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ANALISE QUÍMICA  OE  pRoDuTos NAn coNvENcioNAis 

PARA A ELABORACAO  OE  RAOÕES PAPA PEIXES 

INTRODLTA0 

Entre os gastos operacionais de um sistema de 

piscicultura intensiva, a alimentaco contribui com uma 

elevada percentagem do valor final da prmduq5n do pesca 

do, Silvo (1981). Este fato tom contribuído para tmrnar 

cada vez mais difícil o desenvolvimento desta atividcde, 

tornando praticamente invi5vel dm ponto de vista econo-

mico a pra'tica da produp3o de peixes confinados, Raiva 

(1971), afirma que a viabilidade econ6mica de um siste- 

ma de piscicultura intensiva, depende em grande parte 

de custo da quantidade de raco necess5ria para prmdu-

zir um quilorama de peixe comercial. o mesmo autor en-

fatiza ainda que gastos com alimentag,5o de peixes confi 

nados podem atingir at6 50% dos custos de produg5o. 

0 presente trabalho tem por objetivo estudar 

a composig,iir química bruta de produtos que ocorrem no 

Estado do Cenr5, tendo em  vita  a viabilidade do aprn - 

veitamento dos mesmos na elaborag,710 de rag5es para a 

alimentag'6o de peixes. 



2, REVISAO BIBLIOGRAFICA 

As exigencias nutritivas das espécies icticas 

nacionais  so  pouco conhecidas, sendo utilizados para 

a elaboragAo de ragEes para os nossos peixes dados obti 

dos de estudos efetuados para determinar as eXigencias 

nutritivas de peixes exCticos como o  "catfish"  , truta, 

salm"60 e carpas. Silva (1981). Segundo Yansey (1978) , 

apesar de no serem exatamente conhecidas as exigências 

nutritivas dos peixes, os alimentos artificiais quando 

em mistura com aqueles existentes naturalmente no cria-

douro, formam uma alimentag5o balanceada bem equilibra- 

da, o que determina a obteng:60 de elevados níveis de 

produg5o.  Bard  (1980), afirma que no se deve fazer se- 

paragAo entre adubos e ragOes, pois no sabe bem qual  

sera  a diferença. 0 autor enfatiza que na maioria dos 

casos, o papel dos  sub-produtos e dos estercos e duplo: 

uma parte ingerida diretamente pelo peixe, enquanto a 

outra entra no ciclo de produg5o da mataria viva e, por 

fim e também ingerida pelo peixe na forma de plancton . 

0 mesmo autor afirma ainda que as possibilidades de  pro  

duzir peixes  so  muitas, considerando a disponibilidade 

de subprodutos agrícolas e industriais, citadas na tabe  

la 1. 

0 aproveitamento de produtos e  sub-produtos a 

gricolas e industriais, registrado na literatura especi 

alizada em  pisciculture,  tem por objetivo a redug5o dos 

custos operacionais ocorrentes na pratica da criag.6o de 

peixes. De acordo com Silva (1981), esses custos podem 

atingir  at  50% dos gastos com a produg5o de peixes em 

um sistema de piscicultura intensiva. A tentativa de  re  

Ouglu dos custu ,  acima teve inicio com Azevedo et alii  

(1964), os quais utilizaram o método da penicilina como 

suplemento de ração para carpas, Cyprinus carpio L. Es-

te autor trabalhou com ume dieta constituída por 80% de 
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farelinho de milho e 20% de farinha de carne, o metodo 

participava nas produgOes de 1, 2, 4 e 8%, aparecendo a 

rag5o com 2% de micelio como a de orodugão mais r3nt5vel 

economicamente. Experimentos com forrageiras para a ali 

menta0o de Tilapia melanopleura, atualmente Til3oia  

rendalli, foram procedidos por Azevedo et alii (1968). 

Neste experimento, esses autores utilizaram a graminea 

"Swannee" Swanne9 sp, as leguminosas soja perene nycine  

sp e  Kudzu  Pneraria sp e o rami Brachiaria sp e conclu 

iram por melhor desempenho do rami entre as forragens 

testadas. 

