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!vLorobrchium rr•rrrrrii  DE r'TAN, A,IrYN -TADC  rnr,- 

BALANCEADA. 

SANDRO RLIO DE ARAÚJO NEVES 

INTRODUÇA0 

0 cultivo de camarao de agua doce e uma atividade  bas  

tente recente, tendo se iniciado t),, pouco mais de vinte anos. 

o entanto, tem se desenvolvido rapidamente e t  ano a ano, es-

tes animais trri aumentado consideravelmente sua participagao/ 

nos mercados internacionais. Sua pre'ltioa no est limitada a/ 

regiao literanea, como ocorre com a criaçao da camaroes mari-

nhos, facilitando dessa forma sua distribuigao e conquista / 

dos mercados consumidores interioranos (VALENTI, 1969 a ). 
e 

No Brasil a especie e conhecida COniu gigante da  Male,- 
.  

sia,  camera°  da Malasia ou pitu havaiano. Foi introduzido em/ 

nosso  pals  em 1978, pelo Departamento de Oceanografia da Uni-

versidade Federal de Pernambuco ( CAVALCANTI et alii, 1966; / 

PINHEIRO et alii, 1990 ). 

Os primeiros autores a estudar a biologia e tecnicas/ 

de cultivo do Macrobrachium rosenberoii em  large  escala foram  

LING  (1962)-  e FUJIMURA (1966). No  Havel,  FUJIMURA e OKAMOTO / 

(1972) cultivaram a especie, encontrando problemas relaciona-

dos com o crescimento e tipo de alimento adequado para o cul-

tive dos esta.: gios jovens ( CAVALCANTI et alii,  op.  cit.; PI - 

NHEIRO  at  alii,  op.  cit. ). 

A tecnologia de cultivo do  camerae  gigante da Malasia 

esta' m_ite avançada. Entretanto, as fazendas comerciais nae / 

pubiicam seus resultados que  so  de interesse comum, manten 

do-rs core informagoes privadas, telvEz n,ire defender interes 

ses economicos. 



Ateelmeete, eeetcres sZe a , 

Ef,tedee Unirics, tende: come seu major centro o Eseerto do/ 

Hava. Outros produtores sao alguns paises do Sudeste Asiati-

co, das Amjricas e do Oriente Mdio. Os mais importantes Cen-

tro dp Pesquises esto  nn  H?,VP(, rt;xi_eo, Flerida, Tehiti,  

pap  e Israel (LOBO e ROJAS, 1985). 

Segundo VALENTI (1989) o " M. resenberoii natural / 

do sul e sudeste asitico, ocorrendo ainda na Oceania e em  al  

gumas ilhas do Pacifica Oeste. Foi introduzido verios  pal- 
,  

ses, ccnstituindo-se na espécie mais utilizada para o cultivo 

em todo e mundo." 

C consumo mundial de camarEes tem aumentado considera 

valmnta nas Ltimas CLads. quase totalidade  ace  animais/ 

comercializados, no entanto, provem da exploragao pesqueira,/ 

realizada de forma indiscriminada, dizimando as populagoes na 

turais, com a consequente  reduce()  dos estoques disponiveis, 

contribuindo para a elevagao dos pregos. 

0 cultivo do M. rosenberqii vem apresentando acelera-

do desenvolvimento em verios paises do mundo. No Brasil, e 

uma atividade nova,  qua,  recentemente, tem sido allvo de inte 

resse de muitos investidores e proprieterios rurais, devido / 

ao baixo custo de investimento inicial em relaggo aos lucros/ 

que pode produzir ( VALENTI, 1989 b ). 

VALENTI (  op.  cit. ), referindo-se ao M. rosenberqii, 

informa que o mesmo se constitui na maior especie do g&nero 

podendo atingir  at  32 cm e pesar 500g. 

