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RESDMO 

Vuiante am penlodo de Vieze me-ie.6, de man.co de 7 979 a mcuiQ.0 de 1980, exaiA ' ioci ie 
mtxnau fioncon nealizadah ao Janauaca, am complexo de tagoi de. vaAzea da Amaz?nu.a CentAai. 
UM tnezentoi e tiinta e cinco peixesS de. cinco ondenA, dezenove ^amZlia.6 e oitenta cape 

ciei, hoAam examinadoi,, vi&anda a deXenminan. oi> Zyidice,i ncUu/utU de inheAtcictio pan cnuA-
taceoi da Aubci.a-!>6e. Bhanchiusia. Voi> pe.Lxe.6 examinado.6 11% e&£avam panabitado& e apne -
•i,entancw uma media de cinco chuAtaceoi, pan. peixe. 0& maA.oh.eA Indices de inf^e Atactic 
oconnoAam no6 S-itunoideM, 19% de ph.eValencia e 18,5 de in.temi.dade. de in f^ett tactic, aecjiu 

Mi peto6 Qhan.ac.oide6 com 8,4% e 2,5. 06 PenciAcnmeA apn.eMentan.rn o tencei'w mai.on 
2ndi.ce, 7,4% de. pneva-lencia e 1,0 de intemidade de in^c&tactio. Oi mencne.6 Zndice.it ocon. 
n.(iAam no6 06teoglo^i{)onive.6, 3,0% e. 5,0 e no* Cl!apei{\onme6 com 4,0% e 1,0. Ounante o 
penZodo de coleX-at,, dezoito e.ipecici de peixeb ntic oconxenam panaA-itadai pon bnanqtuuAc6. 
Ca-tohze Qi>pe.ciei> de bnanqiuuxot ^onam cole.tadoi, no iagc Janauaca. Mguvu, OApectoi> tax-io 
nomicci, biogeogna{ico6 e economical do6 peixa 6ao abo'tdadoi. 

INTRODUCAO 

Os peixes sao os vertebrados que apresentam os maiores fndices de infecgao por 

parasitas, isto devido as peculiaridades do meio aquatico que facilitam a propagacao, 

reproducao comp1ementacao do ciclo de vida e outros fatores de relevante importancia 

para a sobrevivineia de cada grupo de organismos parasitas. 

Sempre existiu uma grande preocupagao em avaliar-se o impacto das populacoes n?tu 

rais dos parasitas sobre os peixes, pr i nc i pal mente visando a ampl iar os conhec irnentos iia 

relacao hospedeiro-parasita e a conhecer as estrategias empregadas pelos diferentes gru 

pos e os aspectos zoologicos, ecologicos e economicos. 

Na regiao Neotropical, a maioria dos trabalhos com a parasitofauna sao taxionomi-
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c o s . Em t e r m o s de Amazonia, nao existe na literatura nenhum estudo sobre as p o p u l a g o e s 

n a t u r a i s de parasitas e suas relacpoes com os peixes, fato que e devido a complexidade e 

a d i v e r s i d a d e tanto da ictiofauna quanto da parasitofauna. 

Neste trabalho, e feita uma avaliacao das relacoes de um grupo de crustaceos ecto 

parasitas, subclasse Branchiura, sobre uma comunidade de peixes de um lago de varzea da 

Amazonia Central. Sao analisadas as "preference a s " destes parasitas por certos grupos 

de peixes e dentro de cada grupo, as diferentes famfiias e especies parasitadas sao ava 

? iadas. 

Durante os treze meses de coletas, catorze especies de branquiuros foram coletadas 

no lago Janauaca, sendo sete do genero A r g u l u s e sete de Do l o p s, Destas, somente oito 

foi possfvel sua identificacao, O o l o p s d i s c o i d a l i s Bouvier, 1899; D . b f d e n t a t a Bouvier, 

1899; 0 . g e a y i Bouvier, 1899; D . s t r i a t a Bouvier., 1899; D . c a r c a l h o i Castro, 19^9; A r g u 

l u s m u l t i c o l o r Stekoven, 1937; A . j u p a r a n a e n s i s Castro, 1950 e A . p e s t i f e r Ringuelet, 

19^8. As outras seis especies eram duas do genero D o l o p s e quatro de A r g u l u s . 

A especifidade parasitaria, areas de fixacao, hospedeiros naturais, fndice de 

infestaclo e var'iagao sazonal das especies de branquiuros do lago Janauaca estao nos 

trabalhos de Malta (1982a, b e 1984) e Malta & Varella (1983). 

MATERIAL E MgTODOS 

A metodologia esta de acordo com Malta (1982a), 

RESBXTADOS 

Dos 1335 peixes examinados, 630 eram da ordem Cypriniformes,representando ^7¾;33^ 

da Perciformes representando 25¾; 23? dos Siluriformes representando 17¾; 68 da Osteo -

glossiformes representando 51 e finalmente, 70 da Clupeiformes representando 5¾.Durante 

os treze meses de coletas foram examinados uma media de 102 peixes por mes (Tabela 1). 

Dentro dos cinco grandes grupos de peixes examinados, a ordem dos Siluriformes foi 

a que apresentou os maiores fndices de infestagio com 29¾ de prevalencia e 18,5 de inter? 

sidade media. Vinte e oito exemplares de P s e u d o p l a t y s t o m a f a s c i a t u m (Tabela 2) foram 

examinados e nos treze meses de coletas so nao houve captura no mes de fevereiro(infcio 

da e n c h e n t e ) . Este bagre foi uma das especies que apresentou um dos maiores fndices de 

infestacao. Ocorreu parasitadb por seis especies de branquiuros, duas do genero D o l o p s ; 

D . d i s c o i d a l i s e D . c a r v a l h o i e, quatro de A r g u l u s ; A . p e s t i f e r , A . j u p a r a n a e n s i s , A r g u 

l u s s p.3 e A r g u l u s s p.5-

0 P s e u d o p l a t y s t o m a t i g r i n u m , outro siluriforme do mesmo genero da especie anterior, 

tambem apresentou um a l t o grau de infestacao por crustaceos branquiuros (Tabela 2).Trin_ 

fca e o f t o e x e m p l a r e s foram capturados e ocorreu em onze dos treze meses de coletas, nao 

Hendo c a p t u r a d o n o s meses de julho e novembro. Ocorreu parasitado por cinco especies de 
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branquiuros, sendo as mesmas que parasitaram P . f a s c i a t u m , exceto o A . j u p a r a n a e n s l s que 

nao ocorreu em P . t i g r i n u m . 