CaStagnolli et alii (1974), realizaram em en-

saio comparativo de desempenho de produção entre carpas, 

Cyprinus cai-pio e curimbatés, Prochilodus scrofa subme-

tidos ã mesma dieta bãsica contendo 50% de farelinho de 

trigo, 25% de farinha de carne, 15% de farelo de soja 

8% de farelo de arroz e 2% de sais minerais e vitaminas 

com teor de proteína bruta de 18,5%. Ap6s 180 dias de 

observagão verificaram que o desenvolvimento ponderalme 

dio das carpas foi de aproximadamente 1,0kg e o ganho 

de peso dos curimbat5s foi em media inferior a 100,0F;.  

Oa  Silva et alii (1974) realizaram um ensaio 

preliminar com tambaqui, Colossoma macropomum, e pirapi 

tinga, C. bidens, em viveiros e observaram que ambas as 

espécies alcançaram peso superior a 1.200 g em 405 dias 

de observag5o, -a baixa densidade de 2.000 peixes/ha 

que correspondeu ã produgão de 2.500 Kg/ha. 

Lovshin & Da Silva (1975), em teste prelimi - 

nar observaram desempenho de produg5o semelhante entre 

Tilapia do Nilo, Sarotherodon niloticum, macho e híbri- 

dos resultantes do cruzamento de -Per-fleas dessa espécie 

com machos de hornorum. 

Em tudos os tanques, adubados a cada 15 dias, 

com 56 quilos de superfosfato simples e 56 quilos de 

sulfato de amOnia foi administrada a mesma dieta ccnsti 

tuida unicamente a base de farelo de arroz com 14% de 
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proteína bruta. Apc5s 180 dias de observag.6o, a biomassa 

de peixes produzidas, em tanques com a densidade de es-

tocagem de 1 peixe/m
2 

foi de aproximadamente 3 ton/ha. 

Da Silva et alii (1975) obtiveram produg5o de 

1.500Kg/ha de til5pia híbrida em um período de 180 dias, 

com a baixa densidade de estocagem de 2.000/peixe/ha 

em um experimento de consorciag5o entre suinocultura e 

piscicultura. Neste experimento, com tres repetiq5es, 7 

sumos foram confinados em uma pocilga suspensa, cons- 

truída sobre um viveiro de 1.000m
2 

de superfície. Os 

peixes se alimentaram exclusivamente com os dejetos  des  

ses animais, sobras de rag5o e algas do fitoplancton , 

cuja produg5o de biomassa nesses casos bastante inten 

sificada com a eutroficag5o natural. 

Paiva (1975) fez uma aniilise bromatolOgica de 

diversos  sub-produtos da agroindiistria na regi.a- o Nordes 

te do Brasil, e mostra a composigAo porcentual dos nu-

trientes de diversos ingredientes passíveis de aprovei-

tamento na formulag5o de dietas para peixes. 

Castagnolli & Felício (1975) observaram que 

o sorgo em gro substitui plenamente o milho em dietas 

Dara carpas, Cyprinus carpio L. e Tilapia rendalliBoul. 

As dietas eram constituídas de 70% desses cereais e os 

restantes 30% divididos em partes iguais de levedura se 

ca de destilaria, farinha de carne e farelo de soja. Ob 

servaram ainda que, em idênticas condigOes ambientais , 

a carpe mostrou-se bem mais precoce que a ti15pia , o 

que se evidenciou pelo dobro do crescimento e o  triple  

do ganho em peso. As convers5es observadas foram respec-

tivamente 2,5 para carpa e 8,2 para til6pia. 

Estas observagOes foram realizadas durante 4 

meses em 20 tanques de alvenaria medindo 2,0 'x 1,0x 0,8m, 

do Setor de Piscicultura da Faculdade de Ciências Agra"-

rias e Veterin6rias de Jaboticabal. 

Mendonça (1975), nesses mesmos tanques verifi 

cou que o milho híbrido e milho opaco-2 promoveram dm- 
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sempenho de produgo semelhante em carpas comum e dosem 

. ponho de produg5o semelhante em carpas comum e espelho, 

em carpas comum e espelho, quando participavam das die-

tas na proporgeo de 70%. 

