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ABIÓTICOS E SEDIMENTOLOGIA DO LOCAL.

E. K. Troncon1,2

M. P. Vianna1,2; W. E. P. Avelar1

1Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Departamento de Biologia, Labo-
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INTRODUÇÃO

São poucos os bivalves ĺımnicos conhecidos no Estado de
São Paulo e estes são citados esporadicamente na literatura,
apesar de sua importância enquanto constituintes significa-
tivos dos ecossistemas de águas interiores, na reciclagem de
nutrientes e como entidades capazes de fornecer parâmetros
fidedignos de poluentes nos mananciais ĺımnicos (Vaughn
& Taylor, 1999). Justifica - se a importância de estudos
relativos aos aspectos da biologia, anatomia e ecologia dos
bivalves de água doce nativos, visto que estes têm impor-
tante papel trófico e não trófico no funcionamento dos ecos-
sistemas lóticos e lênticos. No entanto, são os grupos de
organismos de água doces mais seriamente ameaçados de ex-
tinção. Sendo assim, as conseqüências do seu decĺınio pop-
ulacional na fauna dos rios vão além da perda das espécies
por si (Vaughn & Taylor, 1999).

As principais causas de extinção dos bivalves de água doce
incluem atividades antropogênicas, como a construção de
represas ou barragens, a poluição e toxicidade do sedimento
e a introdução de espécies exóticas (Lydeard et al., 004).

No Brasil, os bivalves de água doce são representados,
principalmente, pelas famı́lias Hyriidae, Mycetopodidae,
Dreissenidae, Pisidiidae e mais recentemente, Corbiculi-
dae e Mytilidae, estas últimas famı́lias representadas re-
spectivamente, pelas espécies asiáticas Corbicula fluminea
(Müller, 1774) e Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) (Si-
mone, 2006).

Segundo os dados do Projeto BIOTA/FAPESP, obtidos
entre os anos de 2000 e 2002, foram encontradas altas
densidades da espécie invasora Corbicula fluminea em to-
das as bacias hidrográficas amostradas no Estado de São
Paulo. Ainda, segundo os dados deste projeto, foram reg-
istradas as seguintes espécies de bivalves nativos no Es-
tado de São Paulo: Fossula fossiculifera (Orbigny, 1835),

Castalia undosa undosa (Martens, 1827), Monocondilaea
minuana (Orbigny, 1835), Diplodon caipira (Ihering, 1893),
D. rotundus gratus (Wagner 1827), D. fontainianus (Or-
bigny, 1835), D. martensis (Ihering, 1893), D. greeffeanus
(Ihering, 1893), D. mogymirim Ortmann, 1921, D. rhua-
coicus (Orbigny, 1835), Anodontites trapesialis (Lamarck,
1819), A. trapezeus (Spix, 1827), A. soleniformes (Orbigny,
1835) e A. tenebricosus (Lea, 1834).

O gênero Anodontites, segundo a classificação de Paro-
diz & Bonetto (1963), pertence à famı́lia Mycetopodi-
dae, cujos representantes são de ocorrência na América
do Sul e registrada, de acordo com os dados do Projeto
BIOTA/FAPESP, para o Estado de São Paulo. Avelar
& Cunha (2001) registraram a ocorrência de Anodontites
soleniformis na bacia do rio Pardo, região de Ribeirão
Preto, SP, porém, há a necessidade de maiores estudos so-
bre a biologia desses bivalves de água doce, principalmente
no Estado de São Paulo.

OBJETIVOS

O objetivo do presente trabalho foi verificar a ocorrência
da espécie de bivalve nativa Anodontites tenebricosus (Lea,
1834) (Bivalvia: Mycetopodidae) na bacia do rio Sa-
pucáı,munićıpio de São Joaquim da Barra, Estado de São
Paulo, e estudar a morfologia e morfometria da concha
desses animais. Além disso, verificar as caracteŕısticas
do local onde estes são encontrados, analisando os fatores
abióticos do meio, assim como as caracteŕısticas do sedi-
mento do local.