Este trabalho visou desenvolver tecnologia pera o cul 

tivo do camarao gigante da Malasia, interessando: conhecer as 

curves de crescimento, em comprimento e peso; curva de  biomes  

sa; eanho de peso individual; taxa de sobreviv5ncia; produti-

vidade e convers'L alimentar, tendo sido realizado no Centro/ 

de Pesquisas Ictielogices " Rcdolphe  Von  Iherino " (Pentecos 
f , 

te, Ceara, Erasil), atranende perlocc de 70  HP  meio a 07 / 

de novembro de 1990. 

A cidade de Penteceste posiciona-se a 39 101 24"U.Or 

0345'00" de latitude sul. A temperatura media e de 26,6c C, 

e 



se estendo de janeiro a junho, quase sempre, sendo praticaen 

te seco no restante do ano. A media d-  chuvas e de b6C mm/ano. 

NATE-111AL ,..iLDL5 

Foi utilizado um viveiro de derivaggo, escavado em / 

terreno natural, com  area  inyndada de 60m, profundidade  maxi  

ma de 0,90m,  minima  de 0,60m, média de 0075m e abastecido pe- 

lo canal principal do açude publico " General Sampaio (Gene 

rd l Sampaio, Ceara). A tubulagao  cc  tomada de  aqua  Hn canal / 

pare o viveiro apresenta o diEl,metrr de 4", coF.,suinH- tela pa - 

ra evitar a entrada de peixes estranhos. 

3g o sistema de esvaziamento do vivr_3fro e' do tipo mnn 

ge.e cano de esgotamento. 

A primeira etapa do experimento con_stiu de limpeza/  

dc  viveiro,  tends  sido c mesmo fertilizado ' 7 esterco de bo-

vino, na proporggo de 250g/m2, apos o que fci cheio ate seu / 

nivel maximo de replegao. 

Apos 15 dias, fez-se a estocagem dos t::amaroes, na  den  

sidade de 10 pOs-larvas /m2, com comprimento 7, dio inicial de 

1,0 cm e peso de 0202g. Isto equivale a uma densidade de esto 

cagem total de 100.000 indivIduos/ha. Aquelas foram obtidas / 

na larvicultura Gigante da Malasia Comercio de Camaroes Ltda. 

Aos camaroes forneceu-se  raga°  comercial para engorda 

de frangos, fabricada pela FRI-RIBE, contendo, segundo consta 

na embalagem posta pelo fabricante, umidade (m'éxima) 12,00%;/ 

protoina bruta (mlnima) 15,00%; extrato etéreo (mInimo) 1,50% 

matjria fibrosa (mgxima) 13,00%; matéria mineral (mgxima) / 

14,00%; cicio (maximo) 1,25% e fosforo (minimo) 0,40%. Em / 

sua composigao entram milho moido, farelo de cascas de arroz, 

farelo de trigo, farelo dE arroz desencarduradc, farelo de  so  

ja, farinha de carne, sal, suplementos e aditivos. Como subs-

titutivos eventuais, segundo o fabricante, citam-se o sorgo / 

moldo, germem de milho integral, farelo de arroz integral,  fa  

rinha de ostras e farinha de mandioca. 



Saliente-se, ainOa que, snegn7lo n fabric-ttr:, a 

e enriquecida, per quilograma, cor es secuintes nutrientes: 

vitamina 02 - 1,68 mo; vitamina 012 - 14,e0  mod;  vi t Ana 

K 0,60 mg; acido pantotenico 13,34 mg; acido nicotínico - 

13,34 mg; antioxidante „,6L r,o; 1000- U,23 riTO cobre/ 

2,0L mg; zinco - 33,34 mg; mangan;s - 33,34 ma; selnio / 

0,06 mg; COO - cidosta'tico 125,00mg. 