Pereira et alii (1976) testaram dietas para 

as carpas com os mesmos ingredientes, porem em propor - 

caos diversas, de modo a se obter diferentes teores de 

proteína bruta (20, 25, 30 e 35%). Após 180 dias de ob-

servações, verificou-se que o melhor resultado foi obti 

do com a dieta contendo 25% de proteina bruta,  Gm  que 

os peixes ganharam em m6dia mais de 640g. 0 teor de  pro  

teina  brute  estimado que possibilitaria a produg'6o mexi 

ma no diferiu muito daquele que propiciaria a produgno 

mais econ6mica 25,8% e 25,5%, respectivamente. 

Machado & Castagnolli (1976) testaram dietas 

peletizadas com 20 e 28% de proteina bruta na alimenta-

g5o de alevinos de bagre, Rhamdia hilarii durante um pe 

rodo de 90 dias. 0 melhor resultado foi obtido com ra-

g'6o contendo 28% de proteína bruta. 

Torloni & Campos (1976) testaram a inf1u5ncia 

do nível proteico no desenvolvimento de truta arco-iris,  

Salmo irideus  Gibbons,  com dietas granuladas contendo 

25, 30, 35 e 40% de proteina bruta em experimento intei 

ramente casualizado. A mexima produtividade estimada em 

fungo dos dados obtidos, corresponde a uma dieta cujo 

teor de proteina bruta seria de 33,08%. Após um ano de 

observagOes verificou-se que o tratamento contendo 35% 

de proteina proporcionou o maior nilmero de exemplares 

com peso  medic)  superior a 200g. 

Fuga (1977) testou o uso da Bacitracina de Zin  

co  (BDZ-50) na a1imentag5o de alevinos de carpa na pro-

porgo de 0,1C e 20 mg/kg da dieta. Após um período de 

120 dias de observagAo verificou que o emprego do anti-

biótico no influi no desempenho de produg5o das carpas. 

Scorvo Filho (1977), comparou diferentes for-

rageiras fornecidas  "ad  libttum" em tanques de alvena- 
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ria na alimentag5o de Iilpi  Penlli emum pendo de 

120 dias de observag5es. Concluiu que foi semelhante a 

performance das til6pias alimentadas com SalVinia  

auriculata, soja perene, Glycine javanica, cenfrei 

Symphytum pelegrinum e folhas de capim  Napier,  Pennisetum  

purpureum. 

Paiva (1978), em Pentecoste, Ceara", testou i-

nicialmente como única fonte de alimentos para Tilpia 

do Nilo, tortas de babagu,(Palmacea oleaginosa), de  al-

god -ao (Gossipium sp) e mamona (Ricinus communis) e 

melhor resultado foi obtido no viveiro com  torte  de ma-

mona. A seguir em outro trabalho em caixas de cimento-a 

mianto procurou determinar qual a melhor proporg5o rela 

tiva da torta de mamona e farinha de carne como fonte 

de proteína na dieta para a mesma esp6cie de til6pic 

100% torta de mamona; 75%  torte  de mamona e 25% de feri 

nha de carne: 50% de cada inrrediente; 25% de torta de 

mamona e 75% de farinha de carne e 100% de farinha de 

carne. Observou que as tratamentos contendo 25% e 50%de 

torta de mamona apresentaram resultados mais satisfetO-

rios. 

0 mesmo autor, Paiva (1978), em um ensai.2 de 

substituigAo gradativa de farinha de carne por carapaça 

de camar5o, ainda com a mesma especie (Ti15pia do Nilo) 

verificou que o tratamento com farinha de carne e cara-

paga de camar5o em partes iguais apresentou uma perfor-

mance 20% superior aos demais. 

Da Silva (1978) tambem em Pentecoste, CE, em 

um interessante experimento com um ano de observag6es 

comparou o crescimento de duas espécies de Characidae 

(Mylinae), de h5.bito alimentar onívoro. Os peixes tamta 

qui,-  Colosstma mactopoMum, e pirapitinga, C. bidens, fo  

ram  confinados em 18 tanques (viveiros) de igual dimen 

s5o de 350 m
2
, isoladamente '6s densidades de estocagem 

He 5.000 e 10.000 peixes por hectare e consorciados com 

hibridos de til5pia. 



Os melhores resultados obtidos foram com 

tambaqui e a pirapitinga, que apresentaram ganhos de pe  

so  superiores a 1.0 kg no período de um ano, com uma 

dieta granulada para frangos de corte com apenas 17% de 

proteína bruta. 

