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OBTENV:0 DE KRINEL DE MICROLWLS PILECT(INICLS L PLRTIR 

DE CULTIVO SEMI-INTENSIVO 

PRLNCISCL  FLT  IML GOMES GURGEL 

ti INTRODUQZ0 

Para distinguir melhor as propriedades trOficas 

de uma dada massa d'egua, o cultivo de plancton e um fator  in  

dispensevel, j4 que este desempenha papel importante no ciclo 

alimentar pois, uma grande variedade de especies o utilize em 

sua alimentaggo. 

Sendo porem, dispensevel esclarecer que o valor 

produtivo de uma massa d'4gna, no cabe unicamente na quantida 

de de plancton que contem, mas tambem a riqueza proteica e va 

riedade de seus componentes. 

Considerando, a grande carência de proteína nos 

dias atuais e o auzaento nos custos de  rages  pare alimentaggo 

animal, S  Tie  verios países esto realizando estudos de fontes 

alternativas de meteria prima.Entre estes4 o cultivo de fito 

plancton tornou-se relevante, uma vez a facilidade de colhei 

ta, o alto teor proteico e principalmente pela brevidade no ci 

do reprodutivo. 

Beijerenck (1901) afirmou a necessidade de adi 

cionar nutrientes para um desenvolvimento mais favor4vel das 

algas. Lssim,uma simples fertilizagao do tanque com adubos  or  

enico ou inorenico,poderia aumentar consideravelmente a  pro  

dugao prim6ria (biamassa de fitoplancton) do mesmo, se ngo hou 
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vesse limitagao de Outros fatores ambientaie. 

Neste trabalho procuramos aprOVeitar a abUndgE 

cia da biomassa fitoplanct6nica existente no tanque de alevina  

gem  da Unidade Produtora de Reprodutores do  Campus  do Pici,com 

o objetivo de elaborar farinha de microalgas visando sua utili 

zaga na alimentagao de aleVinbs,  tondo  teMbéM paraielamente 

a exemplo-  de outros autores, testado diferentes adubos orgg 

nicosI para verificar à que promOvesse um maior desenvolviMente 

do fitoplancton. 

II. MLTERILL E MÉTODO 

Este estudo se baseia  am  amostras de fitoplgn 

ctos, coletados nos meses de março e abril de 19829  nos tan  

ques de alevinagem da Unidade Produtora de Reprodutores do  Cam  

pus do Pici. 

Lntes de iniciarmos o procedimento da massa fi 

toplanctOnica, fizemos uma anélise quanto—qualitativo da pobu 

laço de fitoblgncton existente, com o objetivo de serem deter 

minadas as espécies dominantes ali presentes..  

Ls  coletas foram efetuadas com rede padrao de 

planctos com abertura de malha de 80,4em arrastos superfi 

ciais e levadas de imediato para o laborat6rio. 

No laboratOrio as amostras foram filtradas em 

bombas de v6cuo, utilizando papel de filtro, sendo o material 

colhido, secado  am  temperatura ambiente, por um período nunca 

inferior 24 horas. Rm  seguida,procedemos a pesagem do mate  

rid  l seco, sendo depois, colocado em estufa bacterioleigica 

temperatura de 40
o
C por um período de 2 horas, implicando as 
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sim, em uma secagem mais adequada do produto, Posteriormente 

trituramos o material seco em moinho  domestic()  é Peneiramos  am  

peneira  cam  abertura doi 

0 prodUtd final, foi submetido a anelise química 

para ser determinado o teor de protelna, uMidade, extrato et6 

reo,  fibre,  c6lcio, materia seco, fósforo e resíduos minerais 

(Tabela 1). 

Paralelamente9  realizamos testes com diferentes 

adubos orgainicos em bateribm,: de tanques de amianto com a capa 

cidade de 50 litros d'egua, com o objetivo de verificar o que 

mais favorecesse o desenvolvimento fitoplanctOnico. 

Esses tanques9foram abastecidos com égua prove 

niente da fonte abastecedora da Unidade Produtora de Reproduto 

res do  Campus  do Pici e adubados quinzenalmente,  corn  os seguin 

tes adubos e a diferentes níveis de aplicagEog 

TLNQUE L — adubado com 50 g de esterco bovino 

TLNQUE B adubado com 25 g de esterco de 

aves 

TLNQUE C adubado  cam  25 g de esterco bovino 

mais 12,5 g de esterco de aves 

TLNQUE D — TESTEMUNHO — constou apenas da 

adiço do inéculo. 