A racao foi fornecida 7  dies  por se m ana, sendo reajus 

tada do terceiro Ines em diante, com base na biomassa. Este foi 

calculada a partir do peso  medic),  obtido na amostragem, e do/ 

numero de camaroes estocados no viveiro. Nos dois primeiros / 

meses do cultivo, a  racer)  foi fornoci,7 scudo rEcomndaopes 

de CAVALCANTI et alii  (op.  cit.), isto no que se refere a / 

quantidade diria. No terceiro e quarto meseF aquela foi for 

necida na base de 10% da bionassa. No ultimo  ms,  foi diminui 

da para 5%. 

Fez-se amostraoen nsais, abrangendo 1O dos indivi 

duos estocados no viveiro; E ,ceto no primeiro mis, evitando u 

ma mortalidade desnecessaria  or  manuseio. Nos meses seguin  

tes os camaroes foram medidos e pesados, individualmente. 

A fim de estimar as curves de crescimento em compri 
, 

mento e peso e a curva de produgao do camarao da Malasia em / 

cativeiros  utilizou-se metodologia descrita por SANTOS (1978). 

Este consiste em criar os indivlduos e fazer coletas peric;di- 
, 

cas para estimativas de comprimento e peso medios, permanecen 

do constante o intervalo de tempo entre as amostragens. Para/ 

isso coletamos amostras mensais de indivIduos de varios tama-

nhos, ao acaso, com reposigao dos mesmos a populagao estocada. 

A captura foi feita com rede de arrasto no seletiva. Em se /  

guide  os exemplares foram transportados em baldes pl;sticos / 

pare o laboratcric a  fim  de se  efetuar  as determinaeoes do pa 
f • 

so em dramas e coprimanto total en-  centimetre.  

Usou-se regua milimetradal  para se obter o comprimen- 
. 

to total em centimetro (do extremo do  rostra  ao extremo do / 

telso), e balança semi-analitica, para obtengao do peso, em / 

grama, dos crustaceos. 

OM, 

4 



, maioa miude (,bcm) medindo ,00m ccmprimonto por 2,COm 

th itura, confaccionarie  corn  tecido de nLlon, constituindo-/ 

-se, pois, num aparelho nao seletiva para s camaroes em cul-

+iv^. 

O ganho de peso individual  poi  obtido dividindo-se o/ 

acrescimo da biomassa, no mes, tornado em grama, pelo numero / 

de indivlduos presentes no viveiro e pelo intervalo amostra?, 

em  dies.  Ja o ganho de biomassa esta representado pelo acres-

cimo da bioniQ DC1 no mes. 

Terminadas as amostragens, elaborou-se tabelas e gr-

ficas com dados de comprimento e peso. 



el5:1,_!55 7Ar, 

Crescimee :o em Compriment  

inicio do cultivo os camar;es mediram, em mLiia, 

1,00 cm e, n- finai 11,23 cm (tabela 1). 0 crescimento met4dio 

l= n mensal r' M 2,0; rm, Com n  passar dc4-nn-nr^. u decresceu / 
progressivamente, atingindo níveis muito baixos, como pode / 

ser visto na figura 1. 

VALENTI (cp. cit.), resalta que no momento em que os/ 

camaroes atingem tamanho comercial, devem ser despescados, e-

vitando a fase as crescimento lento, pois haveria um grande / 

consumo de alimento e os viveiros permaneceriam ocupadds, im-

pedindo o inicio de outro ciclo de cultivo. 

segundo VA1FNTI  (op.  cit.), o camarao eizente/ 

da Malasie atinge boa aceitagao comercial aos 6 a 6 meses de/ 

cultivo e quando todas as condigoes forem favoraveis esta  po-

ds  ser obtida em cerca de 4 meses. 

Outro fator observado nesta pesquisa foi o crescimen-

to no homogeneo dos camaroes, alguns cresceram rapidamente,/ 

enquanto que outros permaneceram pequenos. 

VALENTI  (op.  cit.) relata  clue,  normalmente, no instan 

te da despesca, temos um grupo de machos chamados "dominantes", 

que  so  maiores; um grupo de tamanho intermedirio, formado / 

pelas fameas, e um terceiro grupo formado por animais menores, 

conhecidos per "dominados". Isto mostrou ocorrer na presente/ 

pesquisa. 

