagem e 
duas vezes ao dia com náuplios de Artêmia eclodidos em laboratório ao dia, às 8, 11, 
14, e 17 horas. Os zooplâncton selvagem foram coletados diariamente ás 6 horas da 
manhã em um viveiro com fundo de argila de 635 m2 de águas verdes, utilizando uma 
rede de plâncton de 500 micras de malha e filtrada em outra malha de 125 micras. Os 
táxons da comunidade zooplânctonica foram identificados com o uso de bibliografia 
específica (por exemplo Rousselet, C F 1911 dentre outras), no qual obtiveram a 
predominância dos grupos de copepoda e rotíferos, observado em microscópio optico 
e quantificados em câmara de Sedgewick-Rafter. Os peixes foram alimentados com 
zooplâncton diluído em 20 L de água por alimentação nas seguintes proporções: 
copepoditos, 20.960 indivíduos/L e rotíferos, 42.160 indivíduos/L. Na alimentação 
com Artêmia sp. foram eclodidos em água salgada do mar com salinidade 30‰, 10 
g ao longo do experimento na proporção de 168.518,5 indivíduos/L por alimentação. 
Ao final da última alimentação, os detritos acumulados no fundo do tanque eram 
sifonados. 

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram identificados na comunidade zooplânctonica a abundância de dois 
grupos dominantes, os rotíferos da espécie Brachionus havanensis (ROUSSELET, 
1911) com maior densidade (65,9%) e Copepoda na fase de Copepodito espécie não 
identificada com menor densidade (34,1%) (gráfico 1). A abundância de rotíferos, pode 
ter ocorrido devido ao período chuvoso que ocasiona aumento na disponibilidade 
de nutrientes (LANDA et al., 2002). Essas duas espécies de zooplânctons foram 
fornecidas na alimentação diariamente em densidade média de 212,4 organismos 
por larva de curimatã (gráfico 2). 
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Gráfi co 1: Densidade da comunidade zooplânctonica por grupo de espécie.

Gráfi co 2: Densidades de zooplâncton e Artêmia fornecidos diariamente para cada larva de 
curimatã.

Gráfi co 3: Sobrevivência das larvas de curimatã no fi nal da larvicultura.
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Na larvicultura o sucesso ou o fracasso depende, principalmente, do fornecimento 
de alimento vivo em qualidade e quantidade adequadas imediatamente após as larvas 
iniciarem a alimentação exógena (SOARES et al., 2000). Nesse contexto, a Artêmia 
foi utilizada como complemento alimentar, devido ao seu valor nutricional, podendo 
reduzir a incidência do canibalismo e elevar a sobrevivência (KESTEMONT et al., 
2007). Com densidade média de 567,4 de náuplios de Artêmias por larva de curimatã 
ao dia, foi possível observar que a associação complementar de zooplâncton com 
Artêmia (gráfico 2), que garantiu a sobrevivência das larvas de curimatã em 92% 
(gráfico 3). Os resultados confirmam a afirmação de opuszynski et al., (1984), quanto 
ao uso de alimento vivo na primeira dieta alimentar dos peixes, contribui com nutrientes 
essenciais para o crescimento e sobrevivência das larvas. Também corrobora com as 
recomendações de kolkovskI (2001), sobre a importância da introdução de alimento 
vivo na fase inicial de vida dos peixes, no qual contribuiu para a digestão, devido as 
enzimas presentes nesses organismos.

4 |  CONSIDERAÇÕES

Atribuímos a elevada sobrevivência das larvas a ação associada da larvicultura 
e do manejo alimentar com a oferta de zooplâncton e Artêmia, nas primeiras fases 
larvais de curimatã.
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