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EFEITOS DAS TIXAS DE ARROÇOIMENTO DA TILAPI1 NIOTIC1 Sa-

rotherodon nilotious, LINNAEUS, SOBRE AS CONDIES rIU 7T -  

CAS  DA AGUR EM PISCICULTUR1 INTENSIV1. 

LUCIENE ANASTACIO DI SILV1 

I - INTRODUCAO  

Considerado um dos paises mais extensos do mundo, 

com uma  area  avaliada em 8513844 Km
2
, o Brasil tem hoje um 

novo ciclo de evolugao economica, em que como e natural, a 

agricultura ainda representa o mais importante papal, porm 

com o desnivel de renda  existent?  entre as regioes brasi- 

leiras, marcadamente no nordeste. Sendo, portanto a pisci-

cultura uma das saidas para que o povo nordestino tenha boa 

alimontagao, a baixo custo, alem de ampliar o mercado de 

trabalho para 0 hf  mom  do campo (Pereira, 1975). 

Para ser desenvolvida uma piscicultura recional 

em qualquer parte do mundo, torna-se indispensAvel o conhe-

cimento dos fatores bioticos e abioticos do ecossistema em  

quo so  deseja trabalhar( Ribeiro, 1976). Assim, segundo 

osso autor, a hidroquimica que envolve metodos químicos e 

fisico-qufmicos, procura situar cada elemento dentro dos 

compartimentos gorais do bit;topo em estudo, podendo assim , 

num ecossistema aquAtico, fornecer conhecimentos sobre o ci 

do de nutrientes, entre outros parâmetros. 

Existem muitos estudos sobre a limentagao de pei-

xes, porem  so  muito poucos as que informam sobre as varia-

goes  locais e circuntOncias da  dicta,  e c real aproveitamen 

to do material ingerido  cu quo,  servem de uma outra forma  pa  

ra extrair conclusees praticas. 

Em consequencia, estima-so  que tais estudos deve-

riam c quanto pcssfvel acompanhar-se de trabalhos sobre as 
r taxas do arrogoamento nos demais nivois troficrs, e em espe 

cial  poles  peixes, tratando de estabelecer as linhas gorais 

o a complexidade relativa das malhas traficas, assim como 

lograr uma adequada aproximagao ao conhecimento da eficien- 



cio de aproveitamento do energia acumulado pelos vegetais 

(Bcnotto, 1976). 

Em virtude da grande procura de alimentos, pisci 

cultura vem se destacando no' cultivo de Tilapias nilrticos, 

provenientes da  Africa,  por ser considerada uma das melho-

res ospecies para a criogao  intensive.,  sendo resistente as 

enfermidades e manuseio,  tondo  alimentagar onivora, preço 

acessivel,  [intro  outras qualidades. 

Esse trabalho foi realizado com objetivo do deter 
- -  

minor  as necessidades  cu nor  do complementagar da dieta dos 

peixes com alimentos naturais mediante, necessidade da fer- 
- 

tilizagac ou noc dos viveiros cm fungar das analises fisi- 
f 

cas e quimicas realizadas em cada um dos experimentrs esta- 

belecidos no metodologia. 

11 - MATERIAL E METCDOS  

As, amostragens desse trabalho foram realizadas na 

Estagar de Piscicultura,  Prof.  Raimundo Saraiva da Costa 

no  Campus  do Universidade Federal dr Cear, nr perirdn de 9 

de junho de 1984 a 9 de junho de 1985. 

Os peixes foram estocados com pesos e crmprimen 

tos  medics  iniciais de 4,4 g e 6,3 cm em  Tan,  de 9,5 g 

7,0 cm em 1-314' de 5,3 g e 7,1 cm em Ta15' 
de 5,5 g e 6,3cm 

em Ta 20  e de 5,3 g o 7,2 cm em 1021 
 (Tabela I ). 

Realizou-se cinco ensaios com diferentes tratamen 

tos, os quais receberam a mesma taxo de estrcagem om vivei-

rcs de mesma dimonsac ( 3 x 1 x  lm  ), ou seja, com taxa He 

estccogem de 30.000 Ti14ias/ha, sendo 9 peixes em cada vi-

veiro. 

Em coda experimento foram feitcs tratamentos dife 

rentes quanto  ac  arregoamento, sendo que, no primeiro vivei 

rc usou-se 9 peixes som ser fornecido alimentagao artifici- 

al(Tratomentc I), no segundo viveiro os peixes receberam 

uma taxa de alimentagor do 1% da biomassa(TratamentrII) 9 

no tercoirc viveiro usou-se a taxa de 3% de alimentagar da 

-OW 
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bicmassa(Tratamento  III),  no quarto viveiro a taxa de ali- 

mentagoo foi do 5 do biemassa(Tratamento IV) e no quinto 

viveiro a taxa da alimentag;r foi de 7% da birmassa( Trata-

mento V). 