Todos os tanques sofreram influ6sncia direta da 

luz solar, sendo que a quantidade de inOculo fornecido a cada 

tanque foi de 1 litro de inOculo para 39 litros d'4gua. 

Durante os testes, determinou—se diariamente a 

quantidade de biomassa, oxigenio (02) e temperatura (°C),confor 

me Tabela II. 
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III. RESULTLDOS 2 DISOUSST,0 

L farinha de fitoplancton obtida como produto fi 

mal do proceSsamento apresentou a  sag-Uinta  compOsi4Eo qufrlica: 

Mat6ria seca +.1.4 92,27% 

roteina 11,36% 

Umidade 7,73% 

Fibra 8,10% 

Extrato etéreo 2,32% 

Material mineral — 92,23% 

Célcio 1,10% 

FOsforo 2,54,  

Considerando a enorme defici6sneia proteica e os 

altos custos em ragb'es para alimentar peixes, 4 que v4rios estu 

dos esto sendo realizados com o intuito de se obter outras fon  

tee alternatives  de materia prima no fabrico destas  rages.  

Comparando a composigEo quImica da farinha de 

fitoplanctoticom fontes alternativas j4 empregadas na alimenta 

ggo de peixes, tais como farinha de sorgo e ragEo para  ayes,  ve 

rificamos que de acordo  cam  o seu valor proteico, a mesma se 

presta como alimento para estes (Tabela I). 

Lcreditamos entretanto,  quo  possa apresentar  al  

guma vantagem sobre as demais, por ser o fitoplancton de forma  

"in  natura" j6 utilizado na dieta alimentar de peixes. (Mota C6 

mara &  Klein,  1981); testes neste sentido esto sendo realiza 
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dos por  Klein,  para verificar ti Indice do converso alimentar 

em tilApias, empregando a farinha de fitoplancton como ragao 

bAsica. 

Para obtengao da farinha de fitoplancton, utili 
zRmos um  volume que variou de 38,09 a 273 9 33 ml, e cujo valor 

médio foi de 1449 01 ml por . _ de concentrado  am  cada  co  

leta efetuada, obtendo como peso seco ap6s o processamento fi 

nal 8 quantidade de 98,01 g. 

Os tanqUes utilizados para acompanhar o desenvol 

vimento do fitoplancton, sob influ6ncia de adubos.  org6nicos, to  

ram  submetidos a duas adubag6es; uma inicial e outra apOs a  ye  

rificagao da queda de produggo de,fitoplancton, o que ocorreu 
05.2.e 3) 

no período de cerca de 7 dias, excegao esta feita ao tanque D, 

que funcionou como testemunho do experimentos  As característi 

cas físico-químicas, bem como a biomassa de cada tanque poderao 

ser observadas na Tabela II. 

Os eneros mais representativos no inOculo, am  

ordem crescente, foram: Cosmarium, Mirismopedia e Shaerocystis. 

IV. CONCLUSOES GERLIS  

Obtivemos as seguintes conalusiieS). gerais 

1. Os volumes obtidos do produto filtrado, por 

mililitro de concentrado  am  cada coleta fo  

ram:  mínimo - 38,09;  maim()  - 2739 3 e um va 

br m6dio de 144,01 ml; 
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2, L propergo do peso da matéria seca por li 

tro aps 0 processamento final foi de 92,01g 

por 100 4  litres  de concentrado. Implicando 

que em 1 litro de coneentrado tínhamos em 

Matria Seca, 8,84 g; 

oram obtidos  cam  a farinha de fitoplancton 

valores de proteínas, sais minerais e gordu 

ras, superiores aos da farinha de sorgo, o 

um pouco abaixo da ra9go para aves, pelo  fa  

to desta apresentar  am  sua composigEo v6rios 

suplementos, dentre estes: farinha de peixe, 

carne, ostras, ossos, sangue,  etc.  

