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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. 2 BOLSISTA DO PIBIC/FAPESPA ( phaelacorrea@yahoo.com.br ) 3 MES-
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INTRODUÇÃO

Os crustáceos ocupam quase todos os hábitats aquáticos,
desde lagoas intermitentes, salinas, térmicas a lagos pro-
fundos, outros ocorrem em áreas intersticiais e em águas
subterrâneas, além de apresentarem migrações verticais di-
urnas na coluna d’água (Vieira, 2003). A ordem De-
capoda compreende um grupo bastante diversificado, cu-
jos representantes possuem múltiplas adaptações a modos
de vida muito variados. Sua evolução inclui uma inovação
muito importante, única entre os Malacostraca, que é o
aparecimento de incubação pleopodial, com eclosão tipica-
mente no estágio zoea; este cuidado parental resulta numa
grande sobrevivência da prole (Chacur, 1998). Dentre os
custáceos decápodes, os camarões têm uma grande im-
portância como recurso pesqueiro, visto que são fonte de
renda e subsistência, principalmente para famı́lias de baixa
renda que habitam ás margens dos estuários. Com isso, a
pesca de camarões é realizada em grande escala no litoral
brasileiro, correspondendo por cerca de 25% do valor total
das exportações nacionais de pescado (Pezzuto, 2001), ap-
resentando não só uma significativa importância econômica,
como também histórica, social e cultural.

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é identificar a época de recruta-
mento dos camarões no estuário de Marapanim, verificando
as relações da abundância dos organismos com os meses do
ano e com os fatores abióticos (temperatura, pH e salin-
idade).

MATERIAL E MÉTODOS

3.1.ÁREA DE ESTUDO
O litoral do Estado do Pará possui 562 km de extensão, rep-
resentando 6,6 % de todo o litoral brasileiro. A maioria dos