Anais do IX Congresso de Ecologia do Brasil, 13 a 17 de Setembro de 2009, São Lourenço - MG 1



MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo
O estudo foi realizado na bacia do rio Sapucáı, próximo ao
munićıpio de São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo,
Brasil (20º 30’ 49.7” S; 47º 50’ 10.2” W). As coletas foram
realizadas mensalmente, no peŕıodo de agosto de 2007 a
julho de 2008.
O rio Sapucáı, segundo dados da CETESB (Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental) de 2007, faz parte da
bacia Sapucáı/Grande, cuja área de drenagem é de 9.125
km2. Seus constituintes principais são: rios Sapucáı, rios
do Carmo e Grande, ribeirão dos Bagres e reservatórios Es-
treito, Jaraguá, Igarapava e Volta Grande. A água dessa
bacia é utilizada para abastecimento público e industrial,
afastamento de efluentes domésticos e industriais, além de
irrigação de hortaliças e plantas frut́ıferas. O solo é utilizado
em atividades agŕıcola, pastoril, industrial e urbana. A área
agŕıcola é bastante desenvolvida e predomina os cultivos de
braquiária, cana - de - açúcar e soja. As principais ativi-
dades industriais são os curtumes e indústrias aliment́ıcias,
principalmente de latićınios.
Metodologia de coleta dos animais
No peŕıodo de agosto de 2007 a janeiro de 2008, espécimes
vivas e valvas de Anodontites tenebricosus foram localizadas
no rio Sapucáı, tateando - se o fundo do rio com as mãos,
removendo pedras e seixos maiores a procura dos animais.
Estes foram coletados e transportados para o Laboratório
de Malacologia da FFCLRP - USP, em caixas de isopor
contendo água do rio, para estudos de anatomia funcional,
biologia reprodutiva e estudos da concha.
Com o aux́ılio de paqúımetro digital, foram tomadas as
seguintes medidas morfométricas da concha: comprimento
(maior distância entre o eixo anterior e posterior da concha),
altura (distância entre o eixo ventral e dorsal da concha,
passando pela região umbonal), largura (distância entre as
duas valvas, com a concha fechada, passando também pela
região umbonal) e comprimento da parte calcária do liga-
mento.
Temperatura e fatores abióticos da água
A temperatura externa e as condições abióticas da água
foram medidas no local durante as coletas, tais como: a
temperatura da água, oxigênio dissolvido, condutividade e
turbidez, visando à determinação da associação entre os fa-
tores f́ısicos e qúımicos com os dados obtidos no presente
estudo.
Sedimentologia
Amostras de sedimento do fundo do rio também foram co-
letadas, a fim de realizar a análise granulométrica e a deter-
minação do teor de matéria orgânica. Os sedimentos foram
acondicionados em sacos plásticos, devidamente etiquetados
e transportados para o laboratório em caixas térmicas com
gelo.
As porções de sedimento coletadas, conservadas em conge-
lador, passaram pelo processo de secagem em estufa a 60
oC até se obter o peso seco. O tempo de secagem do sedi-
mento não é definido por tratar - se de material coletado em
horizonte superficial submerso, tendo quantidade de água
variável em cada amostra. Após o processo de secagem
foi realizado o peneiramento de 50 g da amostra, separada
pelo método de quarteamento (Muehe, 1996). Segundo este

método, a amostra é despejada sobre uma superf́ıcie for-
mando um cone. Este cone é cortado em quatro quartos
iguais, sendo coletado o material de dois quartos opostos en-
tre si. O procedimento é repetido até a obtenção da amostra
no peso desejado. Os 50 g separados foram peneirados du-
rante 15 minutos no agitador de peneiras anteriormente cal-
ibrado seguindo metodologia usual. Em seguida, o material
retido em cada peneira foi pesado em balança eletrônica
de precisão 0,001 g, identificando - se o particulado retido
segundo escala de tamanho de sedimentos de Wentworth
(1922), com modificações.