Empregando-se a metodologia de SANTOS (1976), para os 

dados de comprimento total mLio, vistos na tabela 1, obteve-

-se a seguinte equaeao para a reta de regressao: 

7 0,6E L (7), coo coeficiente de correlaçac / 

linear (r) = 0,95. Nesta express;c L (1) = comprimento total/ 

MElin  nn - de cultivo; L (1 L. )= comprimento tct==.1  

dip  no tempo (7  +LT)  e T = intervalo amostral. Este foi cons-

tante ( 4T = 1 mas), conforme se va na tabela 1. 

6 



/ 
:!7: r-'"-'''-'fl.  

- 
acorclo com a expresso de  VON  BERTALAFFY (1930): 

-k (T + te) 
• L (T) = L- 1 .. e segundo SANTOS (  op.  

cit.)•  m que L (T) = ccmprimento total  medic  dos camar'Oes no 

T d: cultivo: L = ccmorimntr mF1'.:xim,:: Erfr-lf-- , C7.; E :--: b.i,_E;E: / 

de looaritimo neperiano; k = constante, relacionada com o / 

crescimento dos cemaroes, sendo, pois, afetada pelo alimento/ 

artificial fornecidn Pfls ITTSMnS,  e a  aritth.c..,Ç;r1 Hn e  / 

te = idade media dos camaroes quando da estocagem. Determinou 

-se seguindo metodologia de SANTOS  (op.  cit.), que L-= 22,50cm)  

k = 0,13 e te = 0,15. Assim, a expresso da curve de cresci - 

mento dos camaroes neste cultivo foi a seguinte: 
, I 

L (T) = 22,50 1 - e
,i3 

  
T  

Com esta expresso, tragou-se a curve de crescimento/ 

em comprimento pare a especie (figura 1), plotando-se os pon-

tos emolricos, observando-se  born  ajustamento entre estes e a/ 

curva. 

Relaciço Peso / Comprimento  

A relageo peso/comprimento foi tambem determinada se-

gundo metodologia de SANTOS  -(op.  cit.), a qual parte do  prin- 
t .e , 

cipio de que U (T) = V L (T) , onde U (T) = peso  medic  dos ca 

mares no tempo T de cultivo; V = constante, tambem chamada / 

fator de condigo, estando relacionada com o teor de gordura/ 

dos camaroes; L (T) = comprimento total medio dos camaroes e  

constants.  

Seguindo aquela metologia, obteve-se : 0 = 0,22 e C=/ 

2,74. Entao, a expresso da relagao peso/comprimento para o / 

camarao, no presente cultivo, e: U (T) = 0,022. L (T)
2
'
74 
• 

A representacao orafica desta expresso  code  ser vis-

ta ma (fioura L), na oual plotou-se os ocrtos observados, ve-

rificando-se boa adere-incia entre eles e os calculados. 



Lrescimerto em Peso  

Com relagao ao crescimento em peso, na reciao Nordes-

te do BIdsil o mercado consumidor do M. rosenberqii exige in- 

COpo J1ÍU CE 3c Observou-se neste experi 

mento, que no final do cultivo (quinto mas) a populaça° alcan 

gou peso  medic  de 16,84g. No inicio foi de 0,02g. Contudo, a/ 

tabela 2 mostra que 26,75 dos indivIduos apresentaram peso a-

cima de 30g; 27,5% mostraram peso entre 20 a 30a e 45,8% abai 

xo de 20g. Saliente-se que no quarto  ms  do cultivo encontrou 

exemplares pesando acima de 30d. 

