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PROCESSAMENTO DE CISTOS DE Artemia salina  LEACH,  1812, aBrroos NA 

SALINA DIOGO, FORTALEZA-CE. 

Danilo  Dreyfus  Medeiros Firmino 

Atualmente a  agriculture,  cada vez mais, vem intensifi 

cando estudos para obtengãO de diretrizes a cerca de qual seria 

o alimento vivo ideal para suas pesquisas com criagaes de erga 

nismos aquãticos em cativeiro. 

0 uso de alimento macerado fresco de qualquer tipo rCa"o 

convem  -O's  larvas, pois tende a provocar a contaminagão  bacteria-

ha e a consequente deterioração da 6gua nos tanques de cultura, 

que acarretara frequente insucesso do empreendimento. Alem dis  

so,  sabemos que e maioria das larvas n5o se alimenta de material 

que repousa no fundo dos aqu6rios de criaQ5o, preferindo alimen-

to vivo em suspensao (Costa, 1972). 

A Artemia salina constantemente produz cisto (oviperi-

dade) que apresenta alta resistência "as condigOes externas estra 

mas, com a propriedade de ser hidratados e desidratados reversi-

velmente, podendo ser armazenados secos por um amplo período de 

tempo. 

Sabe-se que cistos obtidos em diferentes regiaes apre-

sentam eficiência de eclosao diversas, tanto no que diz respeito 

ao tempo em que eclodem, como na necessidade do período de ilumi 

nagao. 

0 objetivo deste estudo foi de fazer o processemanto 

artesanal dos cistos de A. salina, obtidos na Salina Diogo, bem 

como da eficiência de eclosao dos mesmos. 

ASPECTOS BIOLÓGICOS E TAXONOMICOS 

A Artemia salina um micro-crust5ceo classificado pe- 

la seguinte posigao sistem6tica: 



Filo: ARTHROPODA 

Classe: CRUSTACEA  

Sub-classe: BRANCHIOPOOA 

Ordem: ANOSTRACA 

Ganero: Artemia  

Esp6cie: Artemia salina  Leach,  1812 

Esses animais refletem seu habitat estando bem adapta-

dos para viver em corpos d'a-gua que sofrem marcantes flutuagOes 

diurnas ou sasonais, em suas características físico-químicas,  co  

mo lagos salgados, lagoas e salinas (tanques de salmouragem),  fa  

vorecidos pele ausgncia de predadores nesses locais, resultando 

somente um pequeno nUmero de bacterias e algas, juntamente com a 

A. salina (Costa & Vergara). 

Segundo Costa (1972), a A. salina possui grande  coder  

de osmoregulag5o, demonstrada pela sua eficiente eurihnlinidado, 

suportando variaçaes de salinidade entre 10 a 250%o, o tambgm de 

sobreviver em ambientes com baixo teor de oxiggnio (2 mg/litro). 

A A. salina alcança cerca de 8 a 10 mm de comprimento, 

apresenta o corpo desprovido de carapaça quitinosa, caracteristi 

ca dos crustceos, e est5 dividida em cabeça, tórax e abdome. e 

caracterizada por possuir sangue vermelho, olhos complexos pedun 

culados laterais, antenulas sensoriais, antenas prenseis nos ma 

thos e reduzidas nas fameas, trato digestivo linear e 11 pares 

de tcracopodos funcionais (figura 1). 

Reproduzem-se sexualmente, com alto nível de fecundida 

de, por intervalos cíclicos de oviparidade (disposig5o de ovos) 

para viviparidade (postura de nauplio), al6m de apresentar  repro  

duçh'o partenogen6tica onde todos os individuos  so  femeas. 

Cada fgmea deposita em m6dia 90 a 120 ovos (cistos). 

Eles  so  de natureza lipoproteica, impregnados de hematina, com 

um diAmetro variando entre 200 a 300u e peso aproximado de 2,8 a 

4,0 mg (Costa g Vergara). 0 metabilismo dos cistos pode ser in-

terrompido durante a fase de reversibilidade, por uma diminuigFio 

no teor de oxiggnio, aumento do teor de nitrog6nio, sulfitos 

(NaS03 
'a 3%), elevaq5o da temperatura ate 400  no m6ximo, ou ain- 

da, tambem, por desidratag5o com salmoura de 280 a 300%o (Koe- 

ning et  al.,  1977). 



Todos os est5gios larvais e adultos vivem sob as mes- 

mas condiçaes ecolagicas, podendo ser cultivados em densidades 

de  at  15.000 indivíduos por m3  (Masan,  1967) por (Costa). 

DESCRIÇÃO  DA AREA 

A  area  estudade pertence a Salina Diogo, tendo aproxi-

madamente 45 hectares e estando situada na zona urbana do Forta-

leza, no Bairro da Agua Fria, na margem direita do ostua-rin 

Rio Coco (figura 2). 