D. P h r a c t o c e p h a l u s h e m i1 i o p t e r u s , apenas um exemplar foi capturado, sendo parasi-

tado por duas especies de branquiuros. Do I o p s d i s c o i d a l i s , do qual, 102 exemplares foram 

coletados somente neste indivfduo e D . c a r v a l h o i (Tabela 2 ) . 

0 . L e i a r i u s marmoratus apenas dois exemplares foram capturados; ambos estavam p a -

sitados por D o l o p s d i s c o i d a l i s . D. Heniisorubim s p . quatro exemplares foram c a p t u r a d o s , 

tres estavam parasitados por D . d i s c o i d a l i s (Tabela 2 ) . 

D. M e g a l o d o r a s s p, dezessete exemplares foram capturados, ocorreu em d e z d o s t r e z e 

meses de coletas. So ocorreu parasitado por uma especie de branquiuro, o D o l o p s g e a y i 

(Tabela 2) . 

U. Hypophthalmus e d e n t a t u s , vinte e tres exemplares foram capturados, dois indiv_f_ 

duos ocorreram parasitados por A r g u l u s s p.5 (Tabela 2 ) . 

A ordem dos Cypriniformes, representada pela subordem Characoidei foi a que teve 

o maior numero de representantes, 630 indivfduos, quase 50¾ de todos os peixes examina-

dos. Este grande grupo apresentou 0 segundo maior fndice de infestagao por crustaceus 

branquiuros; 8,0¾ de prevalencia e 2,5 de intensidade media. Dado 0 qrande numero de 

caracofdeos capturados, ao analisa-los, os separamos em famflias. 

A famflia que apresentou os maiores fndices de infestagao foi a Anostomidae,sendo 

0 principal representante 0 S c h i z o d o n f a s c i a t u s (Tabela 3 ) , dos quais foram examinados 

cinquenta e seis exemplares. Entre todos os peixes capturados, este anostomfdeo foi a 

quarta especie mais coletada, estando ausente das amostras somente no mes de abril (en-

chente). Ocorreu parasitado por tres especies de branquiuros, D o l o p s b i d e n t a t a , D o l o p s 

s t r i a t a e 0 Argulus sp.5, 

Mais tres anostomfdeos ocorreram como hospedeiros dos branquiuros; 0 R h y t i o d u s 

m i c r o l e p i s , que ocorreu parasitado pelo D o l o p s b i d e n t a t a , e 0 A r g u l u s s p . 5 ; o L e p o r i n u s 

f a s c i a t u s pelo D . s t r i a t a e 0 L e p o r i n u s s p . tambem pelo D . s t r i a t a (Tabela 3 ) . 

0 segundo maior fndice de infestagao entre os caracofdeos ocorreu na famflia Ery-

thrinidae; duas especies de peixes foram coligidas parasitadas por branquiuros , H o p l i a s 

m a l a b a r i c u s que foi a sexta especie mais capturada durante todo 0 perfodo de coletas, 

ocorreu parasitada por D o l o p s g e a y i . 0 outro hospedeiro foi 0 H o p l e r y t h r i n u s u n i t a e n i a 

tus que ocorreu parasitado por D o l o p s d i s c o i d a l i s (Tabela 5 ) . 

0 terceiro maior fndice de infestagao foi registrado na famflia Characidae (Tabe

la k), catorze especies de peixes foram examinadas sendo que cinco ocorreram parasita -

d a s , a saber: 0 C o l o s s o m a macropomum parasitado pelo D o l o p s c a r v a l h o i , A r g u l u s m u l t i c o 

lor e o A r g u l u s s p.4; quanto ao C o l o s s o m a b i d e n s , apenas uma especie 0 parasitava, 0 

Dolops b i d e n t a t a ; 0 S e r r a s a l m u s n a t t e r e r i , esta especie foi a terceira mais abundante 

entre as oitenta examinadas durante 0 perfodo de coletas; ocorreu parasitada p o r q u a t r o 

especies de branquiuros, D. c a r v a l h o i , D . b i d e n t a t a , A r g u l u s m u l t i c o l o r e 0 A r g u l u s s p . 

5; 0 T r l p o r t h e u s e l o n g a t u s que ocorreu parasitado pelo D o l o p s s p . 1 e finalmente 0 Rha 

phiodon v u l p i n u s que estava parasitado pelo D . c a r v a l h o i . 

0 quarto fndice de infestagao ocorreu na famf1ia C u r i m a t i d a e , apenas t r e s h o s p e -
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deiros de tres d i f e r e n t e s especies ocorreram parasitados, embora se tenha examinado um 

bom numero de exemplares. As especies hospedeiras foram: C u r i m a t a c i l i a t a que ocorreu 

parasitado pof A r g u l u s s p . 5 , C . l a t i c e p s que tambem ocorreu parasitado por A r g u l u s s p.5 

e G a s t e r o t o m u s l a t i o r parasitado por D o l o p s s p.2 (Tabela 5 ) . 

0 menor fndice de infestacao, entre os caracaldeos, ocorreu na famflia Prochilo -

dontidae. Somente uma especie ocorreu parasitada, o P r o c h i l o d u s n i g r i c a n s . Esta espe -

cie foi a mais abundante entre as oitenta capturadas durante os treze meses de coletas, 

noventa e seis exemplares foram examinados. P . n i g r i c a n s ocorreu parasitada por tres 

especies de branquiuros, D o l o p s b i d e n t a t a que ocorreu em dois hospedeiros, D o l o p s s p . 1 

e A r g u l u s s p.5 cada um parasitando um unico peixe (Tabela 5 ) . 