A quantificação do teor de matéria orgânica presente no
sedimento foi determinada através da queima de 10 g de
material em mufla a 500 oC por 3 horas. A diferença en-
tre massa inicial e massa final representa a quantidade de
matéria orgânica presente na amostra.

RESULTADOS

Resultados

Animais

Entre agosto de 2007 e janeiro de 2008, 94 espécimes de
Anodontites tenebricosus foram coletados no rio Sapucáı,
próximo ao munićıpio de São Joaquim da Barra, Estado de
São Paulo, Brasil, sendo que o maior número de indiv́ıduos
foi coletado no mês de setembro de 2007. Destaca - se ainda
que a maior quantidade de indiv́ıduos foi encontrada no
meio do leito do rio, distante cerca de 20 metros da margem
e em áreas de corredeira. Os animais foram encontrados
enterrados em baixo de pedras e seixos grandes.

As conchas de A. tenebricosus são eĺıpticas ou reniformes, fi-
nas, com perióstraco escuro, fosco e geralmente desgastado,
principalmente na região do umbo, de coloração marrom -
esverdeado, e apresentam um ligamento longo e estreito.

Quanto às medidas morfométricas das conchas, foram anal-
isadas as medidas de 51 indiv́ıduos, observando - se os val-
ores mı́nimos e máximos, assim como as médias e desvio
padrão das variáveis analisadas. Para a variável compri-
mento, o valor mı́nimo registrado foi de 3.32cm e o valor
máximo foi de 7.47cm, sendo a média 5.84 ± 1.0cm. Para
altura, o valor mı́nimo foi de 1.49cm e o valor máximo foi
de 3.08cm, sendo a média 2.48 ± 0.38cm. Quanto à variável
largura, o valor mı́nimo registrado foi de 0.82cm e o valor
máximo foi de 2.08cm, sendo a média 1.44± 0.28cm. Ainda,
para a variável comprimento do ligamento, o valor mı́nimo
foi de 1.0cm e o valor máximo foi de 2.53cm, sendo a média
1.87 ± 0.36cm.

Temperatura e fatores abióticos da água

As medidas da temperatura externa e dos fatores abióticos
da água, no local de coleta no rio Sapucáı, foram tomadas
mensalmente no peŕıodo de 12 meses, de agosto de 2007 a
julho de 2008.

Quanto à temperatura externa, a temperatura mais baixa
registrada foi no mês de junho de 2008 (20 oC) e a mais
alta foi registrada para o mês de janeiro de 2008 (28.8 oC),
sendo que a média anual foi de 23.7 ± 2.52 oC.

Em relação aos fatores abióticos da água, os registros da
temperatura da água mostraram uma temperatura mais
baixa no mês de junho de 2008 (19 oC) e uma temperatura
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mais alta no mês de janeiro de 2008 (26.4 oC), sendo que a
média anual foi de 22.62 ± 2.52 oC.

As análises de oxigênio dissolvido mostraram uma menor
concentração de oxigênio no mês de janeiro de 2008 (7.23
mg.L - 1) e uma maior concentração no mês de maio de 2008
(11.48 mg.L - 1), sendo que a média anual foi de 9.11 ± 1.43
mg.L - 1.

Quanto à condutividade, encontramos uma média anual de
54.09 ± 11.90 µS.cm - 1, sendo que o menor valor registrado
foi no mês de abril de 2008 (38.7 µS.cm - 1) e o maior valor
no mês de setembro de 2007 (83 µS.cm - 1).

Para a turbidez, a média anual foi de 37.86 ± 29.00 UNT,
sendo que o menor valor foi encontrado no mês de setembro
de 2007 (6.15 UNT) e o maior valor no mês de dezembro de
2007 (89.9 UNT).