Em virtude da desativagao da referida  saline,  o local 

se apresenta com condig5es ambientais propicias  an  desenvolvimen 

to da Artemia salina e, consequentemente a coleta de seus cistos, 

MATERIAL E METODOLOGIA 

0 presente estudo est6 baseado em cinco amostras de 

cistos de Artemia salina, coletadas na Salina  Diego  no período 

de abril a maio de 1982. 

As amestras foram obtidas nos tanques de cristalizogn 

(marnotas) de 80 m de comprimento por 30 m de largura, tenda Co-

me locais exatos as margens e principalmente os cantos para onde 

os cistos s:=5D carreados pelo vento, isso devido a flutuabilidade 

dos mesmos, A exist6ncia dos cistos, nos locais acima descritos, 

foi observada per finíssimas granulagaes com uma colora0o seme-

lhante a de canela, estando aderidos na areia, na lama, ou flutu 

ando na égua. 

As coletas foram realizadas no turno do manha, da duas 

maneiras distintas. A primeiro maneire foi por meio de um puga; 

do 30 cm de di3metra com uma rede com abertura de malha de 180u, 

preso a um cabo do 1,5 m de comprimento. Varies arrastos hori-

zontais foram efetuados com esse puga" pare colher es cistos  quo  

se encontravam flutuando na  ague,  sendo depois depositadosembel  

des  pl5sti-cos. A outra maneira, e a mais frequento, foi empre-

gando  pas  metalicas e pequenas vassouras para coletar os cistos 

que se encontravam na areia e/ou lama, que por sua vez eram mais 



abundantes nesses locais, sendo posteriormente colocados em bal-

des pla'sticos (figura 3). 

As amostras, depois de coletadas, foram conduzidas pa-

ra o laborat6rio de Planctologia do Departamento de Eng. de Pes-

ca da Universidade Federal do Ceara', onde foram desenvolvidas as 

etapas seguintes. 

Inicialmente foi feito o peneiramento do material cale 

todo atrav6s de telas de  nylon  de diferentes aborturas 1 mm, 

500u e 200u, as quais foram amarradas :a boca dos baldeseao mes- 

mo tempo lavado o material com salmoura forte. Essa salmoura 

foi preparada na concentragZ.° de 250 g de sal grosso para 1 li-

tro de .4gua, ou seja, aproximadamente 250 B. 

Procedemos nova lavagem, esta com ;igua pota- vel com tem 

peratura variando de 3a 4°C, durante 3 minutos O controle da 

temperatura foi realizado com torm5metro. Utilizou-se um sisto- 

ma adaptado de um tubo pl5stico cilindrico-cOnic° com 30 cm 

altura, 9 cm de die.i.metro na parte superior e 2,5 cm de dimetro 

na parte inferior contendo tamb6m um sif,5o (figura 4). Os cistos 

foram colocados no tubo, j com 6gua, havendo uma remoço cons- 

tante dos mesmos com um aerador. Passando o tempo necess5rio, 

retirou-se a aerag5o, havendo ent'6° a precipitag5o dos cistos, 

que foram colhidos numa peneira de 62u, polo abertura do sif50. 

Em seguida os cistos foram colocados para secar espa- 

lhados sobre uma bandeja, expostos temperatura ambiente (28cC) 

por 24 horas. Depois de secos foram recolhidos, pesados em ba-

lança analitica e armazenados  am  fresco escuro. 

A ultima etapa do trabalho constou do  tests  da efici"6 

cia de ecloso dos cistos processados. Para esse  taste  utilizou 

se dois tubos cilindrico-canicos, cada um com 500 ml de capacida 

de, com sistema de aeraq5o constante (48 horas) e iluminao50 a - 

trav5s de uma 1:impada fluorescente de 15 watts 'a 7 cm de distn-

cia (figura 5). Em cada tubo foi colocado 250 ml de 5gua do mar 

(35%o), previamente filtrada com algocrao, e adicionado 0,5 g de 

cistos, 0 primeiro tubo permaneceu em contato com a fonte lumi- 

nosa por 1 hora, sendo em seguida submetido luz ambiente, per- 

manecendo entretanto com aerago constante. No segundo tubo  man  

tivemos a luz artificial e aeraOs o durante 48 horas. 

H  



A cada 12 horas foram feitas amostragens de 1 ml de 

pua dos dos diferentes tubos, através de uma pipeta, sendo colocadas 

em vidro de relógio e fixadas com lugol para a contagem do ovos 

e nauplios com auxilio de lupa estereoscépica. Para observarmos 

mais detalhadamente o desenvolvimento larvar utilizamos microscé 

pio éptico binocular. 