Entre os grandes grupos de peixes, a ordem Perciformes foi a que apresentou o 

terceiro fndice de infestagao por crustaceos branquiuros (Tabela 6 ) . A famflia Cichli-

dae foi a principal representante; treze especies desta famflia foram examinadas, sendo 

que cinco ocorreram parasitadas. 0 A s t r o n o t u s o c e l l a t u s foi a especie pr incipal joccrreu 

em onze dos treze meses de coletas. Foi encontrada parasitada por quatro especies de 

branquiuros: D o l o p s d i s c o i d a l i s ; D . g e a y i ; D . b i d e n t a t a e o A r g u l u s s p . ' * . 0 C r e n i c i c h l a 

s p . ocorreu parasitado pelo D . g e a y i . 0 C i c h l a o c e l l a r i s foi a segunda especie de peixe 

mais abundante, entre as oitenta capturadas, esteve presente em doze dos treze meses de 

coletas, ocorreu parasitado por uma especie de branquiuro, o Argulus sp. 6. 0 Cichla 

temensis foi hospedeiro de tres especies de branquiuros, a Argulus m u l t i c o l o r , o A r g u l u s 

sp. 4 e o Argulus sp. 6. E s finalmente, o Geophagus jurupari que ocorreu parasitado pe 

lo A. multicolor. Outro Perciforme que ocorreu parasitado foi o Plagioscion squamosis-

simus, que e da famflia Sciaenidae, um exemplar foi capturado parasitado por Dolops sp. 

1 (Tabela 7)• 

Da ordem Osteog1ossiformes (Tabela 7) somente o A r a p a i m a g i g a s foi hospedeiro de 

branquiuros, tres especies o parasitavam, o D o l o p s d i s c o i d a l i s , o A r g u l u s s p.4 e o A r g u 

l u s s p.6. Apenas dois exemplares de A . g i g a s foram capturados durante o perfodo de co

letas . 

Da ordem CIupeiformes, famflia Clupeidae (Tabela 7 ) , somente P e l l o n a c a s t e l n a e a n a 

ocorreu como hospedeira dos crustaceos branquiuros. Duas especies a parasitavam, o D o 

l o p s c a r v a l h o i e o D o l o p s sp.2. Durante o perfodo de coletas, trinta e tres exemplares 

de P . c a s t e l n a e a n a foram examinados. 

Das oitenta especies de peixes do lago Janauaca, capturadas e examinadas, durante 

os treze meses de coletas, trinta ocorreram parasitadas por crustaceos branquiuros. Sen 

do sete especies de s i 1 uri formes , quinze de caracofdeos, cinco de c icl fdeos ,uma de d u 

pe fdeo, uma de cianfdeo e uma de osteoglossfdeo. 

Destas trinta especies de peixes que ocorreram parasitadas, 815 exemplares foram 

c o l e t a d o s : estes indivfduos foram separados em quatro grupos de acordo com as suas pre-

f e r e n c i a s alimentares. Isto de uma maneira generalizada, sem nos aprofundarmos na ques 

t a o dos habitos alimentares das diferentes especies de peixes da Amazonia, que e alta -

fnente complexa e implica numa serie de avaliacoes. Num primeiro grupo, colocaram-se as 

e s D e c i e s predadoras que foram as mais numerosas com 446 indivfduos representando 55,0%-
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Num segundo grupo, ficaram as especies iliofagas com 20k indivfduos,representando 25,0¾. 

Num terceiro grupo, as especies herbfvoras com 1^2 indivfduos representando 16,0¾ e, fit: 

nalmente, num quarto grupo, as planctofagas representanto 3,0¾. 

Entre os peixes que ocorreram parasitados, verificamos que 68,0¾ eram predadores, 

27,5 herbfvoros, 3,0¾ i1iofagos e 1,0¾ pianctofagos. Dentro de cada grupo de peixes 

separados, de acordo com 0 habito alimentares, constatamos que 30,0¾ dos herb fvoros o c o ^ 

reram parasitados, 22,0¾ dos predadores, 9,0¾ dos planctofagos e 2,0¾ de iliofagos. 

Das cinquenta especies de peixes do lago Janauaca que nao ocorreram parasitadas, 

trinta e duas nao puderam ser avaliadas, por se ter capturado uma pequena quantidade de 

exemplares. As dezoito restantes foram consideradas como nao hospedeiras naturais dos 

crustaceos branquiuros, pois, durante 0 perfodo em que foram realizadas as coletas, nao 

foram observadas parasitadas por este grupo de crustaceos (Tabela 8 ) . 

DISCUSSAO 

A ictiofauna da bacia Amazonica e conhecida pela sua diversidade de especies. C e £ 

ca de 1^00 estao descritas, considerando os exemplares de pequeno porte que habitam os 

diversos tributarios; este numero pode chegar aos 2500 ou 3000 especies. Cerca de hk% 

das especies descritas sao de Silurfdeos, ^ 2 % de Caracoideos, 6¾ de Cichlfdeos e os res_ 

tantes 8¾ estao distribufdos entre os demais grupos (Osteoglossfdeos, Cianfdeos, Clupef 

deos, Ciprinodontfdeos, Simbranqufdeos, Engraulfdeos, etc.). 

A America do Sul e principalmente 0 continente dos Siluroides e dos Characo ides. 

0s Siluroides ou os bag res, sao encontrados em todos os continentes, exceto na Antarti-

ca, na Australia nao sao essencialmente de agua doce, sao especies marinhas que invadi-

ram secundariarnente a agua doce. 