A curva de crescimento em; ['ESC, obtida  dc  oresc 4 1-nth 

em comprimento e da relagao peso/comprimento, ed". do tipo: 
6  

W (T) = 
rl - e -k (T + te)7 

_ segundo SANTOS  (op.  cit.) , 

em que L1.6 = peso  maxim°  assintotico. Os demais parâmetros fo-

ram definidos anteriormente. 
6 

Levando-se em chnsiderac;o que J. d L (SANTOS  

op.  cit.), obteve-se W, = 111,53g. Assim, a expressão da  cur  

va de crescimento em peso do M. rosenberqii, neste cultivo 1/ 

e a seguinte: 

W (T) = 111,53 -1 e 
 - 0,13 (T + 0,15)] 2,74 I 

A representag-io grgfica desta expresso e vista na fi 

gura 3, no qual foram plotados os pontos emplricos, verifican 

do-se boa ader&ncia entre eles e os calculados, o coeficiente 

de correlagao linear foi 0,95. 

0 ganho de peso individual variou de - 0118g/dia (ul- 

timo mas) a 0,27 g/dia (quarto ales). 0 valor negativo deveu - 

-se a mortalidade dos camaroes (tabela 1). 

Biomassa 

A curve de bicmassa, tambm chamada de curva de  pro 

gap,  foi obtida a partir do n6mero de indivIduos presentes no 

viveiro, no tempo 1-  de cultivo, sobreviventes dos R indivIdu-

os astocados inicialmente, e da curva da crescimento em peso, 

seguindo-se SANTOS  (op.  cit.). Assim, 

e 
 - k (T + te)-7 

8 (T) = R. W. • e - ni•T E J ; onde : m = coe 



dos anteriormente. Deste modo, a exprassao da curva de biceas 

do M. rosenbergii neste cultivo e a seguinte: 

B (T) = 66 918. 
- 0,3219  Tr-

Li - 
- 0,13 ,15)-7 2,74 

e e 

:apra.at gac gra7 - da os-La  c pra alL istc.na 

gura 4, na qual foram plotados os pontos observados. 

0 ganho de biomassa variou de -661,20g/mes (final do/ 

cultivo) a 1.434,00g/ms (quarto  ms  do cultivo). Ele decres-

ceu do primeiro pare o segundo mis, sendo crescente no tercei 

ro e no quarto meses. 0 valor negativo deveu-se a mortalidade 

(tabela 1). 

A biomassa inicial foi de 12,0Lr, e final de n 

Desta, 1.054,00 (52,20) era comercializvel. 

Produtividade 

A biomassa inicial foi de 12,Ec e mal de 2.020,8o 

o que equivale a uma produtividade de 803,52 kg/ha/ano (tabe-

lal). 

Vale salientar que com este camarao, dode-se fazer um 

cultivo continuo, em que o viveiro e repovoado bimestralmente 

a partir do 69  mess  no qual 20% dos camariies alcançam peso  co  

marcial (30g), podendo serem despescados mensalmente, a par - 

tir daquele mas. Neste caso pode-se obter produtividades mais 

elevadas. CAVALCANTI  (op.  cit. ), relata que em fazendas im. -

plantadas no Nordeste do Brasil vem sendo conseguidas produti 

vidades deA..500 a 2.400 kg/ha/ano, com repovoamentos bimes - 

trais a partir do 6g mas. 

Seoundo VALENTI  (op.  cit), usando-se densidade de es-

tocaoem de 5 a 20 inviduos/m
2, em sistema intensivo, fazendo-

-se despescas seletivas e repovoamentos periLicas a partir / 

do 5g mEl;s1  pode-se obter uma produtividade variando de 1.500 

a 4.500 kg/ha/ano. 

Consumo de Racao  



P tr,t;;; ri j 

-rndi.ce dr conver sIim77, tp7 dE.  3,5 : 1/ 

a 6,, sendo que o valor midio foi satisfatcçrio, em torno 

de 4,5 : 1, vez que foi usada uma ragao com baixo t_r protei  

co  (15,00%).  Races  pobres em proteinas podem no propiciar / 

uma boa converso alimentar, enquanto que as mais ricas  so  / 

mais  cares  e elevam muito c custo de producao. SILVA (s.d) ci 

ta que muitos aquicultores obtes m  Indices  de converso alimen-

tar baixos (3 : 1 a 4 : 1) e  so  economicamente bem sucedidos. 