Barbiere (1978) estudou a din5mica de nutri- 

g5o do acar5, Geophagus  brasiliensis na represa Lobo,  

So  Paulo, a fim de estabelecer qual o período do ano 

que os peixes (machos e femeas) encontram-se mais gor - 

dos e com o estamago mais cheio através da variag5o sa-

zonal do índice médio de repleg5o e do fator decondigk. 

Concluiu que o acar5 apresenta-se mais gordo com o este 

mago mais cheio, em meados do primeiro semestre, logo a 

p6s a época de reprodugAo. 

Macedo et alii (1978) desenvolveram um experi 

mento com alevinos de tambaqui, Colossoma macroppmum em 

16 aqu5rios, com dietas contendo 14, 18, 22 e 26% tie  

proteína bruta. 0 melhor desempenho de produg5o  at  o 59 

mas de observagaes é o apresentado pelas dietas conten-

do 22 e 26% de proteína bruta, que diferem das ,deinalb-aoll 

nível de 1% de probabilidade. 

Nesta reviso também foi feito levantamento 

das principais características de alguns vegetais (Bra-

ga, 1960), que poderio de alguma forma contribuir para 

adequagAo de  raga-es, tanto do ponto de vista nutritivo, 

quanto do ponto de vista econômico; a seguir: 

NLGXROBA: Nome vulgar usado na  Peninsula  Ibérica para 

Ceratonia siliqua  Linn.,  conhecida ainda por "Alfarróba'l 

Os espanhóis deram igualmente o mesmo nome aos represen 

tantes do genero Prosopis levados pela semelhança dos 

frutos daquela  °specie  com os deste gônero. 

A algaroba foi primeiramente introduzida na 

Serra Talhada-PE, 1942. Em 1947, ela foi plantada na  Fa  

zenda  So  Miguel, no Município de Angicos-RN. Do Rig  

Grande do Norte, a algaroba foi trazida para o C3ar6 em 
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1954; com interesses dela ser disseminada como plahta 

forrageira. 

ALGODAO: gossipium sps., da família das Malvaceas. H6 

alRodOes nativos do Velho e do Novo Mundo. 

A import"6ncia econOmica de sua fibra permitiu 

a sua disperso em solos e climas diferentes, orip:inan- 

do-se dai um grande niimero de formas cultivadas, tidas 

como espécies verdadeiras e distintas. Os principais ti 

pos de algod5o que constituem base econ5mica por sua 

qualidade  so:  Herb5ceo, Inteiro,  Moog",  Quebradinho e 

Verd5o. 

BABAÇU: Orbignya martiana B. Rodr , da família das Pal-

m5ceas. 

Predomina nos Estados do Maranh5o e  Piaui.  No 

Cear, ele aparece nas zonas do Cariri_ Serra do Araripe 

e nas partes altas das serras frescas, especialmente na 

Ibiapaba, conhecida como "c6co ralmeira". 

Esta palmeira de grande porte, alcança ete20m 

de altura, chega a produzir em media cerca de 2.0fl,2 co- 

cos por ano. As amendoas fornecem mais de 63% do 51eo 

finíssimo, comestível e de alto valor industrial. A  tor  

ta oriunda da exl,rag6o do eleo, reduzida a farelo pres- 

ta-se ao arragoamento do  Redo  bovino e sumo e ferti- 

lizag5o azotada do solo. 

JERIMUM: CuOurbita pepo  Linn.,  da família das Cuct/r 115 

ceas. 

Planta anual de caule anguloso podendo serras 

teira ou trepadeira. As folhas  so  grandes separadaspnr  

sinus  muitas vezes profundos. As flores  so  grandes e 

amarelas. 0 fruto 6 muito vari6vel quanto ao tamanho , 

forma e cor, podendo ser liso ou verrugoso, com polpa 

comestível e sementes brancas e achatadas. 
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LINHAÇA: Leucena leueocephala., pertencente 5 -Família 

das Linaceae. Planta herh5cea com peouenas folhas  in  - 

teiras de disposigo alterna, com estipulas, ocorrendo 

tambem arvores e arbustos. Flores vistosas, muitas ve - 

zes eferas  (Linn.)  reunidas em cachos simples, ciolicas, 

hermafroditas, diclamideas, de simetria radial, Feral - 

mente pentameras. 