As amostras foram colhidas mensalmente, as quais 

serviram para anLises quanto  acs  teores de -sxigenio dissol 

viic, CC2  livre, fesf tos totais,  nitrites,  alcalinijade  

materiel  em suspensiin,  gas  sulfidrico, sulfatos e  pH.  

Na metodologia empregada, foram realizadas cole-

tos sistematicas mensais do amostras d'aguas com garrafa de  

Van Dorn  o com garrafa improvisada, a meia profundidade de 

coda viveiro. As amostras foram analisadas quanto aos tor- 

res de oxigenic dissolvido, CO2  livre, alcalinidade, gas  

sulfidrico, sulfatos,  nitrites  totais,  pH  e material em sus 

pensac  poles  metodos descritos per Silva(1977) e Welch  

(1948), prrem o  pH -Fri  determinado prtenciometricamente com 

medidor de  pH  "Fanem" o cxiganic dissolvido com medidor de 

C2  dissolvido "Y61-54". Em seguida os dados foram tabulados 

o interpretados em fungac das condignes estabelecidas para 

coda tratamento.  

III -  RESULTADOS  E DISCUSSIO  

Cs alimontos elaborados polo homem sob forma de 

ragac, preparadas segundo as exigencias nutricionais da es- 
, 
pocie a ser cultivada, e um campo que tem sido muito estude 

do cm  cartes  paisos e voltado para as  °species  de valor récr 

nomico. Para um racional desenvolvimento da piscicultura 1  

em cativeiro, este tema  dove  receber prioridade dos pepqui-

sadores, visto  quo  os dados experimentais  sac  escassos. ns 

trabalhos devem enfocar 0 custo do alimento, r grau de  con- 
-  

versac em peixes, as disponibilidades regionais, o palativi 

dada, entre outras caracteristicas. C manejo racional de 
110  

uma atividade da produgao de peixes deve integrar  harmonica  

manta a alimentagao natural e,artificial, visando um eleva-

do rendimento (Ribeiro, 1976). 
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. . • 
A Tilapia por ser uma especie mdlitc prolifera 

cm criagar intensiva alem da necessidade de se controlar o 
. . 

desova dessa  °specie,  foz-so  necessarie, adicionar mais ali 

monte do modo que, se possa suprir a deficit;ncia de  oilmen- 
f 

tos naturais para que  CI  cultivo seja mais  lucrative,  da i 0 

necessidade de se complementar a dieta com racros. Per ou-

trr  lade,  os estudcs realizados para se determinar a taxa i  

deal  de alimentagao artificial com vistas Co crescimento da 

especi.s cultivada podo exercer influencias sobre as condi -  

coos  fisior-quimicas da agua, ou per excesso de  rage  ou  re 

la  necessidade de peixe aproveitar melhor r alimento natu-

ral. Nesse aspecto e em fungo das crndigres inerentes a  ea  

da tratamento foram analisadas e discutidos cada um dos pa-

rametres estudados. 

a)
2 Dissolvido 

C oxigenic encontrado na agua o prevenient:a da 
. . , 

atmosfera eu do fotessintese de plantas aquaticas, e e uti- 

lizado por muitos proesscs biequimices respiratrios, bem 

come nas reages inrrganicas de mineralizagar. I concentra- 

go  de. cxigenio dissolvido depende da temperatura, da,pres- 
-  
sae  parcial de  gas  o das concentragres de varies  ions. Des- 

do  quo  c grau de solubilidade afetado per parametrrs mm- 

bientais, e pessivel obter-se uma medida mais eu menos cor-

retive,  pole  calculo da porcentagem de saturagars do oxige 

nic no gual  otraves de fCrmulas ou tabelas (Pinheirr,1987) 

Em viveiros outrofizadrs c oxigenir dissolvido no 

de sofrer deficit, polo aumento de atividade respiratCria 9  

demanda bioquimica do exig;nie e pela redugar da luz COUVI-

da pula nebulosidade a qual compromete o processo  la  fetos-

síntese. 

- . . 
A deplegao do oxigenie e causada Principalmente 

- . . . 
polo decompcsigoe da mataria orgânica, entrada  le  agua  sub- 
.  

terranea nos viveiros, respiragar do animais e vegetais,re- 

dugao per outros gases, aquecimento da agua e presença de 

forre na gua( Silva, 1987). 

9 



C exig;nie dissolvido esteve sempre presente 

em todo es experimentrs cem pequenas variagres e om nenhu-

ma das amostragens a cencentrogao desse elemento quimicr a 

v„rcximcu-so do nivel da saturagar na  ague,  em c-i6aoti'en-Cia 

da atividade respiratcria dos Tilapias cujas estecagens e-

quivalentes a 30.000 peixes/ha podem ser consideradas ele- 

vadas, alLm disso foi constatada defici;ncia no processe 
• 

de renovagao da agua dos viveiros. Entretanto es níveis de 

C2 dissolvido cujas variagoes foram de 2,8 a 4,8 rpm no 
 ex  

perimentc conduzido em  Tan,  2,6 a 4,7 ppm zp 1014,  3,3 a 

4,9 ppm em 
Ta15' 