Existem cerca de AO famflias de baqres Neotropicais, dos quais onze estao repre -

sentados na Amazonia, sendo que nenhuma ^specie e restrita a regiao. Este grupo apre -

senta uma grande diversidade de peixes, desde pequenos exemplares, os tricom icterfdeos 

de 2 a 3 cm, ate os gigantes pimelodfdeos de ate 2 metros de comprimento e 250 kg de 

peso. Os siluroides da America do Sul apresentam um explendido exemplo de radiagao 

adaptativa (Lowe-McConnel1, 1975). 

Na Amazonia, de modo geral , os bagres nao sao muito apreciados pel a popul agio. E x c e 

to no estado do Para, principalmente na regiao de Belem, onde a Piramutaba ( B r a c h y p l a t v s 

tonia s p . ) que tambem e explorada para ser exportada para 0 exterior, e a dourada (Brachy-

p l a t y s t o m a f l a v i c a n s ) sao os principais peixes de agua doce consumidos pela p o p u l a c a o . 

No rio Tocantins, grandes cardumes de mapara ( H y p o p h t a l m u s spp.) sao explorados p a r a 

comercia 1izacao e consumo local. Nas demais localidades da Amazonia, os b a g r e s s a o e x 

plorados principalmente, para serem exportados para os estados do s u l do p a f s , o n d e sao 

considerados peixes de primeira qualidade, 

Embora a diversidade de peixes da Amazonia s e j a muito e l e v a d a , a p e s c a r e g i o n a l t 

por demais seletiva, atuando em cima de algumas especies, c u j o s e s t o q u e s j a mostfAffi 



sinais de sobrepesca, enquanto outras estao subexploradas. A grande maioria dos bagres 

e a maioria das especies de peixes da bacia Amazonica, estao enquadradas dentro deste 

segundo grupo. 

Durante os treze meses de coletas no lago Janauaca, 231 bagres foram capturados. 

Das onze famflias que ocorrem na Amazonia, sete foram coletadas, e destas,somente tres 

ocorreram parasitadas por crustaceos da subclasse Branchiura, a Pime1odidade, a Dora-

didade e a Hypophthalmidade. Devemos ressaltar que muitas especies de bagres deixaram 

de ser capturadas, muito embora, provavelmente estivessem no ambiente, dado o uso de 

aparelhos de pesca nao apropriados para a captura da maioria das especies. Entre os 

grupos de peixes capturados e analisados, do lago Janauaca, os bagres foram os que apre 

sentaram os maiores fndices de infestagao por crustaceos branquiuros. Isto, principal-

mente por nao possuirem escamas e, em geral, alcancarem grandes tamanhos, o quefacilita 

a fixagao dos crustaceos ectoparasitas. 

Morfologicamente, os caracoides sao um dos grupos de maior diversidade entre os 

vertebrados atuais, apresentando uma maravilhosa radiagao adaptativa. Cerca de 250 ge-

neros de caracoides sao conhecidos na America do Sul, com 1000 a 2000 especies (Lowe-

McConnell, 1975). Segundo Gery (1978), 1200 especies sao descritas para a Reqiao Neo -

tropical e 200 para a Africa. Exceto pelo genero A s t y a n a x que ocorre no sudoeste do Te 

xas , na America do Norte, os caracoides sao restritos a Africa, a America do Sul e a 

America Central. Greenwood (1966) inclui o grupo em 16 famflias, sendo que 11 ocorrem 

na Amazonia. 0s caracoides nao apresentam uma grande disparidade de tamanho como os ba_ 

gres , mas as formas Amazonicas vao desde 1 a 2cm dos pequenos tetras ate um metro e 30 

kq do C o l o s s o m a macropomum (Goulding, 1980). Os peixes mais explorados comercia 1mente 

e de maior aceitagao pela populacao sao os caracoides. Nove das dez especies, mais fre 

quentemente desembarcadas pela frota pesqueira de Manaus, sao deste grupo. Sendo o 

C o l o s s o m a macropomum, o S e m a p r o c h i l o d u s s p p . e o P r o c h i l o d u s n i g r i c a n s as especies mais 

procuradas , capturadas e comercializadas. 

Durante os treze meses de coletas, no lago Janauaca, 630 caracoides foram captu -

rados. Das onze famflias que ocorrem na Amazonia, oito foram coletadas, e destas,cinco 

ocorreram parasitadas por crustaceos branquiuros. Entre os caracoides, a famflia A n o s -

tomidae foi a que apresentou os maiores fndices de infestacao; das seis especies captu

radas, quatro ocorreram como hospedeiras. 0s anostomfdeos sao peixes importantes econo 

micamente para a populagao regional; na lista das dez especies mais desembarcadas pela 

frota pesqueira de Manaus, eles entram como sendo o sexto grupo (Petrere, 1976). 

A famfl ia Erythrinidae, que e um pequeno grupo de peixes, formada por tres gene-

ros, apresentou o segundo maior fndice de infestacao por branquiuros entre os caracof -

deos. Dois qeneros foram capturados, H o p l i a s e H o p l e r y t r i n u s . 

A famflia Characidade que e a maior e ecologicamente a mais diversificada, entre 

os caracofdeos. Nela estao inclufdas as piranhas com suas possantes mandfbulas que po-

dem arrancar pedagos de suas presas e os que se alimentam de frutos e sementes como os 

representantes dos generos C o l o s s o m a e M y l o s s o m a . A maioria e formada por pequenos pei 

xes, alguns muito conhecidos por serem peixes ornamentais. Das dez especies mais explo 



radas comercialmente, desembarcadas no porto de Manaus, cinco sao desta f a m f l i a , t a i s c o 

mo: Colossoma macropomum, C . brachypomum, T r i p o r t h e u s s p . , Brycom s p . e M y l o s s o m a s p . A 

famflia Characidade foi a que apresentou o terceiro maior fndice de infestacao por bran_ 

qui uros. 