Durante o experimento foram adicionados dados referen-

tes as características físico-quimicas da•égua, no local das Pe-

lotas, ou seja, temperatura com termametro, teor de oxiganio o  

pH  atraves dos respectivos medidores (laboratério) e salinidade 

mediante a utilizag'éo de densímetro, além de ser observada a  den  

sidade populacional da A. salina. 

RESULTADOS E DISCUSSA0 

Os resultados obtidos em nosso trabalho podem ser enfo 

cados em tres aspectos distintos: 

- densidade de adultos de A. salina presentes na érea; 

- processamento de cistos existentes nas marnotas dra,  

salina 

- eficiencia de ecloséo dos cistos processados. 

Através das anélises físico-químicas da agua, observa-

das na tabela I, podemos verificar as condigées ambientaisemque 

se encontrava o local estudado. Os valores médios obtidos fora= 

temperatura variando préximo 27,6°C, enquanto que o teor de o- 

xigenio em 4,28 ppm, o  pH  aproximadamente 7,18 e a salinidade do 

21,74%o. 

Em virtude da desativag'éo da salina para a produgo de 

sal e principalmente em consequencia da grande incidancia de chu  

vas  na regiéo, a salinidade apresentou-se baixa nos tanques do 

cristalizagéo. 

A densidade inicial de A. salina nos locais de coleta 

foi de aproximadamente 60 indivíduos por litro de égua, densida-

de. esta que sofreu marcante diminuigéo. 

Observamos a existencia de algas filamentosas (lodo) o 

presença de arando quantidade da peixes da  °specie Poecilic 



vivipara, que segundo Costa (1972), provavelmente um predador 

da A. salina (figura 6). 

Foram obtidos, atrav6s de coletas, 27,52 g de oistcs 

desidratados (processados), com a finalidade de ser aplicado c 

teste de efici6ncia. Para cada grama de cistos foram avaliados 

195.000 ovos, sendo utilizado na experiência 0,5 g equivalente a 

97.500 ovos. 

O teste da eficiência de eclos.6o dos cistos de A. sa-

lina, processados neste estUdo, aplicando-se o me:tog° de conta-

gem a cada 12 horas no período de 28 horas, período esse limite 

mAximo para total eclos:io dos cistos, apresentou resultados  qua 

so  mostrados nas tabelas II e  III.  Salienta-se que para dados 

comparativos de eficiencia, foi aplicado tempo de exposigão de 

luz diferentes s duas amostras. O'resultado da amostra que per 

maneceu em iluminag&) artificial constante, em todas as etapas 

de contagem, apresentou um coeficiente em número de eclos5o 

nauplios maior do que a amostra que permaneceu em iluminag:io am-

biente, apOs 1 hora de exposi0o, podendo ser observado na figu- 

ra 7, como tamb6m o período em que ocorreu o mAximo de eclosão 

em ambas as amostras. 

A participação percentual do número de ovos em relcOp 

ao de nauplios, através da contagem a cada 12 horas, pode ser ob 

servada de acordo com os grAficos das figuras 8 e 9. Nota-se que 

nas primeiras 12 horas o número de ovos era maior em re1a0o alo 

de nauplios, ocorrendo o inverso na proporgão que era alcançado 

as 48 horas. 

O índice de eclos5o dos cistos 6 extremamente dependen 

te da temperatura e da salinidade. Esses parâmetros devem ser 

mantidos em condigOes controladas para se obter um número rrIximo 

de nauplios dentro de um período de tempo determinado. De acordo 

com  Kooning  (1977) e Costa (1972) as condigOes experimentais  so  

apresentavam dentro dos limites  pre-estabelecidos temperature  

28°C, salinidade 35%o, alem de boa iluminagão e aeragao constan-

te. 

de 



CONCLUSÕES 

Dos resultados obtidos tiramos as seguintes conclus5es 

gerais: 

1 - A Artemia salina ocorre naturalmente na Salina  Dip 

go,  em uma densidade média da 60 adultos por litroS 

2 - A concentragao inicial de A. salina decresceu a me 

dida que os valores de salinidade baixaram, tendo entretanto su-

portado 'variag5es  at  20,4%o. 

3 - 0 aparecimento do predador Poecilia vivipara (pis-

ces), também contribuiu para reduzir a concentrag5o de A. salina  

na  area  estudada. 

4 - 0 processamento dos cistos de A. salina foi efetua 

do de forma artesanal. 

5 - Foram testados dois tipos de regime de iluminagao, 

de uma hora de exposig50 F3 luz artificial e mantendo-se luz natu 

ral, e outro permanecendo com luz artificial durante 48 horas, a 

diferença de eficiéncia de eclosa.o entre ambos no foi to signi 

ficativa. 