Provavelmente usam ragao de baixo custo unitaçrio. 

VALENTI  (op.  cit.) observou que a coPversao alimen  

tar  para o M. rosenberqii foi de 2 : 1 a 3 : 1, sendo os mes- 

mo Fi elimntaroF ccr-  rann= LF:JF710EPAES  secs,  E CC1 bom tcr/ 

protLco; de 7 : 1 a 9 : 1, quando alimentados com  rages  ma 

dequadas ou resIduos animais e vegetais. Res .alta, ainda, que 

embora sejam aparentemente 41ais caras, as ragoes industrial - 

mente processadas apresenti muitas vantagens, que no final / 

podem acabar se traduzi nl  or  melhores resultados  on  cultivo. 

Sobreve, vencia 

A taxa de sohrev:Yencia foi de 20% (tabela 1), no/ 

final do experimento. 

• Este parametro depende de varios fatores, como  den  

sidade de estocagem, nível de predagao e competigeo, alimenta 

gao utilizada, temperatura e qualidade da  ague.  Esses fatores  

so  particularidades de diferentes  areas  de cultivo e nlveis/ 

de perenciamento, tornando-se diflcil apresentar valores  pa  - 

droes para um determinado cultivo. No presente, parece que a/ 

baixa taxa de sobrevivenc)a deveu-se a penetragao de tilapias 

no viveiro e a predapo por  Eves  (martim pescador), ocorrente 

no local de pesquisa. 

OAVALCV:TI all (on.  cit.), relataram  cue  a so- 

breviv;ncia tida como satisfatc;ria, da estocaoem despesca / 

gira em torno de 5(-2. 



LL• 

De anlise dos resultedos  conclui-se  due: 

1- 0 camargo gigante da Malgsia apresentou boa v,Ilo 

cidade  us  cie-,sciri;u er7, r,T,c, e peso durEJricc c›, ppri- 

mento, apesar de heterogeneidade dos indivlducs no final do / 

cultivo; 

2- Devalor comercial, apenas 26,7 dos camaroes a-

presentaram comprimento e peso dentro dos parametros recomen-

da'veis; 

3- 0 maior ganho de peso individual foi observado/ 

no quarto mes do cultivo, com 0,27g/die; 

4- A biomassa fri crescente  at;  o 4g mas, decres - 

cendo no 59  mas; 

5- A produtividade: obtida foi de 803,52 kg/ha/ano, 

a regular, em relacgo a outros experimento com a es 
, • 
pede; 

6- A converso alimentar variou de 3,1 : 1 a 6,3 : 

• 1, sendo que a media de 4,5 : 1, pode ser considerada relati-

vamente 

7- A taxa de sobrevivencia entre o  period°  de esto 

cagens e despesca foi baixa de apenas 20%, devido a penetra 

gao de competidores (talapias) e predadores externos (passa - 

ros) no cultivo; e 

8- A criagao do M. rosenberoii mostrou-se viavel / 

em viveiros escavados no solo; recomendando-se, contudo, o u-

so de  rages  com maior teor proteico e a adoço de dispositi-

vos (filtros, por exemplo) que impeçam a penetragao de peixes 

alien -In: Enos nos viveiros. 
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Este trabalho analda os resultados obtidos em um/ 

- gicante da adrodracnium rcsenoar- 

Do  fa- n, 1900, em cativeiro, realizado no Centro de  Fes  

quisas ictioic;oicas (Pentecoste, Ceara;, Brasil), no período 

de 30 de maio a o7 de novembro de 3.990. 