 2,9 a 4,8 em Ta20  e 2,8 a 3,9 ppm em 1021 

podem ser considerados satisfatrrios para 0 desenvelvimen- 
, 

to da Tilapia nilotica, tendo em vista a resist;ncia dessa 

especie e concentragces de 
002 

livre nac se apresenta - 

rem com valores elevadas. Ipesor  dc  cultivo realizado em 

1013 
ser realizado como controle dos demais, ja que nosso 

- - , 
experimento no foi  -Pompano  ragao para es peixes, em me- 

- . 
dia a cencentragao de C

2 
dissolvido na agua ,irs _ viveiros 

experimentais apresentam-so  em maiores cencentrag;es em  

Tan  do que em  Tan,  isso deveu-se provavelmente ao srm- 

breamentc a que este ficava submetido  at  10:00 horas da 
- .. ,.  

manha em decerr  encia da existencia de arvores nas -sues prz 
f 

proximidades, c que diminuia o processo de fetessintese . 

Em media es menores teores de P
2 

dissolvido ocorreram em 

Ta21 e 1320 em deccrrencia do excesso de ragar fornecidas 
 

acs  peixes consumirem c exig;nio Jissrlvido durante o pro- 

cesso de decompcsigar( Tabela II). 

b) CC2  Livre 

C 002 e um importante elemento na formagao do e-

cossistema pois ole e imprescidivel  porn  realizagao da fe- 
c , 

tossintese e per ser tetravalente pode se combinar com va- 

ries outros elementos e formar substâncias vitais. 

Nos experimentos desse trabalho os principais nm 

pensaveis pelo aumente da concentragao desse elemento em 

relagao a agua de abastecimento da Estagan de  Pisciculture 

Prof.  Raimundo Saraiva da Costa, foi a respirag;e dos pei- 
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xes e a -leccmposigar da mataria organica resultante dos 

dejetes  dosses  animais o excesso de alimentos. fornecidc , 

notadamente em Ta
21, 

o Ta
21 

 onde a dieta alimentar fri de 
-  

5% a 7% respactivamenta. 

C CC
2 

livre esteve presente em todas as amostras 

Considerando-se  quo  uma saturagao de CO2  livre e prejudici  

al acs  seres vivos da aguo, pode-se dizer que as quontila 

dos encontradas tiveram teores favorveis  ors crganismrs 

vives presentes, sonde que,o nivel dosejAvel esta, aparen-

temente, entre lO a 15 ppm. C di;,xido de carbono apresenta 

uma solubilidade na  ;gun  inversamente proporcirnara tem-

peratura. 

maxime e 

C,O1 ppm 

sentado 

(C,C1 a 

Pelo Tabela  III,  pode-se observar que CO2  livre 

de 11,6 ppm  am  Ta21, e 

tendo esse elemento apre 

f 
minimo encontrados foram 

em Ta
14 

respectivamonte, 

as seguintes.  variag;es: Tan(fIll a r,32 

018 ppm), Ta15(C12 a. 4,9 ppm), Ta21,(r12 a 11,6rpm) 
um),  T314 

' 1-'21 (C,1 a 2,6 rpm). 

c) Carbonates-  e Bicarbonates 

No infcin dos experimentos, houve pradominio dos 

carbonatos sobre os bicarbonatos com excegao dos tratamen-

tos de Ta
13 

onde es peixes nac recebiam ragao e em Ta14  cu  

ja taxa de alimentagZ0 era de 1% da birmassa. Nos demais 

experimentos onde as taxas da alimentagao eram de 3, 5 a 
e 

7%, houve pradcminio inicial dos carbonatos, prrem no de- 

correr  Jos  estudos, houve uma mudança mais acentuada nos 

experimentos onde era maior a quantidade de ragao forneci-

da nos peixes, ja que  am  fungo disso, os carbonatos tive-

ram variagao mlnima e  maxima  de Opl a 4r,r ppm em Ta21(Ta-

bola.  IV). 

d) F-csforr 

C f do meio csforo e imprecidivel no quantidade ", 

aquaticr, pois e absorvido pelos micrrorganismrs como um 

importante  indicative  de poluig;c. 

Na criagar de peixes em viveiros o fesfere e um 



dos ralementos qUtmicoa mais imrortanteb,devido ser um 

constituintes bosicoa dos fertilizantes. 

Com base na dieta alimentar las Tilarias, verifi-

co-se  quo  as maiores alteragoes na concentragao de_fosforo, 

ocorreram nos experimentes onde a taxa de aliMentagao Er a 

mais alta.  