6 - 0  maxim°  de cistos eclodidos verificou-se no  inter  

valo de incubagao compreendido entre 36 a 48 horas. 

7 - A eficiência de eclosao dos cistos da amostra que 

permaneceu em luz ambiente foi de 76,72%, enquanto na amostra 

com luz artificial constante foi de 79,51%. 

SUMARIO 

Considerando a importancia do emprego da Artemia sali-

na como alimento vivo ideal em projetos de aquicultura e aprovei 

tendo a ocorréncia deste micro-custaceo em salinas desativades, 

desenvolvemos nosso trabalha visando um melhor aproveitamento da 

cuncentrag5o de cistos existentes na  area  estudada, empregando 

uma t6cnica artesanal, para o seu processamento e conservaga. o. 

Apés a desidratagao dos cistos obtidos, fizemos testes 



de oficiencia de eclosAo, tendo verificado que na amostra subme-

tida a iluminag5o artificial durante 48 horas apresentou uma efi 

ciEncia de 79,51%, e na amostra que permaneceu apenas 1 hora em 

luz artificial, colocada depois em luz ambiente, a eficincia 

Foi de 76,72%. 
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TABELA I - Valores de alguns parâmetros fisico-quimicos da agua 

nos locais de coleta dos cistos. 

ELEMENTOS 

COLETAS EFETUADAS 

la  2a 3a 4a 5a 
_  
x (MÉDIA) 

TEMPERATURA (9C) 28 27 27 28 28 27,6 

SALINIDADE MO 21,8 23,1 21,8 21,6 20,4 21,74 

OXIGÉNIO (PPrn) 4,2 4,0 4,2 4,4 4,6 4,28  

pH  7,20 7,25 7,20 7,15 7,0 7,16 



TABELA II Valores absolutos e relativos de ovos e nauplios de 

Artemia salina,  em condições de iluminação natural 

a cada 12 horas. 

ELEMENIOS 

TEMPO DE INCUBAÇÃO (HORAS) 

12 24 36 48 

PRESENTES VALORES VALORLS VALORES VALORES 

ABS(N9) REL (%) ABS(N9) REL (%) ABS(N9) REL (%) ABS(N9) REL (%) 

OVO 468 84,17 216 50,47 192 34,78 108 23,28 

NAUPLIO 88 15,83 212 49,53 360 65,22 356 76,72 

TOTAL 556 100 428 100 552 100 464 100 



TABELA  III Valores absolutos e relativos de ovos e nauplios 

de Artemia salina, em condiqaes de iluminação ar 

tificial a cada 12 horas. 

=MEMOS  

TEMPO DE INCUBAÇÃO (HORAS)  

12 24 36 48 

PRESENTES VALORES VALORES VAIDRES VALORES 

ABS(N9) REL (%) ABS(N9) REL (%) ABS(N9) REL (%) ABS(N9) REL (%) 

OVO 452 80,71 220 45,45 196 34,03 100 20,49 

NAUPLIO 108 19,29 264 54,55 380 65,97 388 79,51 

TOTAL 560 100 484 100 576 100 488 100 



(I)  

(in) 

FIGURA 1 - I - Artemia salina  

II - Cabeça do macho  

III  - Cabeça da fêmea 

1 - olho nauplio 

2 - antênulas 

3 - antenas 

4 - pernas toraxicas 

5 - saco dos ovos (cistos) 

6 - segmentos abdominais 

7 - olhos complexos 
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FIGURA 2 Mapa contendo a  area  onde esta localizada 

a Salina Diogo. 



Uma  das  maneiras  de  coleta  dos  cistos  



FIGURA 4 - Tubo cilíndrico-cônico utilizado 

na lavagem dos cistos de Artemia  

salina. 



FIGURA 5 "- Sistema utilizado para a eclosão dos 

cistos de Artemia salina. 

FIGURA 6 - Peixe da espécie Poecilia vi-

vipara. 
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FIGURA 7 Gráfico representativo do nfimero de nauplios 

em 250m1, estimados a cada 12 horas de incu-

bação. 

(A) Incubação por somente 1 hora em luz arti 
ficial e depois em luz ambiente. 

(B) Incubação em luz artificial por 48 horas. 



12 horas 24 horas, 36 horas 48 horas 

FIGURA 8 Gráficos da participação percentual do número de ovos (0) 

em relação aos de nauplios (N) nas amostras tomadas a ca-

da 12 horas do experimento de eclosão que permaneceu com 

luz ambiente. 



12 horas 36 horas 24 horas 48 horas 

FIGURA 9 Gráficos da participação percentual do número de ovos (0) 

em relação aos de nauplios (N) nas amostras tomadas a ca-

da 12 horas do experimento de eclosão que permaneceu com 

luz artificial. 
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