A pesquisa foi feita em viveiro de derivagao, esca 
• 

vado em terreno natural, com  area  inundada 60m
2 
e profundida- 

de media de 0,75m. Foram estocadas 10 pos-larvas/m
2 
(cerca de 

2E  0ÍT  pos-larv,-.s/ha). Antes de  so  colocar as pcs-larvas no 

viveiro foi feita uma fertilizagao com esterco bovino a uma / 

taxa de 95ng/m
2. Os camaroes foram alimentados 7 dias por se- 

- • 
mana com ragao balanceada para engorda de oelinaceos.. 

Os exemplares foram mensalmente amostrados obtendo 

-se  dados  de comorimPnto tote] P 71mcrn pare determinagao de:/ 

a - curvas de crescimento em comprimento e peso; b - curva de 
e 

biomassa; c - índice de converso alimentar; e d - taxa de  so  

breviv6ncia. 

Os resultados obtidos, foram considerados relativa 

mente satisfatOrio, comparando-os com outros trabalhos ja'. rea 

lizados. 
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TABELA 1 - Dados obtidos no presente cultivo do Camargo gigante da Mallsia, Macrobrachium rosenbergii DE MAN, 

1900 

Tempo de 
cultivo 
(meses) 

N(T) 1(T) 

(cm) 

W(T) 

(g) 

B (T) 

(g) 

Consumo 
de 

Ra9go (g) 

Ganho de 
biomassa 
(g/mes) 

Ganho de Peso 
individual 
(g/dia) 

Converso 

plimentar 

o 600 1„00 0002 12,00 - - - 

H
H

H
H

H
  

•• 
•• 

•• 
•• 

•• 

M
N

  
S

..
 
0

  
M

.
 
C

' .  
\
r
)
  

1 450 3,20* 0,76* 342,00 1,170 330,00 0,02 

2 330 5,40 1,50 495000 1,893 153,00 0,02 

3 20 7,07 5020 1.248l00 1,485 753,00 0210 

4 180 10,77 14,90 2.682,00 3,744 1.434,00 0,27 

5 120 11,23 16,84 2.020,80 4,023 -661,20 0018 

N(T) = NUmero de individuos presentes no viveiro no tempo T; 

L(T) . Comprimento  medic  dos camaraes no tempo T; 

W(T) . Peso medio dos camaraes no tempo T; e 

B(T) = Biomassa no tempo T. 

OBS: * Media dos valores obtidos na estocagem e no segundo  

ms  do cultivo. 



> 30 32 26,7 

20 55 45,8  

33 27,5 20 a 30 

TABELA 2- Frequencia absoluta  e relativa em relaçao ao peso dos exem 

piares do camaro gigante da Nal;sia, Nacrobrachium rosem-

berg!!  De Man, 1900, no final da presente pesquisa 

Peso dos camaraes 

(g) 

NUmero de indivíduos Frequencia relativa 

(%) 



201 

r -043(t+ 045)1 
L(0.22.,501)1- 

fr• 

i () 

10 15 20 25 SO 

k. (meses) 

Ac. I- Curva de Crescimento  ern  Comprirnento do Co.moriio Gioarte do. Maloisia, 

Macrc•brachiurn rosenberqii, De. Man, i400. 



204 

L(t).tt ,50 [4 - È"°'13(t+  045)] 

10 15 20 2.5 SO 

(meses) 

Fie. I - Curvo. de Cre.scirneri+o  ern  Comprirnen+o do Carnoyao GiGar+E do. Malaisia., 

Mo..crobrachium rosenberclii, De. Ma-n, 
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FIG. 3 aurva de  Crescimento  em Peso do CarnarEio Gi9ante de, Mald.sicx, 

Macrobrachiorn rosenber2ii, De Man, ic100. 
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FIG.  4 - Curva da Biornassa Total cio  Camara°  Gipvie da Mc-116541, 

Macrobrachium rosenberoii, De Man,  JAM.  


	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