A famflia Curimatidae e formada por peixes iliofagos, os quais exploram varios 

corpos de agua da bacia Amazonica, pouco se conhece sobre o grupo dada a complexidadede 

seu comportamento alimentar. Esta famflia se encontra entre as dez ma is exploradas 

comercialmente pela frota de Manaus. Este grupo apresentou o quarto maior fndice de 

infestacao por crustaceos branquiuros. 

A famflia Prochilodontidae que tambem e formada por peixes iliofagos, sao de tama 

nho medio e os ma is comuns em muitos rios. Os generos P r o c h i l o d u s e Setnaprochi ) o d u s sab 

os mais importantes comercialmente, por serem a base da alimentacao de grande parte da 

populacao da regiao. Petrere (op. cit.) cita estes generos corno sendo o segundo e o 

terceiro grupos de especies mais exploradas comercialmente pela frota de Manaus. 

0 representante desta famflia que ocorreu parasitado foi o P r o c h i l o d u s n i g r i c a n s ; 

das oitenta especies de peixes examinadas esta foi a mais abundante, ocorreu parasitada 

por tres especies de branquiuros. Do genero S e m a p r o c h i I o d u s poucos exemplares foram 

capturados face as peculiaridades do grupo. Quando jovens, exploram as varzeas, depois 

migram para os tributaries de agua preta, onde exploram estes ambientes como adultos e 

subadultos (Ribeiro, 1983). Como este trabalho foi desenvolvido num lago de varzea,com 

a p a r e l h o 5 para a captura de adultos, poucos exemplares foram capturados. A famflia Pro 

chi lodontidae apresentou o quinto maior fndice de infestacao por branquiuros, entre os 

caracofdeos . 

A famflia Cichlidae, que pertence a outro grupo de peixes, os Perciformes, ocorre 

na Africa, America do SuI , America Central, fndia, Ceilao e Madagascar (nestas tres ul

timas regioes com apenas urn genero). Os ciclfdeos possuem urn grande numero de especies 

explorando os diferentes nichos dos lagos do leste da Africa. Na regiao Neotropical, 

a Amazonia e o principal centro de diversidade, possui urn numero menor de especies que 

a Africa, mas, urn numero maior de generos. Ao contrario dos caracoideos, os ciclfdeos 

sao peixes de ambientes lenticos. Na lista das dez especies mais exploradas comercial

mente pela frota pesqueira de Manaus, urn ciclfdeo aparece como a oitava especie mais 

capturada (Petrere, 1976). Treze especies de ciclfdeos foram coletadas durante o perfo 

do de amostragem, sendo que cinco ocorreram parasitadas. A s t r o n o t u s o c e l l a t u s foi o 

principal hospedeiro, com quatro especies de branquiuro o parasitando, seguido por C i c h 

la t e m e n s i s com tres e C . o c e l l a r i s com uma especie. 

A famflia Sciaenidae que e marinha, possui especies que se adaptaram totalmente 

a agua doce, nao conseguindo mais viver no mar. Os cianfdeos sao peixes bastante apre-

ciados pela populacao local e por possufrem urn perfodo muito curto de conservaeao no 

gelo, este pescado e explorado em pesqueiros proximos a Manaus como os l^agos do Rei e 

Janauaca (Petrere, op. c i t . ) . Duas especies desta famflia foram capturadas durante o 

perfodo de coletas, P l a g i o s c i o n s q u a m o s i s s i m u s que ocorreu parasitado por uma especie de 

Dolops e P . m o n t e i . Este grupo apresentou uma baixa incidencia, os fatores que l e v a r a m 



a Isto devem ser avail ados, atraves de estudos ma is detalhados. 

A famflia Osteoglossidae e um grupo de peixes ancestrais, atualmente restritos a 

algumas areas da America do Sul, A f r i c a , Tndia e Australia. Na America do Sul, ocorrem 

naturalmente na bacia Amazonica, a oeste do Orinoco e n o R u p u n i n i e Essequibo, nas Guia-

n a s . Tres especies sao conhecidas, o A r a p a i m a g i g a s que e o maior peixe de agua doce do 

mundo, e muito importante economicamente para o homem amazonico, sendo um dos peixes 

ma is procurados pelos pescadores. E" muito utilizado como pescado salgado e seco e sua 

pesca e feita principalmente com arpao. Durante o perfodo de coletas doisexemplares de 

A . g i g a s foram capturados. Este baixo numero de exemplares, pode ser devido ao nao uso 

de aparelho de pesca especffico para esta especie. 0 A . gigas ocorreu parasitado por 

tres especies de branquiuros. Outro representante deste grupo estudado foi o O s t e o g l o s _ 

sum b i c i r r h o s u s que nao ocorreu parasitado por crustaceos branquiuros. 

Outra famflia marinha que ocorre na bacia Amazonica e a Clupeidae, cerca de doze 

especies sao conhecidas. Apenas duas foram capturadas, P e l l o n a s p . e P . c a s t e l n a e a n a , 

estes peixes parecem ser os predadores mais comuns na Amazonia, exploram a superffcie 

da agua tanto nos rios, lagos como na floresta inundada. Comercia 1mente sao considera-

dos peixes de terceira categoria. Somente P . c a s t e l n a e a n a ocorreu parasitada por crus

taceos branquiuros. 

Considerando os habitos al imentares e os fndices de infestagao por crustaceos bran_ 

quiuros, nos peixes do lago Janauaca, constatamos que as especies herbfvoras apresenta-

ram maiores fndices de infestagao que as predadoras, planctofagas e iliofagas. Com base 

em evidencias seria razoavel tentar explicar este fato sugerindo a seguinte hipotese: 

na epoca de reprodugao os branquiuros abandonam seus hospedeiros e se deslocam para os 

locais onde se desenvolvem macrofitas aquaticas para o acasalamento e postura de ovos, 

estes, sao despositados sobre folhas, rafzes e troncos submersos. Como estas mesmas 

areas sao um dos principais habitat troficos de muitas especies herbfvoras, por coabi -

tarem, pelo menos por algum tempo, um mesmo habitat, existira uma maior probabiIidade 

de ataque dos crustaceos branquiuros sobre os peixes herbfvoros. 0 segundo maior fndice 

de infestagao, ocorreu entre os peixes predadores e isto pode ser explicado pelo fato de 

tambem explorarem estas a r e a s , atras de suas presas, peixes e invertebrados. Desta for 

ma, tambem estariam expostos ao ataque de branquiuros. A menor ocorrencia de parasitis 

mo dentro deste grupo, pode ser justificado, pelo fato, de que nem todas as especies 

predadoras, obrigatoriamente exploram este habitat. 