Palos  resultados apresentados na Tabela V, rode - 

se verificar que nos experimentes ocorreram as 

riagC.es: 1o13(r,r1 a r,5 ppm), Ta14(r,r1 a r,5 rpm), 

(r1 r1 a r,31 rpm) Ta2r(r,r1 a 1,.C2 rpm) e Ta21(r,r1 

2,r ppm). As aguas dos açudes de Nordeste brasileiro, 
o- 

cencentragoes de fosfcro oscilam entre r,rs a 1,5 prm 

consideradas como ricas nesse 

lcs resultados em Ta2r e nivel de 1,5 rpm fri superado em 4 
e 

(quatro) amostragens chegando a atingir a 1,n ppm, enquan - 

to em Ta esse nivel foi superado 6(seis) vezos, com teor 

da 2,r ppm, isso demonstra que o excedente de alimentos for_ 

necides as Tilapias nesses experimentes de Ta20e Ta21  confr 

tribuiram para a fertilizagao  la  agua e consequente para r 

onrequicimento da mesma em alimentos naturais. N a:natureza 

ele e encontrado normalmente em baixas concentragoes1  tantct 

devido  ac  suprimento,. Qofflo polo consumo desse nutriente pe-

les vegetais aquatitcs. 

e) pH 

C  pH  na agua indica o equillbrio entre acilos 

bases o reflete a capacidade solvente da  aqua  indicando su-

as f 
 pessivois reages em rochas e solo. Para a protecoo da 

vida aquatica tem silo recomendado que o  pH  permaneça numa 

faixa  quo  vai de 6,5 a 9.  Alm  disso, as descarnas recebi - 

das  nor  devem alterar e  pH.  em mais de 1,5 unidades na zrra 

de mistura (Finheiro,1907). 

- 
Cs experimentos tiveram as seguintes variagoes de  

pH:  Ta13(7,3 a 91r4prm), 1314(7,4 a 9,22 ppm), Ta
15 

(7
'-  
5 a 

0,0 ppm), 1a21(7,4 a 0,1 ppm) e 1321(7,1 a 9,1 ppm) ( Tabe-

la VI). 

P7 

dr s  

seguintes vn 

Ta15 
a 

cujas 

,Sno 

componente ( G urge1,1960. r2 

21  



r_q3: 

Nes eXporimentcs e maior teor de fri d 9,22 

ppm no 1314  e c menor teor fei de 7,1 ppm nr Ta31 
Verifi - 

can:lc-so que os valeres variaram acima de 7¡ a  ague  e  enter  

considerada alcalina, isso ocorre dovide a presença de car-

bonates,  bicarbonates  e hidrexidcs que aumentam a alcalini-

dade do  ague.  

C  pH  da agua pode influenciar na cemprsigar He ospe 

cias animais e vagptnis  dc  ambiente agLAticr. Ifeta tamb m 

disponibilidade do nutrientes e texidez  relative  de ele - 

mento tragos, devido 'as alteragoes  or  potencial do rxidr 

redugac da agua( Kleerekrper, 1944).  

Gs  Sulffdrico 

P  gas  sulffdrico esteve ausente em quase trios as a  

mestras com excegeo de arenas quatro ecerrencias, uma em 

To.13 com C,15 ppm, duas em 1314  com 0;15 e 0,1 ppm respecti 

vamente o outra em Ta  2C com C,1 ppm, sonde que tres rcrrre- ,  
ram  no terceiro  ms  e uma outra no decimo mas de cultivo. 

credita-se  quo  tal ocerrencia deveu-se provavelmente a pre- 

sença desse elemento na  ague  de abastecimento, pois para 

sua fermagac e precise a presença de substancias sulfuradas 

ccndigces anaercbicas, o este nac ocorreu. f  gas  sulffdri 
•  cc  detectado no provocou a morte das Tilapias, mas 

ter contribuido para debilitagac dos mesmos, ja que em pou-

co mais de um mas dessa ecorr;ncia houve mortandade de pei-

xes em Ta2r 
( Tabela VII ). 

g)  Nitrites  

Cs  nitrites  ao importantes, porque alem  le sere m 

indicadores do Frluigae influem sobre os rrganismrs aquati-

cos, pois c teor do r,C4 ppm 'L crnsidernde crmr limite ' da 

tolorancia aes peixes ( Kleerekepor, 1944). NOS experimen-

tos de Ta  2C cuja dieta alimentar foi  lc  5 e Ta21 onde 

dieta alimentar foi de 77, es  nitrites  foram detectados 4 

moses seguidos  at  a renevagac  le  agua •no, quinto  ms  
- tivo,a partir dal, ria o Dtql!reti ftiS pçasença 4esse 44- 



mente  flosses  viVeires. r  NC  aareceU em uma nica 
2

p mostre 

em cada um dos tratamentos conduzidos em Ta
13' 

Ta
14 

e Ta 
15 ' 

todos cem cencentragoes de r,ri ppm 0 no quinto  ms  de cul-

tivo. Em Ta
2C 

e Ta
21 

es níveis de nitritos variaram de r,rr 

C,C34 ppm e r,rro a r,r44 respectivamente ( Tabela VIII) . 