munićıpios que estão localizados na linha litorânea paraense
são detentores de um potencial pesqueiro substancial, tanto
marinho quanto estuarino (IBAMA, 2006), a exemplo disto
podemos citar o Munićıpio de Marapanim, um dos mais im-
portantes pontos de desembarque de camarões do nordeste
do estado (Santos et al., 999). A região que compreende o
estuário do Rio Marapanim é classificada como área de pri-
oridade extremamente alta para a conservação e repartição
de benef́ıcios da biodiversidade brasileira (MMA, 2004).
A precipitação é considerada a variável climatológica mais
importante na região tropical. Nas áreas localizadas na
faixa litorânea paraense, que corresponde a aproximada-
mente 10% da área do Estado, são registrados totais plu-
viométricos anuais entre 2.400 e 3.300 mm (Moraes et al.,
005). No estuário de Marapanim, nos últimos 13 anos (de
1994 a 2006), a média anual registrada foi de aproximada-
mente 2.383 mm/ano (ANA, 2007), correspondente às altas
precipitações das regiões tropicais. E como a salinidade,
acidez e ı́ndice pluviométrico interferem diretamente na
dinâmica populacional de camarões os estudos biológicos e
ecológicos básicos sobre os crustáceos presentes nesta região
são ainda incipientes. A obtenção de um melhor conhec-
imento acerca dos crustáceos decápodes, de grande valor
socioeconômico e ambiental, tanto para o Munićıpio em
questão, como também para a manutenção da biodiversi-
dade, é relevante, apesar de muito pouco desenvolvido nesta
região.
3.2. DESENHO AMOSTRAL
A coleta das amostras de camarões foi realizada no estuário
do Rio Marapanim, Pará, localizado na plańıcie costeira da
região nordeste do Estado do Pará, na Costa Atlântica do
Salgado Paraense (SANTOS et al., 999); com livre conexão
com o Oceano Atlântico, sendo dominado pelas macro e me-
somarés, em seis locais distribúıdos em dois perfis (A e B)
nas águas rasas do estuário.
O Perfil A (locais A1, A2 e A3) corresponde à margem onde
estão localizados o Munićıpio de Marapanim e as Vilas de
Pescadores do Araticum, Aracumirim e Alegria. O Perfil B
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corresponde à margem oposta, onde praticamente não estão
presentes aglomerações urbanas, portanto a ação antrópica
é relativamente atenuada. Os locais B1, B2 e B3 foram es-
tabelecidos de acordo com a posição dos locais do perfil A,
de modo que ficassem aproximadamente na mesma direção;
salvo pela presença de bancos de areia ou de rochas que im-
possibilitaram a correspondência exata. Os locais A1 e B1
foram agrupados como Zona I, A2 e B2 - Zona II e A3 e B3
- Zona III.
Foram realizadas doze expedições a campo, no peŕıodo de
agosto de 2006 a julho de 2007. As amostras foram obtidas
com pseudoréplica, durante a maré vazante e peŕıodo do dia.
Ao total, foram obtidas 144 amostras (6 locais x 12 meses x
2 pseudoréplicas). Em todas as coletas foram verificados os
fatores abióticos: temperatura, expressa em 0C e o poten-
cial hidrogênio - iônico (pH), medidos com um analisador
multi - parâmetro YSI. Para verificar a salinidade, foram
coletadas amostras de água em frascos de polietileno e, em
laboratório, analisadas com o aux́ılio de um refractômetro
óptico Atago. As amostras foram obtidas através de arras-
tos de fundo com rede modelo Wing Trawl, puxada por um
barco com motor de popa, por um peŕıodo de cinco minutos
cada arrasto.
3.3. PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS
O material obtido foi mantido refrigerado e posteriormente
triado, contado e identificado no Laboratório de Biologia
Pesqueira e Manejo de Recursos Aquáticos da Universidade
Federal do Pará. A identificação das espécies foi realizada
ao menor ńıvel taxonômico posśıvel, segundo os trabalhos
de D’Incao (1995), Pérez - Farfante & Kensley (1997) e
Cervigón et al., (1992), entre outros. Além disso, também
foram tomadas as medidas biométricas, como comprimento
total e comprimento da carapaça, além do peso de todos os
exemplares.
3.4. ANÁLISE DOS DADOS
A abundância dos camarões foi estimada em função da den-
sidade dos organismos por unidade de área, expressa em
número de indiv́ıduos por m 2. A análise com distribuição
dos comprimentos da carapaça em classes de 1mm com
aux́ılio do programa BIOSTAT 5.0® (Ayres et al., 007).
Os testes a serem utilizados serão definidos em função das
amostras apresentarem ou não normalidade e homocedasti-
cidade. Modelos de regressão simples serão calculados a fim
de determinar a associação entre as medidas abióticas com
as biológicas (Ludwig & Reynolds, 1988).

RESULTADOS

A maior abundância de camarões foi encontrada no perfil B.
Ao longo do ano os indiv́ıduos foram mais abundantes du-
rante os peŕıodos seco (agosto, setembro, outubro, novem-
bro e dezembro) e de transição (janeiro, junho e julho) onde
há um aumento da salinidade e temperatura. A espécie de
maior abundância foi Farfantepenaeus subtilis seguida de
Xiphopenaeus kroyeri, sendo que esta ultima habita águas
costeiras rasas com fundo de areia e lama até 30m de profun-
didade e não apresenta estratificação populacional, sendo
comum a ocorrência de juvenis e adultos na mesma área
(Vieira, 1947; Iwai, 1973 apud Branco, 1999). Ao contrário
dos camarões do gênero Penaeus, X. kroyeri não depende

