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INTRODUÇÃO

Tartaruga verde (Chelonia mydas) é uma espécie tropical.
Ela está bem distribúıda em águas tropicais e subtropicais
próximas aos continentes e ao redor de ilhas, sendo rara em
águas temperadas. Sua distribuição é limitada pela temper-
atura da água ficando nos limites de 200C de isotermia. Essa
espécie é tipicamente solitária, mas ocasionalmente forma
agregações em águas rasas que possuam abundância de al-
gas ou grama marinha (Márquez, 1990).

A União Internacional para a Conservação da Natureza
(IUCN) considera que a tartaruga - verde, a tartaruga -
cabeçuda e a tartaruga - oliva estão em perigo de extinção,
e a tartaruga - de - pente e a tartaruga - de - couro estão
listadas como criticamente ameaçadas (Iucn, 2007). Na
lista vermelha da fauna brasileira, publicada pelo Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), a tartaruga - cabeçuda e a tartaruga
- verde estão listadas como vulneráveis; a tartaruga - oliva
e a tartaruga - de - pente como em perigo e a tartaruga
- de - couro como criticamente em perigo (MMA, 2003).
Todas são protegidas pela Cites (Cites, 2007), e também
pela legislação ambiental brasileira (lei nº 9605 de 12/02/98)
(IBAMA, 1998).

No Brasil e no mundo, as tartarugas marinhas vêm sofrendo
ao longo de séculos várias ameaças, como destruição de
habitats, poluição, pesca incidental, coleta de ovos, matança
de fêmeas e, mais recentemente, uma doença epizoótica de-
nominada fribropapilose cutânea tem afetado estas espécies
ao redor do mundo (Balazs, 1991; Herbst, 1994).

Uma séria ameaça que abrange estes animais é a poluição
marinha. Além de gerar impactos diretos pela degradação
dos habitats, pode levar um indiv́ıduo à morte por meio
da ingestão de lixo (Buitrago e Guada, 2002). Cerca de
80% dos indiv́ıduos juvenis de C. caretta encalhados no
Mediterrâneo apresentavam lixo em seu trato digestório,
sendo este representado por fragmentos plásticos (76%),
piche, isopor, papel, anzóis, linhas, cordas, entre outros
(Tomás et al., 002). O lixo também provocou a mortali-

dade de 60,5% de juvenis de C. mydas encalhados no sul do
Brasil (Bugoni et al., 001).

Quanto à durabilidade do material inorgânico no mar sabe
- se que materiais como o nylon demoram de 30 a 40 anos
para degradar, embalagens plásticas demoram 200 anos e
garrafas plásticas mais de 500 anos (Grippi, 2001).

OBJETIVOS

Este trabalho teve como objetivo analisar os encalhes de Ch-
elonia mydas, ocorridos nos trechos de praia compreendidos
entre Itacaré e Canavieiras, litoral sul da Bahia, Brasil nos
anos de 2008 a maio de 2009, correlacionando os impactos
gerados pelos materiais inorgânicos encontrados no sistema
trato gastrointestinal com a causa mortis.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

A área monitorada abrange o litoral sul da Bahia entre
Itacaré e Canavieiras (14046’S a 19040’S) possuindo aprox-
imadamente 180 km de extensão. Em Ilhéus fica localizada
a sub - base do Instituto Mamı́feros Aquáticos, cerca de 26
km do centro da cidade. Para melhores resultados a área
de estudo foi dividida em três trechos: Trecho 1: Itacaré
a Ponta do Ramo, Trecho 2: Ponta do Ramo as Praias de
Ilhéus, Trecho 3: Ilhéus a Canavieiras.

São comuns longas praias arenosas com estreitas faixas de
coqueirais ao longo da costa. Da mesma forma cont́ınua é
identificada uma faixa de recifes e formação rochosa paralelo
ao litoral, diminuindo a influência das ondas em algumas
praias (Thomas, 2003).

Coleta de dados

Os dados são referentes aos materiais inorgânicos encon-
trados no trato gastrointestinal de exemplares de Chelo-
nia mydas provenientes de encalhes, registrados durante os
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monitoramentos de praia e dos chamados oriundos da pop-
ulação nos trechos correspondidos entre Itacaré, Ilhéus e
Canavieiras durante o ano de 2008 a maio de 2009.
Os animais registrados foram encaminhados a Sub - base
Ilhéus do Instituto Mamı́feros Aquáticos para realização
dos procedimentos de biometria e necropsia. Amostras dos
órgãos foram coletadas para posteriores análises laborato-
riais, auxiliando na identificação da causa mortis. Quanto
ao conteúdo encontrado no interior do esôfago, estômago
e intestino foi triado em peneira com malha de 600 µm,
sendo os reśıduos inorgânicos separados de acordo com a
consistência. Todas as informações foram documentadas em
fichas padrões do Instituto Mamı́feros Aquáticos e de acordo
com o protocolo padrão do Centro TAMAR/IBAMA.

RESULTADOS

Um total de 75 encalhes de Chelonia mydas foi reg-
istrado, representando 53% do total de encalhes de quelônios
marinhos (n=141). Dentre estes registros 26 animais
foram necropsiados, realizando uma inspeção detalhada no
trato gastrointestinal onde foram encontrados materiais in-
orgânicos em cinco indiv́ıduos (19%).
De acordo com a inspeção realizada em cada parte do trato
gastrointestinal, foi verificado que os 495 reśıduos estavam
concentrados nos intestinos onde associado aos mesmos foi
observadas alterações anatomopatológicas como congestão
ativa na serosa e hiperemia da mucosa.
Quanto ao tipo de material, apresentava vários tamanhos, o
plástico representou 56% do total de fragmentos inorgânicos
encontrados nos intestinos, que era composto por plásticos
maleáveis como sacolas e embalagens (29%), plásticos re-
sistentes (27%), fios de nylon (43%), material não identifi-
cado (0,8%), isopor (0,2%).
Quanto à sazonalidade das ocorrências, foi observado maior
ı́ndice de ingestão nos meses de janeiro e março (60%),
seguido por abril e maio (40%), não sendo observados nos
outros meses.
Em relação à classe etária, foi observado que indiv́ıduos ju-
venis (80%) estavam mais relacionados à ingestão destes
materiais do que os adultos (20%), não foram encontrados
nenhum material inorgânico em filhotes.
Em relação ao sexo houve uma freqüência relativa de in-
div́ıduos fêmea (100%) nos indiv́ıduos necropsiados, rela-
cionadas à ingestão dos materiais inorgânicos.
Todos os animais foram registrados no 3º trecho compreen-
dido pelas Praias do Sul de Ilhéus.

CONCLUSÃO

São enormes os efeitos e riscos que a poluição dos mares ex-
erce sobre os organismos marinhos. Para as tartarugas mar-
inhas são vários os registros de morte devido à ingestão de

material plástico, principalmente por ser confundidos com
alimento, porém o atual trabalho não há associação direta
da ingestão dos reśıduos inorgânicos com a causa mortis dos
animais registrados.

Considera - se necessária a melhoria do sistema de limpeza
pública juntamente com ações educativas e com um dire-
cionamento da importância ecológica das tartarugas marin-
has e da necessidade de preservação das mesmas.
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