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INTRODUÇÃO

O decĺınio dos recursos pesqueiros faz da maricultura uma
importante ferramenta na produção de pescado e na geração
de empregos e renda para as comunidades costeiras (FAO
2009).

Entretanto, embora sejam reconhecidos os benef́ıcios da
maricultura, sabe - se que a produção intensiva de organ-
ismos aquáticos pode gerar deterioração de ecossistemas
costeiros, devido á liberação de efluentes, salinização de
corpos de água, introdução de espécies exóticas, poluição
qúımica e disseminação de doenças (Boyd 2003).

Goldburg & Naylor (2005) alertam para o fato de que
o crescimento massivo da aqüicultura em zonas costeiras
poderá causar alterações nos estoques pesqueiros, na econo-
mia da pesca e também transformar a dinâmica dos oceanos,
sendo o impacto semelhante ao da agricultura.

Tendo em vista esta problemática, pesquisas recentes visam
a aplicação de novas tecnologias de cultivo que prezam por
trocas nulas ou limitadas de água, consequentemente re-
duzindo a emissão de efluentes e o risco de introdução e
expansão de epidemias virais e bacterianas, atenuando as-
sim, o risco de danos ambientais (McIntosh et al., 2000).

Por estes motivos, pesquisas com esse enfoque vêm al-
cançando âmbito e sendo aplicadas em diversas fazendas
ao redor do mundo (Wasielesky et al., 2006a).

Denominado “ZEAH” (Zero Exchange, Aerobic Het-
erotrophic Culture), neste tipo de sistema ocorre a formação
de agregados microbianos (bio - flocos), ricos em protéına
e outros nutrientes, que podem ser utilizadas como fonte
de alimento para os organismos cultivados, além de manter
uma boa qualidade da água, pela absorção produtos nitro-
genados (Avnimelech 1999, McIntosh et al., 2000, Burford
et al., 2003).

Para que as bactérias possam usar este produto excedente
gerado dentro do sistema, é necessária a aplicação de al-
guma fonte de carbono orgânico ao cultivo.

Esta introdução de carbono possibilita a transformação do
nitrogênio inorgânico em protéına microbiana complemen-
tando a dieta dos camarões (Avnimelech 1999, Ebeling et

al., 2006, Samocha et al., 2007).

Wasielesky et al., (2006b) sugerem a utilização de melaço
de cana de açúcar, como fonte de carbono para promover
a formação dos bio - flocos e balancear as proporções entre
carbono e nitrogênio (C:N).

Contudo, Emerenciano et al., (2006) recomendam que sejam
realizados mais estudos avaliando outras fontes de carbono,
bem como relação C:N adequada para a formação dos bio -
flocos.

Diferentes formas de carboidratos podem ser usadas como
fonte de carbono, sendo mais comumente utilizado o melaço
(na forma ĺıquida ou em pó).

A dextrose é um monossacaŕıdeo, industrialmente obtido
através do amido (Lehninger 1995).

Esta pode ser uma alternativa mais prática de uso nos cul-
tivos super intensivos de camarões sem troca de água.

Pelo fato deste produto ser um açúcar simples e sua forma de
comercialização ser mais refinada, acredita - se que possa fa-
cilitar a dissolução do carbono no meio permitindo o cresci-
mento bacteriano.

Além disto, supõe - se que a utilização deste açúcar possa
proporcionar menor turbidez da água, em comparação ao
melaço, melhorando o manejo do sistema.

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho foi avaliar a utilização da dex-
trose como fonte de carbono para formação dos bio - flocos
e sua ação no desempenho dos camarões e no controle de
produtos nitrogenados em comparação com o melaço, tradi-
cionalmente utilizado em cultivos com sistemas sem emissão
de efluentes.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi conduzido na Estação Marinha de
Aqüicultura da Universidade Federal do Rio Grande -
FURG (Rio Grande - RS) com duração de trinta dias.
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A espécie utilizada foi o camarão - branco Litopenaeus van-
namei, provenientes da empresa Aquatec® LTDA (Rio
Grande do Norte), com peso médio inicial de 1,44 ±0,33g
cada. Foram empregados dois tratamentos: Dextrose e
Melaço com quatro repetições cada.

As unidades experimentais possúıam volume útil de 160
litros e eram mantidas com aeração constante, sem ren-
ovação de água.

A adição de carbono foi realizada mantendo - se uma relação
nominal de C:N de 20:1 (Avnimelech 1999).

Os parâmetros f́ısicos e qúımicos da água como temper-
atura, pH, salinidade, oxigênio dissolvido e transparência
(Secchi) foram monitorados diariamente.

As coletas de água para análise de amônia (N -
(NH3+NH4

+)) foram realizadas a cada dois dias e para
análise de nitrito (N - NO2

- ) e fosfato (P - PO4
3 - ) a cada

três dias (UNESCO, 1983).

A verificação dos ńıveis de nitrato (N - NO3 - ) foi realizada
semanalmente (Strickland & Parsons 1972).