Apenas em uma (mica amostra foi detectado um 

vol  dc  NC2 ligeiramente acima de limite letal em Ta21. 
- 

credita-se que essa ecnrrencial  tenha sido decorrente do 

excesso de rag;o fornecida aos peixes, a qual em estado de  
foe 

putrefagao contribui para -isso, visto que a principal ,frn- 
. 

te desse elemento e a decemposigao de meteria organica. 

EM aguas superficiais, quando e encontrado egi 

quantidades superiores a C,1C1 mg/L, indica prluigâ'r rrg -  

nice.  

J1) Sulfates  

Homens e outro animais monegastricrs nar requerem 

sulfates na dieta. Cs unicrs compostos sulfurados essenci 

ais a dieta, para estes animais,  sr:  tiamina, birtina e 

motionina. Metionina, aliada cistina da dieta, fornece to 

do enxofre necessario para o anim31, inclusive na forma do, 

sulfates presentes nos mucrprlissacariders,e sulfrlipidirs. 

Sulfates  sac  pouco absorvidos no intestino. Sulfate e impor 

tanto no nutrigao de ruminantes pois, a partir  dole,  a. 

ra o a fauna do rume sintetizam es aminracides . 1fUrades 

( Vieira, 1979 ). 

C sulfate e reduzido a sulfetr e utilizade na for 

ma de cistelna, sendo sue assimilagan analega i assimilagar 

de  nitrites.  

SU3S variagoes foram de: Ta13  (3,4 a 14,3 mg/L) , 

Ta14 (3,4 a 14,5 mg/L ), Ta15  (3,3 a 15,2 mg/L ), Ta2r(3, 2 

a 16,7 mg/L) o  Tan  (2,3D a 17,3 mg/L) ( Tabela IX ). 

i) Material em Suspengn 

C material em suspengar na agua rode ser crnsti- 
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tuldo do materiais oisgnicos e inorganicrs que  pod  em con- 

tribuir para c assoriamonto de coleoes d'água, bem comp  

reduzir a ponotragao do luz, e tom isso, reduzir e Proces'ii 

se do fotossIntese. 

Nos experimentes desenvolvidos com tratamentos 

diferenciados de  dicta  alimentar de Tilapia, a maior con-

tribuiçoJe stes materiais para a agua parece ter silo de- 

corrente da quantidade de  roger  fornecida aos peixes, Ja 
,  

quo,  a medida  quo  se desenvolviam os experimentes a quanti 

dada de material em suspensac aumentava e em concontracCes 

crescentes de Ta1 Ta Ta- Ta o Ta cujas  concert- 

traços 
14' 15' 2r 21' 

variaram do: Ta13(41 7 a 31,9 mg/L), To140,0 a 

7C,2 mg/L), Ta15(18,C a 66,6 mg/L), Ta2r(47,3 a 336,0  mq/ 

(1718 a 293,1 mg/L) ( Tabele X). 
L)  ° 7°21 

Pelos resultados de cada um dos elementos quimi-

ccs estudados podese deduzir que, quanto maior-  a quantidt 

de da alimentes fornecidos aos peixas maiores S30 as prssi 

bilidades de alterageos nos concentragres  dosses  elementos 

no agua dos viveiros. 

Ato uma taxa do alimentagar correspondente a 3% 

dá birmassa o arregoamento praticamente n'A'r contribuiu pa-

ra poluigao do  ague,  c  quo  parece ter ocorrido quando essa 

taxa foi do 5% 0 7%, jr1  quo  nos viveiros cujos peixes rece 

beram esse tratamento sofreram problemas de mortalidade em 

que  dove-se provavelmente pelos elevadrs teores de nitri - 

tos ocorridos no 5°  ms  de cultivo. Entretanto, deve-se 

ressaltar que os comprimentos e pesos finais drs_peixes fr  

ram  crescentes com o aumento da taxa de alimentagac(Tabela 

I). 



IV - CÇNCLUSF- ES 

1- Durante e rerfolo de cultivo  la  Tilria dr ri  

lo  at-regrinde com taxes  le  r,i, 3, 5 e 7% do hiomassa, o 

teores de CF
2 livre e 

r2 dissrlvidr estiveram sempre em ri 

vois aceitveis, no  so  constituinlo perigo a vila des  

Feixe. 

2- Em taxas de estocagens da Tilria dr nilr CcT 

respedentes a 3r.rrr reixes/ba, os carbonato sao tranSfm-

mados em  bicarbonates  no decorrer de cultivo. 

3- C excesso de ragao fornecida aos peixes o m 

taxas do arregramento correspodentes a 5% e 7% da bif+mo 

sa contribuem para a fertilizagar da agua, e que rode ser 

comprovado pela elevagao  lc  nível de fosfato total da _a- 
- 

gua a ccncentragoes superiores r,5 rpm, sem arlicagr 

de adubos nos viveiros. 

4- Em todos os experimentos c potencial hidrrge 

ninicr esteve numa faixa recomendada para a piscicultura. 

5- A decorrencia de gns sulffdricr no terceiro  

ms  de cultivo, em  Tan,  1314 e Ta 2r devem-se provavelmen 

te a presença desse elemento na  ague  de abastecimento rir 

viveiro. 