Face ao comportamento alimentar das especies planctofagas, esperavamos que estas 

apresentassem os menores fndices de infestagao por crustaceos branquiuros, porhabitarem 

aguas abertas, afastadas dos locais onde desenvolveria a biomassa vegetal. Embora tenba 

mos coletado um numero de exemplares pouco significativo, mesmo assim, este grupo de pei

x e s , apresentou um fndice de infestagao maior que das especies iliofagas. 

As especies iliofagas, em nossa amostragem apresentaram um quadro interessante; 

embora tenham sido o segundo grupo de especies de peixes mais numeroso, foi o que apre 

sentou o menor fndice de infestagao por crustaceos branquiuros. Neste grupo incluem os 

generos C u r i m a t a , P r o c h i l o d u s e S e m a p r o c h i l o d u s , que formam a principal biomassa dos 



sistemas pobres da Bacia Amazonica. Alimentam-se de detritos que e um termo geral que 

fncluf todo tipo de materia organica que ca( na agua , assoclada com mater fa fnerte ma fs 

a associacao de microorganismos e comunidades de invertebrados. Estes detritos sao e n -

contrados no fundo e junto a substratos, tais como, arvores e galhos submersos;a princi 

pal fonte de materia organica para estes detritos e a floresta inundada. A ecologia da 

alimentacao dos peixes iliofagOs e pouco conhecida, dadas as dificuldades de determina-

cao dos detritos e as diferencas basicas de sua origem. Quanto ao comportamento aliroen 

tar, e semelhante ao das especies que se alimentam de frutos e sementes; depois da de -

sova migram para a floresta inundada, onde os detritos sao ma is abundantes que nos lagos 

e rios, para constituirem suas reservas de gordura. Como o habitat trofico dos peixes 

Iliofagos e a floresta inundada, deve existir um, ou varios fatores, inibindo a presen-

¢ 3 de branquiuros nestas areas. M a s , com o nfvel atual de conhecimento sobre as condi-

coes nos locais onde se desenvolvem os detritos e da composicao destes detritos nada de 

concreto pode ser afirmado, a nao ser que, existem fatores inibindo o parasitismo por 

crustaceos branquiuros nos peixes iliofagos. txistem uma serie de outros fatores que 

podem influenciar na incidencia de parasitas sobre peixes, um dos que podemos ressaltar 

sao as migracoes, realmente este comportamento, deve acarretar uma serie de implicacoes 

na relacao hospedeiro-parasitas. Mas, como nos demais grupos de peixes estudados,tarn -

bem existem especies migradoras e, estas ocorreram parasitadas por branquiuros. Formu-

lamos a hfpotese de que, os principais fatores inibidores do parasitismo por este grupo 

de crustaceos devam estar presente no habitat trofico das especies i1iofagas,sem contu-

do, descartar as profundas influencias determinadas pelas migracoes dos peixes na fauna 

de parasitas. 

SUMMARY 

A total of) one., thousand thxtt hundAtd and thiAty fftue $̂ ¾¾ belonging to jfcve oK.da.fu>, 
nA.nz.tttn faamtliti, and eighty Apeclen w>ext caught In lago Janauacd, a dloodplain lakt ol 

the. Amazon neaA Manau-5. The. natural indentation 0$ BAanchluAa cAuntaceam, on thti>t 
faiAh uxu> studied duAing a ont ytaA-ptAiod, MOACA 1979 - MaAch 1980. Toatitttn Aptclen 

ZnancjiAuAa wtit tolltcttd and If peActnt oh the ^inh went infitcttd with an avtAagt 
5 paAa.bit.t6 ptA hoi>t. Tht gAtatent indentations otduKAtd in the. SiZuAoids, with a 

ptitvaltnct Q{) 29% and a mean inttnsit.y o£ 18,5. bitxt wext tht Cha>iacoid& with 8,4% 

and 2,5. Tht peAtiioHmti> wtAt thiAd with 7,4¾ and 2,0, few indentation!) occu,in.td in 
tht O&ttoglobAi^oAmen, with 3,0% and 5,0 and in t h t Clupelhonmen, 4,0% and 7,0.Eighteen 
iptcltn o& iinh weAt not poAanitlztd by BAanchiuAa ojiuntactam,, Taxonomic,btogtogAaph -
ital and tomntAolal anpzctn of, tht fiinh aAt dlncunbtd. 

http://oK.da.fu
http://nA.nz.tttn
http://paAa.bit.t6


1 
e f 

, o vO CO o L A 
Oil C A MD I S C A 

o CM sO rA C A 

— 

a: (*"» CO LA 1 c o -3-

MA
 

CM CO CM o -3 -

> CTi L A vO Ps 
LU O 1— rA O o CM 
U- ' 

o 
CO z c o o c n C O c n a . 
e n < •— 1 — «— O o L A 

M e n c n CM c n c n 
LU «— L A CM i— o •— 
O 

> CM C A c n i L A 
o i — -3" -3- o O 

J, 

r~ 

c h-' L A c n -3" a 
r n C A «— -— E o <n 

X 
<u 

l/> f — _ ,— r» L A 1 -3-
<U Ui CM C A O CM 
X VI •— 

'a> 
a. 
<u o CM CM o L A 1 c n 

- o o 
£f 

— C A CM O MD 

, 

TO </> 

ID 1 O e n CM L A O CM 

r> «— CM CM O 
— i 

o 
c n 

z o CM C A I c n -3" 
c c n => CM CM O o L A 

i - I 
O 

X ) 