O peso dos sólidos suspensos totais (mg/L) foi estimado a
cada três dias (AOAC, 2000), bem como a determinação de
carbono orgânico dissolvido na água, realizada mediante o
principio “NPOC Analysis” (TOC - V CPH).

Para caracterização e quantificação da comunidade micro-
biana presentes nos bio - flocos e na água do cultivo foram
coletados amostras de água de cada tanque.

As amostras eram fixadas em formalina 4%, mantidos em
frascos âmbar para posterior contagem e identificação de
grupos de microorganismos presentes.

O crescimento dos camarões foi monitorado mediante
biometrias periódicas e ao final do experimento os camarões
remanescentes em cada tanque foram contados para deter-
minar a taxa de sobrevivência e a biomassa produzida em
cada tratamento.

A taxa de conversão alimentar aparente foi calculada a par-
tir do ganho de peso e da quantidade de ração consumida
pelos camarões.

RESULTADOS

O emprego de tecnologia de bio - flocos em cultivos su-
per - intensivos de camarões é uma boa alternativa para
aproveitamento do alimento natural, possibilitando cuidado
ambiental por diminuir o número de renovações e liberação
de efluentes para o meio ambiente (Avnimelech 1999).

A adição de carboidratos (dextrose e melaço) foi realizada
nos dias 9, 12 e 15, quando as concentrações de amônia ex-
cederam 1 mg/L, mantendo relação 6:1 (C: N - AT), isto
pode ter influenciado na formação da biomassa bacteriana
pela retirada deste composto do sistema.

Este fato pode ser evidenciado pelo aumento dos sólidos em
suspensão e volume de flocos a partir da segunda semana
experimental, principalmente no tratamento Dextrose.

Além disto, a queda nos ńıveis de amônia no 180 dia pode
comprovar a hipótese de que a formação de bio - flocos mi-
crobianos deriva, em parte, da imobilização de compostos
nitrogenados.

A formação de bio - flocos ocorreu com maior antecedência
no tratamento Melaço, entretanto ambos os tratamentos ob-

tiveram desempenho semelhante quanto à remoção de pro-
dutos nitrogenados.

O decĺınio nas concentrações de carbono orgânico dissolvido
na água, nos dias 9 e 15, embora com adição de fertilizante
orgânico (dextrose e melaço) antecederam a imobilização do
nitrogênio amoniacal e podem estar relacionadas com a ação
de organismos heterotróficos.

No entanto a queda nas concentrações de amônia foi proce-
dida pelo aumento nas concentrações de nitrito e nitrato,
indicando ação de bactérias nitrificantes. Estas relações
sugerem que, neste estudo, a imobilização do nitrogênio
tenha seguido duas vias, a heterotrófica, pela formação de
biomassa bacteriana e a quimio - autotrófica, pelo desen-
volvimento de bactérias nitrificantes.

O uso da dextrose proporcionou uma maior transparência
na coluna de água do tratamento Dextrose o que refletiu em
uma maior densidade de microalgas.

Além disto, houve diferenças significativas quanto ao desem-
penho da comunidade microbiana ao longo de todo peŕıodo
experimental para os dois tratamentos testados.

Wasielesky et al., (2006 b), avaliando o efeito da produ-
tividade natural em sistemas de produção de Litopenaeus
vannamei, obtiveram melhores taxas de conversão alimen-
tar em sistemas sem renovação de água e com formação de
bio - flocos.

No presente estudo, a melhor conversão alimentar no trata-
mento Dextrose indica que provavelmente ocorreu maior
predação dos camarões deste tratamento sobre a comu-
nidade microbiana do floco.

Além disso, a maior quantidade de diatomáceas, que são
fontes de nutrientes para animais aquáticos (Burford 1997),
presentes no tratamento Dextrose, pode fundamentar as
melhores taxas de conversão alimentar para este trata-
mento.

O peso médio final dos camarões no tratamento Dextrose foi
de 3,49 ±0,78g enquanto no tratamento Melaço foi de 3,06
±0,81g e embora não tenham sido encontradas diferenças
estat́ısticas para a sobrevivência entre os dois tratamentos,
uma taxa de 79,11 ±11,44 % com uso de dextrose pode
ser considerada mais satisfatória do que a de 68,64 ±7,48%
obtida no tratamento Melaço, isto refletiu em um aumento
significativo na biomassa ao final do cultivo.

Os resultados deste estudo indicam que fontes lábeis de car-
bono possam proporcionar benef́ıcios sobre a produtividade
natural beneficiando os ı́ndices zootécnicos do cultivo

CONCLUSÃO

A partir dos dados obtidos no presente estudo, pode - se
concluir que o uso da dextrose, como fonte de carbono, atua
beneficamente no desenvolvimento da comunidade micro-
biana proporcionando bons ı́ndices zootécnicos no cultivo
do camarão - branco Litopenaeus vannamei, além disto,
a forma na qual este produto é comercializado (pó) atua
otimizando as práticas de manejo para fertilização.

A dextrose apresentou caracteŕısticas adequadas para
remoção de produtos nitrogenados do sistema de cultivo,
eliminando as renovações de água e consequentemente a
emissão de efluentes para o meio ambiente.
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