MACAXEIRA: Manihot dulcis  Pax.  (Jathropa dulcis, Gmel., 

Manihnt alpi  Pohl.),  da família das Euforbi5ceas 

Arbusto do  at  4m He altura, folhas de necio-

los longos, arroxeados ou ourpUreos. As flores  so  ama-

relas ou viol,iceas, e o ov5r10 POSSUi cerca de 3 semen-

tes. 

Para diversos botnicos, a macaxeira no 

mais do que uma variedade de mandioca, caracterizada pe 

las raizes praticamente desprovidasde•principids -Hxi -  

cos.  Outros a consideram esoecie 5 parte, diferenciado 

por particularidades relativas  on  porte, folhas, flores 

e frutos. 

Com variedades agricolamente definias :Os ve-

zes confundidas na sinonimia popular, a macaxeira E, 

tino de mandioca para a mesa. 

SORGO:  Sorghum  vulgare Pers. 

Semelhante ao milho, o sorgo ú uma planta a-

nual, de colmos grossos. simples e nodosos, atingindo a 

te 4m ,e altura. 

Muito cultivada no mundo tropical, onde ali 

menta milhOes de pessoas e assegura o sustento de  Fran-

des  rebanhos, o sorgo 5, cereal por excelencia do conti-

nente negro, onde nenhuma outra cultura o sobrepuja em 

extenso e import5ncia. 
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3. MATERIAL E MeTOOOS 

A matéria-prima que serviu de base para este 

estudo, constou de amostras de produtos e sua-produtos 

vegetais e animais ocorrentes no Estado do Cear, cole- 

tadas nos meses de agosto, setembro e outubro de 1984 

nos municípios de Itapage e Fortaleza-CE. Entre as amos 

tras de Produtos vegetais relacionamos: folhas e vagens 

de leucena (linhaça), Leucena leucocephala, semente de 

sorgo gramffero.  Sorghum  vulgare, vagem e semente de  al  

garoba, Ceratonia siliqua, folha de macaxeira, Manihot  

dulcis, jerimum de leite, Cucurbita pepo, torta de baba 

gu, Orbignya martiana 6. Rodr. torta de algodão 

Gossipium sps3enquanto que as amostras de produtos e  

sub-produtos animais foram constituídas por farinha de 

camarão sossego, Macrobrachium jelskiieos sut-produtos 

esterco e víceras de galinha,  Gallus  gallus. 

As amostras constituídas por produtos vege- 

tais foram submetidas a uma secagem natural e moídas em 

moinho eletrico, sendo obtido um produto triturado. 0 

camarAo sossego foi submetido a uma salmoura a 5% sendo 

nesta submetida a uma copg5o a temperatura de aproxima- 

damente 1009C durante uma hora. 0 camarão cozido foi 

submetido a uma secagem em estufa a 1009C  at  uma umi-

dade em torno de 10%, sendo a seguir triturado. 0  ester 

co  de galinha foi submetido e uma secagem do solo e 

triturado em moinho. As viceras de galinha foram cozi - 

das em salmoura a 5%  at  completa liquefação, sendo a 

seguir submetidas a secagem em estufa a 1009C e tritura 

das. 

Os produtos triturados foram. analisados do 

ponto de vista químico, sendo determinadas a umidade por 

dessecagão em estufa temperatura de 1059C,  at peso 

constantes  a proteína pelo método de micro kjeldahl, u-

sando 6,25 como fator de converso. A gordura pelo meto 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados da an6lise química truta dos produ-

tos que serviram de base para este estudo,  so  mostra - 

dos na tabela II. Entre os produtos de origem animal  re  

lacionamos na referida tabela a farinha do camar5o sos-

sego, Macrobrachium jelskii apresentou maior concentra-

go  em proteína, entretanto, apenas parte do valor des - 

ta subst5ncia entra nos processos di7estivos dos ani- 

mais arragoados com rag50 contendo farinha de crust- 

coos,  enquanto a outra parte  nor  se tratar de uma pro- 

teína chamada quitina,  quo  6 insoliivel  nn  digerida e 

portanto no 6 incorporada aos tecidos animais. Outro 

inconveniente do produLo animal a elevada concentra - 

gap  do ca- lcin o  quo  no permite um balanceamento adequa 

do desta subst5ncia com e fOsforn, na rag elaborada . 