6- Apenas em uma Unica amostra foi detectado o 

nível do  nitrites  superior ar limite letal, e tal rerrren 

cia Fede acontecer em experimentos onde a taxa de alimen- 

tagao for de cu  acima de 7% da birmassa, dependendo 1  

das ccndigres químicas da gua de abastecimento dos vivei  

ITS.  

7- C sulfato sendo utilizado como fonte de  en  - 

xofre pelas plantas e muitos crganismos, estpve presente 

em todas as amostras o com teores aceitaveis. 

0- Quanto maior o quantidade de alimentos frrne 

cides aos peixes nas condigoes de cultivo desse trabalho, 

a quantidade de material em suspenso na aguo e maior. 

11 
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v- SUMARIC 

C presente trabalho fri realizadoem viveiros  ex  

erimontais da Estagao de Piscicultura  Prof.  Raimundo Se =: 

raiva da Costa e teve come objetivos, verificar a influen 

cia da taxa de alimentagae Ta Tilria  cam  ragar balanceala, 

sobre a qualidade da agua, bem cemo determinar c grau de- 

fortilizagao, a  quo  a mesma podera.ficar submetida em , 

correncia de excedente de alimento. 

Dos resultados desse trabalho obteve-se as se- 

guintes conclusoesg 

1- Durante c perirdc de cultivo  Oa  Tilaria do ni  

lo  arregeada com taxas  Jo  C, 1, 3, 5 e 7% da bioffassa, os 

torres do CC2 livre e r2 dissolvido estiveram sempre em ni  

\foie  aceitaveis, no  so  constituindo perigo vila desse 

2- Em taxas de estecagens da Tilria do  nib  c ccr 

repodentes a 31.11r peixes/ha, es carbonatos,  so  transfor-

mados em  bicarbonates  no decorrer de cultive. 

3- C excesso de ragZc fornecida aos peixes em tp 

xas de arregoamente corraspedentes a 5% e 7% da birmassa 

contribuem para a fertilizagao da agua, o  qua  rode  set-  com 

provado polo elevagao do nivel_Cla i'osfate trtal da agua a 

concentragces superiores a 1,5 ppm, sem aplicagres de adu-

bos nos viveiros. 

4- Em todos os experimentes o potencial hidrone7  
. 

nienacc esteve numa faixa recomendada para a piscicultura. 

5- A ocerrencia de  gas  sulfidricr no terceiro 

mos de cultivo, em  Tan,  Ta14  e Ta„ devem-se provavelmen- 
4t 

te a presença desse elemento na agua de abastecimento Jr  

vivei  re.  

6- Apenas em uma unica amestra fri detectadc c 

nlvel da  nitrites  superior ar limite letal, e tal rcerren-

cia pode acontecer  pm  experimentos  ends  a taxa  le  alimenta 

gac for do 7% ou acima de 7% dn biomassa, dependendo das 

:-t 
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TABELA I 

Mados_roprosontativos Ac  poso  total(Wt) em  gramas  c oamprimcnto total(Lt.)_ 
pentimotros 1  refcrontcp_aos oxparimcntos xcalizados com_TilAia do nib, corn_ difel!cntcs 

ftaxas dc a/Togoarknto, priodp de 9. )dojiunho dc 1984 a 9 dc  junho  de 1985.  

TAXAS DE ARROWAMENTO ( % DA BIOMASSA ) 

Temp. do cult. Ta13  (090) 'Tali  (1%) Ta15 (3%) 
Ta20 (5%)  Ta21 (7%) 

(  mas)  v(i) ,4<t) w(t) w(t) L(t) w(t) w(t) 

1 *0 5,5 7,0 5,3 7,1 5,5 6,3 5,3 7,2 
2 13,3 8,7 12 9 8 8,9 13,8 9,0 17,5 10,0 25,2 11,1 
3 12,8 9;2 13,9 9,2 25,9 11,4 37,1 12,1 37,2 12,6 
4 13,0 9 ) 3 32,9 12,6 35,6 12,7 57,8 14 0 8 57,9 15,0 

5 13,4 7,6 45 ) 8 13,4 55,9 14 9 7 91,1 17 0 0 109,8 17,3 
6 14,8 10 ) 0 55,6 14 9 2 68 0 9 15 9 8 144,0 18,9 150,0 19,2 

7 15,2 10,6 764 15,8 77,8 16,3 211,1 21,1 166, 20,9 
8 16 9 6 10,8 84,8 16,2 110,0 17,8 221,5 23,0 182,2 21,6 

9 18,0 11,0 100 ;5 17,0 132 0 4 19 0 0 231,9 23,8 200 91 22,1 

10 18;5 11,3 107 0 9 18 01 157,9 20,6 275,9 25 01 254,2 22 9 8 

11 25,0 11) 5 120,4 18,8 188 0 3 210 6 280,1 25,4 278 01 23 91 

12 23,0 11,8 128,0 19,3 231,8.  23,3 284,3 25,8 280,5 23,7 

16 
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Variego de rxig;.nic 

exporimontais) da Lstoq;c1 
I 

encias Agrat'ias, retied°  

TABftl 11  

na agua ,_os viveiros 

dr Centro de Ci- 

:le  1984 a 9 do ju- 

disSolVido (rpm) 

de Piscicultura 
A 

de 9 de jpnho  

nho de 1905. 