So
 

, c o 1 i CM 

< CM L A 
It) z : 

a : 
cc C A r-~- CO CM I o 

• CO CM CM »— O r - . < 
KJ 

| -3" CO C A ^ o r _ 

re < CM C A o O o 
H 

CO 
LU 

cc 
CO o CO LU Lu CO 

LU ~SZ CO — LU 
21 CC LU CO 3E 
CC o s : CO cc —J o U- cc o o l b — © _ J Li. < CO — 2 U- cn — z CC — — o Ul 

LU ZD CC LU CL 
Q _ l Q. cc 1— I D o 
as > LU CO _ J 
o c o —- o C_> t -



Tabela 2 , Os bagres (Osteichthyes , Si 1 uriformes) do lago Janauaca, rio Solirnoes, que 
ocorreram como hospedeiros dos branquiuros (Crustacea: Argul idae) ,as especies 
parasitas e seus Tndices de infestaclo. 

CRUSTACEOS N9 DE PEIXES P R E V A L E N C E INTENSI DADE DE 
BRANQUIUROS EXAM INADOS/PARASITADOS iNFESTAgAO 

VARIACAO - MEDIA 

Hospedeiro: P s e u d o p l a t y s t o m a f a s c i a t u m 

Dolops d i s c o i d a l i s 
Dolops c a r v a l h o i 
A r g u l u s p e s t i f e r 
A r g u l u s j u p a r a n a e n s is 
Argulus sp.3 
Argulus s p.5 

28/14 
28/08 
28/11 
28/01 
28/07 
28/01 

28,5 
39,0 

M 
25,0 

M 

- 6 
- 9 
- 5 
- 3 
- 3 

2,0 
4,0 
2,5 
3,0 
2,0 
1,0 

Hospedeiro: P s e u d o p l a t y s t o m a t i g r i n u m 

Dolops d i s c o i d a l i s 38/11 
Dolops c a r v a l h o i 38/08 
A r g u l u s p e s t i f e r 38/10 
Argulus sp.3 38/06 
Argulus s p.5 38/02 

Hospedeiro: P r a c t o c e p h a l u s h e m i 1 i o p t e r u s 

Dolops d i s c o i d a l i s 1/1 
Dolops c a r v a l h o i 1/1 

Hospedeiro: L e i a r i u s marmoratus 

Dolops d i s c o i d a l i s 2/2 

Hospedeiro: Hemisorubim s p . 

Dolops d i s c o i d a l i s 4/3 

Hospedeiro: M e g a l o d o r a s s p . 

Dolops g e a y i 17/14 

Hospedeiro: Hypophtha1mus e d e n t a t u s 

Argulus sp.5 23/2 

32,2 0 - 1 1 3,0 
21,0 0 - 4 2,0 
26,0 0 - 3 1,5 
18,0 0 - 10 3,0 
5,0 0 - 3 1,5 

100,0 102 102,0 
100,00 7 7,0 

100,00 1 - 6 3,0 

75,0 0 - 8 3,0 

82,0 0 - 6 13,0 

10,0 0 - 3 1,5 



T a b e l a 3 . Os peixes da famflia Anostomidae, do lago Janauaca, rio Solimoes, que ocor -

reram como hospedeiros dos branquiuros (Crustacea: Argulidae). As especies 

parasitas e seus fndices de infestacao. 

CRUSTACEOS 

BRANQUIUROS 

N? DE PEIXES 

EXAM INADOS/PARASITADOS 

P R E V A L E N C E INTENSI DADE DE 

M F E S T A C A O 

VARtACAO - MEDIA 

Hospedeiro: S c h i z o d o n f a s c i a t u s 

D o l o p s b i d e n t a t a 

Do1ops s t r i a t a 

A r g u l u s s p.5 

56/4 

5 6 / E 

56/3 

7,0 

27,0 

5,0 

0 - 1 

0 - h 

0 - k 

Hospedeiro: R h y t i o d u s m i c r o l e p i s 

D o l o p s b i d e n t a t a 

A r g u l u s s p.5 

19/1 

19/2 

5,0 

10,5 

2 

0 - 3 

Hospedeiro: L e p o r i n u s f a s c i a t u s 

D o l o p s s t r i a t a 6/2 33,0 0 - 7 

Hospedeiro: L e p o r i n u s s p . 

D o l o p s s t r i a t a 2/1 50,¾ 



Tabela Os peixes da famflia Characidae, do lago Janauaca, rio Solimoes, que ocorre-

ram como hospedeiros dos branquiuros (Crustacea: Argulidae). As especies 

parasitas e seus fndices de infestacao. 

CRUSTACEOS N9 DE PEIXES 

BRANQU1UROS EXAM 1NADOS/PARAS1TADOS 

PREVALENC1A 1NTENS1 DADE DE 

INFESTACAO 

VARIACAO - MEDIA 

Hospedeiro: C o l o s s o m a macropomum 

Dolops c a r v a l h o i 27/2 7,0 0 - 1 1 6,0 

Argulus m u l t i c o l o r 27/3 11,0 0 - 3 2,0 

A r g u l u s sp.h 27/) 3,0 2 1 ,0 

Hospedeiro: C o l o s s o m a b i d e n s 

Dolops b i d e n t a t a V 25,0 1 i.O 

Hospedeiro: S e r r a s a l r a u s n a t t e r e r i 

Dolops c a r v a l h o i 59/1 2,0 0 - 9 9,0 

Dolops b i d e n t a t a 59/1 2,0 0 - 3 1,0 

A r g u l u s m u l t i c o l o r 59/8 13,5 0 - 2 1 ,0 

A r g u l u s sp.5 59/1 2,0 2 2,0 

Hospedeiro: T r i p o r t h e u s e l o n g a t u s 

Dolops s p . 1 ))/1 9,0 0 - 1 1,0 

Hospedeiro: R h a p h i o d o n v u l p i n u s 

Dolops c a r v a l h o i 12/2 10,5 0 - 2 2,0 



Tabela 5 . Os peixes das famflias Curimatidae, Prochilodontidae e Erytrinidae, do lago 

Janauaca, rio Solirnoes, que ocorreram como hospedeiros dos branquiuros (Crus 

tacea: Argulidae). As especies parasitas e seus fndices de infestagao. 