dos estuários para o desenvolvimento dos juvenis (Neiva ‘e’
ou ‘& Wise, 1963 apud Branco, 1999). Entretanto, a pre-
sença em zonas estuarinas está ligada a penetração de cunha
salina (Holthuis, 1980).
A salinidade pode alterar os efeitos da temperatura em
muitos processos metabólicos que interferem no compor-
tamento e crescimento desses animais, e a temperatura
da água exerce papel relevante no ciclo de vida dos Pe-
naeidae ocasionando crescimento sazonal nas áreas onde as
diferenças são pronunciadas (Gunter, 1950; Kinne, 1964;
Garcia, 1988 apud Branco, 1999). Assim, a ampla dis-
tribuição geográfica da espécie na costa oeste do Oceano
Atlântico, provavelmente seja a causadora das divergências
observadas no tamanho de primeira maturação e peŕıodo
reprodutivo. (Branco, 1999).
Nematopalaemon schmitti, ocorreu nos peŕıodos chuvoso e
de transição assim como um maior número de espécimes
também foram coletadas durante o peŕıodo chuvoso,
diferindo das demais estações do ano, e apresentando a
menor média de temperatura no ambiente aquático no
litoral Norte do estado de São Paulo (Almeida et al., 007).
O camarão N. schmitti é distribúıdo no Atlântico Ocidental-
Guiana e Brasil (Amapá até São Paulo), ocorrendo desde
águas rasas até 60m de profundidade.
Exhippolysmata oplophoroides, foi a única espécie que não
ocorreu no peŕıodo chuvoso, o que pode ser em decorrência
da diminuição da salinidade neste peŕıodo. Macrobrachium
amazonicum teve maior abundância no peŕıodo chuvoso, e
prevalência de indiv́ıduos com a média de 1 mm de compri-
mento da carapaça (CC), e apesar desta espécie apresentar
reprodução cont́ınua durante o ano todo, houve um maior
ı́ndice de indiv́ıduos jovens durante este peŕıodo.
Xiphopenaeus kroyeri distribúıda ao longo dos três peŕıodos,
com indiv́ıduos de tamanho de 9 mm de carapaça em sua
maioria, variando de 3 a 15 mm, considerados jovens, difer-
entemente do Litoral do Paraná, onde é encontrado do fim
do inverno ao inicio do verão com indiv́ıduos de maior
peso médio, com pico em novembro e decĺınio em janeiro
e fevereiro (Natividade, 2006) As informações dispońıveis
sobre o ciclo de vida de X. kroyeri indicam que não exis-
tem migrações de recrutamento ao estoque adulto, possibil-
itando a ocorrência de juvenis e adultos na mesma área de
coleta (Vieira, 1947; Iwai, 1973 apud Branco, 1999).
Segundo Iwai (1973 apud Branco, 1999), os camarões do
gênero Penaeus apresentam um ciclo de vida relativamente
curto, variando entre 16 a 50 meses. Esse padrão segue
a tendência para X. kroyeri, onde o comprimento máximo
obtido na população pode ser atingido em cerca de 12 meses
de idade (Branco, 1999). Farfantepenaeus subtilis apre-
sentou uma pequena dominância nos peŕıodos seco e de
transição, com a maioria dos indiv́ıduos apresentando 8 mm
de comprimento da carapaça, e variação entre 4 a 21 mm.

CONCLUSÃO

Está havendo uma alteração gradual na abundância das
populações de camarões no Rio Marapanim, principalmente
ao longo da margem que sofre maior impacto de aglom-
erações antrópicas, já refletido em uma variação entre
as espécies de camarões encontradas neste estuário, com
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prevalência de duas delas: F. subtilis e X. kroyeri no decor-
rer de todo o ano.
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para Conservação da biodiversidade da Zona costeira e mar-
inha Amazônica. MMA/PROBIO-Projeto de Conservação
e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira.
80p.
Vieira, I.M. Diversidade de crustáceos das ressacas da
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L.R.; Silva, A.Q. (Org.). Diagnóstico das ressacas do Es-
tado do Amapá da Fortaleza e Rio Curiaú. Macapá, AP,
CPAQ/IEPA e DGEO/SEMA, p. 53 - 62.

Anais do IX Congresso de Ecologia do Brasil, 13 a 17 de Setembro de 2009, São Lourenço - MG 3