Temkr do ESTACT- ES 

Cultivo mos Ta
1 

Ta  Ta14 l5 T 2r 132 

1 

111.,.••••1 0,1111•111 

2 4,0 4,7 4,9 3,2 3,8 

3 4,5 4,3 4,9 2,9 

4 4,C 4,2 4,2 2,9 2,8 

5 2,0 2,6 4,4 

6 4,3 4,1 4,9 4,0 

7 3,8 

3,6 3,1 3,7 4,1 3,9 

9 3,6 

ii 3,1 2,6 3,3 

11 3,6 2,0 3,9 3,7 

12 



TABELTI tIf 
- 

Variagac do CC2 Livro (ppm), ,na  Agin des  viveiros experimm 

tais, da Estag-a.0 de Fiscicultura dr Centre de Ci;ncias  ink  - 

• , f 
grarias, porindo de 9 de junho de 1904 a 9 de junho d' e 

,1905. 

ESTAQTES 

Cultivo(m"6s) 1013 1314 Ta
15 1321 

Ta 21  

1 ifam 

2 1,1 1,11 4,2 9,0 1,1 

3 1,1 1,1 4,1 ill r 1,0 

4 1,1 1,5 4,7 11,6 2,6 

5 1,32 1,0 2,79 

6 1,125 1,225 1. 1445 1,535 1,415 

7 1,1 112 1,3 1,2 1,3 
0 1,2 1,3 1,45 1,3 0,525 

9 1,1 1,11 1,5 1,1 1 11 

11 121 1,4 1,5 21 45 1,175 

11 

12 

19 
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TABELA IV 

_Varia9ao de Carbonatos(ppm), Bicarbonatos(Plom„1 P HiAr6xidos(ppm)2  na (Igua dos 

viveiros experimentais, da Estag,;.0 de Piscicultura do Centro de CiCncias Agrárias, perío-

do 9  dc  junho de 1984 a 9 de junho de 1985. 

Tempo de 

Cult.(ms) 

Carbonatos Bicarbonatos litdiOxidos 

Ta14 Ta15 a20 
T Ta

21 
 - 3 T_ a14 Ta15 Ta20 

a13  T_ Taal.  Ta Ta Ta Ta13  Ta14 15 20 21 

1 0,0 810 1610 30,0 36,0 -  25,0 6,0 5,0 2810 Om* 3690 
2 1400 2010 36)0 38,0 2410 5,0 2,0 - 21,0390 

3 200 2400 4000 32,0 2210 2,0 44,0450 

4 6,0 2400 14,0 2410 28,0 1300 4,0 8-0 6590 4690 

5 1610 24,0 10,0 0,0 8,0  12,0 

6 090 000 000 000 010 7540 85,0 7640 3.-3 -?9i0  

7 20) 4,0 6,0 800 720 88,0 43,0 146,0 - 

8 000 000 600 600 011 6900 88;0 6809 142,0 90,0 - 

9 000 600 000 0)0 000 2800 3490 3200 12700 56,0 - 

10 400 200 1200 1400 4000 6,0 2900 10,0 4600 20,0 •••••• 

11 11,0 2010 22,0 2090 2610 - 170,0 5,0 3,0 5,0 1110 9 9 0 

12  0110 ••••• 



TABELA  V 

Variagao fo Fosfato Total (rpm), no  aqua  dos viveiros ex-

perimentais, da Estagao  le  Piscicultura do Centro He Cien 
, .  

cias ;igrorlas, rerirlr le 9 de  

le 1905. 

junho  de 1904 a 9 le  junho  

Tem¡c de ESTA  TES 

Cultivo(m;,s  Tal 1-014 
Ta

1 

Mail•••41100•15=0.•••021 

1021 

1 FI C1 F,20 r,31 1,1r r,E14 

2 ['I nn F,16 r 1 20 19 35 c,90 

3 C,Crl ['I ra F,13 1,02 1,6° 

4 r,rc1 r,r2 C,C9 F,72 0,69 

5 r o ci r,rl r t ri - - 

6 r,r1 r 1 r1 r,r2 r 1 r3 r,r2 

7 r,r1 r,r2 C,C15 0,03 0,025 

0 F, r5 F,r5 r,r6 r,03 F,lc 

9 r,5 F,11 F,10 r,r5 2,r 

1C r,1 r,s r,3 1,3 1,5 

11 r, ro - 

12 

2°  



TABELA VI 

Variagao de  pH,  na agua drs viveiros experimentais,  la  Es 

toga° de Piscicultura  Jo  Centro de Cincias Agr<7iriap,  pe-

riod°  do 9 do junho do 1904 a 9 de junho de 1905. 