CRUSTACEOS 

BRANQUIUROS 

N? DE PEIXES 

EXAM INADOS/PARASITADOS 

P R E V A L E N C E INTENSI DADE DE 

INFESTAQAO 

VARIAQAO - MEDIA 

Hospedeiro: C u r i m a t a l a t i c e p s 

A r g u l u s s p.5 57/1 2,0 1,0 

Hospedeiro: C u r i m a t a c i l i a t a 

A r g u l u s s p.5 18/1 5,0 1 ,0 

Hospedeiro: G a s t e r o t o m u s l a t i o r 

D o l o p s s p.2 33/1 3,0 1,0 

Hospedeiro: P r o c h i l o d u s n i g r i c a n s 

D o l o p s b i d e n t a t a 

D o l o p s s p . 1 

A r g u l u s s p.5 

96/2 

96/1 

96/1 

2,0 

1,0 

1 ,0 

0 - 2 

2 

1 ,5 

2,0 

1,0 

Hospedeiro: H o p 1 i a s m a l a b a r i c u s 

D o l o p s g e a y i 49/7 14,0 0 - 6 

Hospedeiro: H o p l e r y t h r i n u s u n i t a e n i a t u s 

D o l o p s d i s c o i d a l i s 4/1 25,1 0 - 12 



Tabela 6. Os ciclfdeos (Osteichthyes, Cichlidae) do lago Janauaca, rio Solimoes, que 

ocorreram como hospedeiros dos branquiuros (Crustacea, Argul idae) ,as especies 

parasitas e seus fndices de infestacao. 

CRUSTACEOS 

BRANQUIUROS 

N? DE PEIXES 

EXAM INADOS/PARASITADOS 

PREVALENCIA INTENSI DADE DE 

INFESTACAO 

VARIACAO - M£DIA 

Hospedeiro: A s t r o n o t u s o c e l l a t u s 

Dolops d i s c o i d a l i s 

Dolops g e a y i 

Dolops b i d e n t a t a 

Argulus sp.** 

43/4 

43/2 

43/2 

14,0 

9,0 

5,0 

5,0 

0 - 3 

0 - 1 

0 - 1 0 

0 - 5 

3,0 

1 ,0 

5,5 

1 ,5 

Hospedeiro: C r e n i c i c h l a s p . 

Dolops g e a y i 7/2 29,0 0 - 6 5,5 

Hospedeiro: C i c h l a o c e l l a r i s 

Argulus sp.6 5,0 0 - 3 2,0 

Hospedeiro: C i c h l a t e m e n s i s 

Argulus m u l t i c o l o r 12/3 

Argulus sp.4 12/1 

Argulus sp.6 12/2 

25,0 

8,0 

17,0 

0 -

0 - 2 

1,0 

1 ,0 

1 .0 

Hospedeiro: G e o p h a g u s j u r u p a r i 

Argulus m u l t i c o l o r 23/2 9,0 0 - 1 , o 



T a b e l a 7 - Os peixes das famfl ias Sciaenidae, Osteoglossidade e Clupeidae do lago 

Janauaca, rio Solimoes, que ocorreram como hospedeiros dos branquiuros (Crus 

tacea: Argulfdae), as especies parasitas e seus fndJces de infestacao. 

CRUSTACEOS N? OE PEIXES P R E V A L E N C E INTENSIDADE DE 

BRANQUIUROS EXAMINADOS/PARASITADOS INFESTACAO 

VARIACAO - MEDIA 

Hospedeiro: P l a g i o s c i o n squamosissiimus 

D o l o p s s p . I k\i\ 

Hospedeiro: A r a p a i m a g i g a s 

D o l o p s d i s c o i d a l i s 2/2 

A r g u l u s sp.h 2/1 

A r g u l u s s p.6 2/1 

Hospedeiro: P e l lor»a c a s t e l n a e a n a 

D o l o p s c a r v a l h o i 33/3 

D o l o p s s p.2 33/1 

2,0 0 - 1 1 ,0 

100,0 2 - 6 '-1,() 

50,0 0 - 3 3,0 

50,0 0 - 1 I ,0 

9,0 0 - 2 l ,n 

3,0 0 - 1 I ,0 



Tabela 8 . Os peixes do lago Janauaca, rio Solirnoes que nao ocorreram parasitados por 

branquiuros (Crustacea: Argulidae) 

NOME Ct ENTfFlCO N9 DE P E I X E S EXAM1NADOS 

A u c h e n i p t e r u s s p . 

O x y d o r a s n i g e r 

A g e n e i o s u s b r e v i f i l l s 

P i m e l o d u s s p . 

S e m a p r o c h i l o d u s t a e n i u r u s 

S e r r a s a I m u s s p . 

Mylossoma d u r i v e n t r i s 

T r i p o r t h e u s a n g u l a t u s 

L e p o r i n u s t r i f a s c i a t u s 

L a e m o l i t a v a r i a 

A c a r i c h t h y s h e c k e l I 

Geophagus s u r i n a m e n s i s 

C i c h l a s o m a severum 

Uaru a m p h i a n c a n t h o i d e s 

A c a r o n i a n a s s a 

P l a g i o s c i o n m o n t e i 

O s t e o g l o s s u m b i c i r r h o s u s 

P e l l o n a s p . 

12 

13 

20 

13 

12 

28 

17 

9 

12 

19 

23 

10 

33 

66 

37 
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