Os demais componentes da farinha de camar5o se encon- 

tram dentro dos - valores esperados, para o referido pro-

duto. 

Segundo Paiva (1978), a suhstituiç:io gradati-

va de farinha de carne por farinha de carapaça de cama-

raes, para e alimentagao de Ti15pias do Nilo, apresen - 

teu uma performance 20% superior a outros ensaios. 

0 concentrado de viceras de galinha ,  Gallus  

gallus, apresentou um teor de proteína baixo. Tal subs-

t5ncia, porem dever ser totalmente assimilada pelo ani 

mal. A gordura neste produto apresentou-se bastante ele 

vada, podendo, entretanto, ser removida facilmente por 

processes mec5nicos o que  'Lorna  o produto mais adequado 

para a elaborag5o de racaes e e1ever5 o valor relativo 

da concentrag5o de proteína, substancialmente. Os He- 

mais componentes desse concentrado se encontram dentro 

dos padres normais. 

0 esterco de galinha apresentou uma concentra  

go  de proteína em torno de 25%, sendo considerada boa, 
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se tratando de esterco. Entretanto, parte desta  protei- 

ns  ú constituída pelp nitrogEnio da ure-ia presente no 

esterco, considerando que a calinha ú portadora de clon 

ca por onde  so  excretadas fases e urina conjuntamente. 

Apesar deste inconveniente, Polin (1971), recomenda a 

a utilizag5c de esterco cara a sue reciclagem na alimen 

tagAo de aves e de outros animais 

Entre os produtos de origem vegetal, as tor-

tas de algocra. o e de babaçu, apresentaram um elevadoteor 

de proteína. Estes produtos  so  encontrados normalmente 

em ragoes para peixes e outros animais, com acentuado 

desempenho. Paiva (1978) utilizou como única fonte de a 

limentos tortas de babaçu, algodjio e mamona, obtendo me 

lhor resultado com este último produto. Os demais com - 

ponentes dos produtos acima apresentaram valores espera 

dos nas an5lises. 

O concentrado de vagem e semente de algarcha, 

Ceratonia silicua, apresentou valores para o proteína da 

orem de 12,41%. Este dado apresnta-se coincidente quan- 

do comparado com aquele obtido por Figueirodo (1984) . 

Este autor defende o aproveitamento desta leguminosa  tan  

to para a alimentag:4o humana como para outros animais. 

O concentrado de folhas de macaxeira ,Manihot  

dulcis, mostrou valores para a proteína da ordem de 

13,29%. Este valor apresenta-se numa faixa acima de al-

guns cereais de import5ncia econ6mica como o milho e o 

sorgo, tendo ainda a vantagem de ocorrer em grande quen 

tidade.em todo o nordeste brasileiro, sendo o seu apro-

veitamento vi6vel do ponto de vista econômico e nutriti 

Ve. 

0 sorgo triturado,  Sorghum  vulgare, apresen 

tou valor em proteína da ordem de 9,54%, estando, por- 

tanto, dentro da faixa encontrada na literatura. 

A vagem e sementes de leucena, L e. u c e n a 

leucoceohala; e a farinha de jerimum de leiteCuourbita  

[Deco,  apresentaram entre os produtos vegetais estudados 
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5. CONCLUSOFS  

Nas condig6es experimentais de laboratOrio fo  

ram  obtidas as seguintes conclus5es: 

1) Entre os produtos de origem animal analisa 

dos do ponto de vista químico, o esterco de galinha, a-

pás a remoço do ur6ia, poder 6 ser utilizado no alimen-

taq5o de peixes, de forma direta por sua injest5o ou  in  

direta como fertilizante do meio. 

2) 0 concentrado de viceras de galinha,auando 

removido o excesso de corduras, ooder4 ser utilizado na 

formulag5o de rag5es para peixes, tendo em vista flue a 

sua proteína 6 adequada para a incoroorag5c no másculo 

dos animais arraçoados. 

3) A farinha de camar5o após um melhor balan-

ceamento do c5lcio na rag5o, também poder 5 ser incluído 

como excelente alimento para oeixes. 

4) As tortas de algod5o e babaçu por sua exce 

lente performance, j5  sap  utilizadas no arragoamento de 

animais. 