Tempo Jo  

Cultivr(m7,3s)  

ESTA  TES _ 

Ta
1 

Ta14 Ta15 Ta
20 Ta2 

 

 

    

1 9,1 0,4 014 9,0 7,0 
2 0,4 7,9 7,0 716 7,1 

3 7,9 7,0 7,9 7,6 7,7 

4 713 7,4 7,7 7,4 - 7,3 

5 7,6 71 8 7,5 - - 

6 7,6 7,6 7,5 7,5 7,6 
7 71 6 7,6 7,5 7,5 7,6 

O 0,1 o,1 0,1 7,6 7,0 
0 , 

lr 

9,14 

0,0 

r.),3 

9,22 

13,0 

0,0 

7,5 

7,6 

9,1 

0,96 

11 0,5 71  0 7,7 7,6 7,6_ 

12 9,1 7,7 7,7 7,6 7,56 

21  
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1,1 

TABELA VII 

Variagc do  Gs  Sulfldricc(Frm), na agua dos viveiros et 

porimontais, do Estagac do Piscicultura do Centro de Cien 

cias Agrarias, ,'rerielo do 9 rle.junhr  le  1994 a 9  dc  junho  

le  1905. 

.1.11•Mliraeralia••••••••-•••1611 

22  

Tempo de EST1CTE5 

Cultivo(mes Ta1 Tal4 
To
15 a  

1 1,1 1,1 1,1 

2 - - - 

3 1,15 1,15-  0,1 

4 - - - 

5 _ - - 

6 1,1 1,1 1,1 

7 _ _ _ 
, u 1,1 1,1 1,1 

,J 1,1 0,1 1,1' 

lc r,F 1,1 r,r 

11 

12 



TABELA VIII 

Variagces de  Nitrites  (rpm ), na gua das viveirrs experi—

montais, da Estagan de Piscicultura  dc  Centra de Ciencias 

Agrarias, perfado de.9 da junhr de 1904 a 9 de junhr dd 

1905. 

Tomrc do ES-reES 

Cultivc(m;s) Ta 
1 

Ta
14 1015 TE1

2F 
Tn

21 

1 r,r FIF r,r r,r34 r,r44 

2 E,F r o r r,r r,E1 r,r12 
3 r,r r,r r,r r,rr9 r,rrn 

4 r,r r,r r,r r,r1 r,r1 

5 r,r1 r,ci r,ri — — 

r,r r o r r,r r,r r„r 

7 r,r r o r r,r r,r r,r 

0 r,r r,r r,r r,r r,r 

9 r,r cl r r,r r r , r,r 

1C r,r u: r ,r  r o r r,r 
' 

11 c,r r o r r,r r,r r,r, 

12 

23  
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T1DELA IX 
MMIMPSOMISM.  Pal MSS 

Voriag77.c de Sulfates (mg/L), na crua dos viveiros experi - 

mentais, da Estagar de  Pisciculture dc  Centro de Cil;ncias 

pericdo de 9 de junho  le  1904 a 9 de junho de 

1905. 

Tempo ie  

Cultivo  (ms 

  

EST1CTES 

1014 TO
15 

 

SISP•sm•PSSilief.a 

SWOON 

Tai3  

14,3 

13,2 

11,1 

1r,3 

14,5 

... 

1C,3 

V
rl 7 

p...) 

15,2 

15,1 

... 
0 7 -,, 

15,9 

16,7 

13,9 

13,6 

16,4 

16,6 

16,3 

17,3 

- 9,2 n 6 
-, 9  ..• ... 

2,05 2,95 2,92 3,19 2,99 

4,1 4,r - - 7,7 

3,4 3,4 3,3 3,1r 3,9 

4,2 4,2 3,9 3,2 4,4 

4,9 5,2 7,4 12,9 9,2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

lc 
11 - - - - - 
12 - - - - - 
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TABELA X 

• 
VariagaC do  Mat  rial em Suspenso (mg/L), no agua dos vi- 

voircs experimentais, da Esta6o de Piscicultura  dc' Con  

trc do Cioncias Agrarias, Forirdr de 9 de junhr do 19r4 0 

9 do junho do 1905. 

Tomrc do  ESTACTES 

Cultive (n To..13 1014 Tel Ta20  102  

1 - - - 263,r - 

2 - 30,1 40,2 103,r 104,1 

3 4,7 4r,r 45,5 3101 r 2r2,2 

4 - 57,1 66,6 336,1 264,2 

5 - 71,2 93,2 - - 

0 17,3 20,1 1011 5-1,r 45,0 

7 - - 29,0 - 2 5, 0 
r-, u 31,9 29,0 31,9 51,5 17,3 
5 - - - 47,3 57,3 

10 - 47 - 00,1 1r1,3 

11 - 52,0 - 13301 196,2 

12 - 61,4 - 100,0 293,1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26