4. Nos testes realizados  am  tanques de experi 

mentaggo, os valores de temTeratuva (°C) e 

, (ppm), no apresentaram varia0es signi 2  

ficativas entre si; 

5. 0 tanque B 9  adubado com esterco de aves foi 

o que apresentou melhores resultados, sendo 

seguido do tanque C, adubado com a mistura 

de esterco de gado e aves e do tanque L  du  

bado  cam  esterco de gado, sendo que o menor 

rendimento foi com o tanque D9  que no 

freu nenhum tratamento de aduba9Eo;  

SO 

6. Os Oneros mais representativos no inéculo 

foram, em ordem crescente: Cosmarium, Miris—

mopedia e Shaerocystis. 
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V. SUMLRIO 

0 presente trabaiho teve corno objetivo, fornecer 

informag6es a cerca da ObtengEo da farinha de fitoplancton a 

partir de cultiVoS semi—intensivos. 

Foram coletada massas de fitoplancton e ap6sfil 

trados  am  bombas de vticuo, postos a secar, e transformada em  fa  

rinha. Posteriormente foram feitas as analises dos componentes 

químicos da farinha obtida; e estas apresentaram teores de  pro  

telnas, sais minerais e gorduras nos níveis desejAveis para ali 

mentaggo de peixe. 

Paralelamente, foram feitos cultivos de microal  

gas  fitoplanctOnicas com diferentes tipos e concentragEies de 

adubos org6nicos (esterco bovino e de aves), para observarmos 

aquele que oferecesse um melhor desenvolvimento. Sendo que o 

tanque B9  adubado com esterco do avos foi o 0,110 melhor rondimon 

to ofereceu, seguindo o tanque C, adubado com a mistura de  ester 

co  bovino mais aves, o do tanque L, adubado com o esterco bovi 

no, o o  quo  ofereceu menor rendimento foi o tanque D, utilizado 

como testemunho. 

Entro as características físico—qufmicas foram 

determinadas as variagEies do  temperature  (°9), (ppm), bem CO 

mo a biamassa do cada tanque. 

Os genros mais represontativos no inciculo, em 

ordem crescente foram: Cosmarium, Mirismopedia e Shaerocyttis. 
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TLYILL I 

compLRLgn ENTRE OS COMPONENTES QUÍMICOS ENCONTRLDOS EM DIFERENTES FONTES LLTERNLT1_ 

VLS ILRL LLIMENTLÇZO DE PEIXES 

Componentes 

Químicos 

Farinha ae (1) 

Fiteplanctoa 

% 

Farinha de (2) 

Sorgo 
•e 

Raggo para (3) 
Lves 

Proteina 119 36 89 2 19 9 00 

Umidade 7,73 -  10 9 50 
Mat4ria fibrosa 8 9 10 2 9 5 4 9 00 
Extrato et4reo 2 9 32 3,5 3 9 50 

Mat4ria mineral 42,23 - 7,70 

C41cio 1,10 17,12 mg 19 70 
FOsforo 2,54 416 mg 0,70 

Viat6ric seca ‘ 92,27 -1 89,50 

(1) Ln61ise  feita  no Departanento de Zooteania 

(2) Fonte  WLLL J.S. & BLISSIN C.W. in ROSS W.U. 

(3) Fonto Rago pare  Enes  "Cortex) 



11 

TLBELL II 

VLLORES DE TEMPERLTTIRL (C), OXIG2NIO  DISSOLVIDO  E BIOMLSS1, Fl 

TOPLLNCTÔNIC.L, ENCOTTRLDOS NOS TLNQUES LDUBLDOS NO PERfODO DE 

VILRÇO L LBRIL DE 1902  

Tanque L 
Temperatura (

o
C) Oxig6nio (ppm) Biomassa (g/l) 

(1) R (2) L R .,. R  

Minima  26,4 269 5 19 6 298 405 390 

Média 2099 289 2 31 590 620 570 

Mcéxima 3299 29,9 6,4 7,9 790 800 

Tanque B  

Minima 2599 26,8 199 298 530 508  

Média  209 5 28,0 3,3 4,3 710 678 

M4,xima 33,0 31,0 6,5 7,9 1000 1057  

Tanque C  

Minima 2599 26,9 290 198 502 508  

Média  289 5 2893 3,3 4,9 625 597 

Méxima 33,0 3190 890 , 7,0 728 728  

Tanque D  

Minima 259 8 - 2,0 _ 452 440 

Media 30,3 — 493 - 601 561 

Méxima 3290 - 10,0 - 772 682 

(1) adubagLio inicial 

(2) readubagEo 

(3) mesmo sem readubaggo, determinou-se - , 

biomassa presente no Tanque D. 
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