5) 0 concentrado de folha de macaxeira dever5 

ser estudado com mais profundidade, podendo ser utiliza 

do na formulag5o de ragoes em substituig5d a  al  uns ce-

reais comercializados. 

6) Os concentrados de algaroba, sorgo e louco 

na, poder5o ser utilizados na formulag5o de reg5es para 

peixes, tendo em vista o valor nutritivo que apresenta-

ram nas analises químicas, bem como a sua ocorr6ncia 

abund'a- ncia no Nordeste brasileiro. 
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6.„ sunikR o 

Neste trabalho estudamos a compOsic5o qufmica 

do concentrado de viceras e esterco de galinha,  Gallus  

gallus; vagem e semente de algaroba, Ceratonia siliqua;  

vagem e semente de leucena, Leucena leucocerhala; jeri-

mum (leite), Cucurbita pepo; folha de macaxeira, Manihot  

dulcis; farinha de camarjo sossego, Macrobrachium jelskii; 

torta de babagu. Orbignya martiana; torta de algodâo 

Gossipium sps e sorgo triturado,  Sorghum  vulgares Os da- 

dos obtidos  so  apresentados na tabela II. Todos os 

produtos analisados mostraram-se adequados para a formu 

'laço de ragOes balanceadas para a alimentagâo de pei - 

xes. Salientamos que os excelentes dados obtidos das a-

n5lises químicas mostrados na referida tabela; a Goer-

r&- ncia e a abundância desses produtos no nordeste  bra  - 

sileiro, justificam a continuaçâo do seu estudo e seu 

consequente aproveitamento em ragOes balanceadas rara 

a alimentaçâo de peixes. 
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TABELA I - Conversão dos Principais Adubos ou Alimentos em Feixe 

Quantidade para 1 kg de Peixe  

Categories 

Aliment°  

ou  

• AdUbb  

 

Coeficiente 

de 

ConvetaãO 

0bservag6es 

   

Adubagão mineral P
2
0
5 

0,216 aproximagão s/ 

regra proporcio 

nal com  maxim°  

de 324kg/ha/Eno 

Adubagão orgãnica esterco de prece 18 coeficiente va- 

esterco de aves ou patos rtivel com o me 

todo de aplica, 

gão. 

esterco de gado geralmente uti- 

esterco de cavalo lizados com uma 

esterco de cabra aço suplementa 

ria 

Aguas hues  de esgotos 100 

Vegetais ervas 70 sO para peixe3 

herblvoros 

Animais moluscos 70 st5 para peixe3 

herbívoros 

Subprodutos polpa de cervejaria 9 a 12 

industriais Farelo de arroz 6 

Farelo de trigo 

Torta de algodão 1,5 a 2 

Torta de soja 1,5 a 2 

Torta de filtragão 

do caldo de cana 16 

Torta de filtragão do 

51cool de mandioca a ser estudada 

Vinhaça a ser estudada 

FONTE: I Simp6sio Brasileiro de Aquicultura.1980. 



TAbELA - II - Dados referentes s anilises químicas de produtos vegetais e animais ocorren 

tes no Estado do 0ear. Dados expressos em porcentagem. 

...COMPOSICAO QUIMICA (.%) 
MATERIA-PRIMA 

PROTEÍNA UMIDADE "" GORDURA • CINZA "FOSFORO C A ' L'CID 

CONCENTIADO DE VTCERAS 14,18 6,32 34,96 26,04 0,47 0,73 

VAGEM E SEMENTE DE ALGAROBA 12,41 13,54 3,43 8,30 0,19 1,05 

VAGEM E SEMENTE DE LEUCENA 6,28 15,50 4,37 6,05 0,60 1,83 

JER1MUM - LEITE 5,23 15,45 3,67 5,43 0,69 0,35 

FCLHA  OE  MACAXEIRA 13,29 11,07 11,44 5,39 0,53 1,68 

FARINHA DE .CAMARO SOSSEGO 18,32 9,30 4,44 18,79 0,71 7,89 

ESTERCO 1E GALINHA 25,09 8,75 3,66 28,92 

TORTA DE BABAÇU 18,40 11,70 9,75 6,25 

TORTA DE ALGODA0 24,33 10,98 8,50 4,28 

SOFGO TRITURADO 9,54 11,19 4,63 1,18 
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