Sedimentologia

A amostragem do sedimento foi realizada no peŕıodo de
setembro de 2007 a janeiro de 2008. As análises sedimen-
tológicas demonstraram uma predominância de grânulos no
sedimento, ou seja, part́ıculas maiores que 02 mm, em todos
os meses de coleta. Quanto às análises do teor de matéria
orgânica, os meses de outubro e novembro de 2007 apresen-
taram uma maior porcentagem de matéria orgânica no sed-
imento, sendo os valores, respectivamente, de 4.4% e 4.95%,
quando comparados aos outros meses de coleta.

Discussão

Anodontites tenebricosus (LEA, 1834) foi originalmente de-
scrita por Bonetto (1967) na bacia do rio da Prata tendo
sido registrada também para as bacias do rio Uruguai e rio
Paraná. Mansur (2006) realizou uma breve descrição da
concha em animais procedentes da bacia do rio dos Sinos,
Rio Grande do Sul. Mansur e Silva (1990) descrevem as
conchas desta espécie que, aparentemente está de acordo
com as caracteŕısticas das conchas coletadas no presente
trabalho.

Ressalta - se que podem ocorrer algumas dificuldades na
identificação de bivalves nativos devido à existência de di-
versas espécies cujas conchas apresentam grande semel-
hança, mas, em certos casos, esta semelhança pode tratar -
se de variações ecológicas locais (BONETTO, 1965). Assim,
a classificação dos moluscos nos ńıveis genéricos e espećıficos
é bastante problemática, principalmente com relação aos
bivalves, aos quais foram atribúıdos numerosos nomes, e
algumas dessas classificações apresentam centenas de difer-
entes sinônimos. Esta confusão é em parte atribúıda aos
colecionadores amadores e em parte às classificações mais
antigas estarem fundamentadas em caracteres da concha,
em vez daqueles obtidos da anatomia. Simone (1994) ob-
servou que há grandes variações nas caracteŕısticas das con-
chas de diversos indiv́ıduos de Anodontites trapesialis, re-
forçando, assim, a importância dos estudos anatômicos para
uma maior precisão na identificação das espécies, colabo-
rando também com os estudos filogenéticos.

Quanto à morfometria das conchas, os animais coletados
no atual estudo também apresentaram medidas semelhantes
àquelas dos animais descritos por Mansur (2006) e Mansur e
Silva (1990). Estas autoras encontraram valores médios de
7.84cm para o comprimento da concha, 2.8cm para altura
e 2.74cm para o comprimento do ligamento, sendo que, no

presente estudo, os valores encontrados foram, respectiva-
mente, 5.84 ± 1.0cm, 2.48 ± 0.38cm e 1.87 ± 0.36cm. Adi-
cionalmente neste trabalho, inclúımos o parâmetro largura
como uma variável morfométrica, cujo valor médio encon-
trado foi de 1.44 ± 0.28cm.

Quanto ao ambiente, Castellanos e Landoni (1990) apud
Mansur (2006), indicam a ocorrência de A. tenebricosus em
águas claras, bastante velozes, em fundo arenoso e muito
pedregoso. No presente estudo, os animais também foram
encontrados em águas bastante agitadas, em áreas de corre-
deira e de fundo pedregoso. Ainda, a granulometria do sed-
imento demonstrou uma preferência dos animais por um
substrato mais grosseiro, com predominância de part́ıculas
grandes. Em relação à matéria orgânica, segundo Moniz
(1972), o baixo teor encontrado em todos os meses analisa-
dos (menos de 20% do peso seco), caracteriza um sedimento
mineral na área de estudo.

Finalmente, em relação aos fatores abióticos, não foram
encontradas grandes variações de temperatura da água e
nem da temperatura do meio externo no peŕıodo estu-
dado. Quanto às análises de oxigênio dissolvido, também
não foram encontradas grandes variações nos valores, porém
os altos valores podem ser explicados pela presença de cor-
renteza no ponto de estudo. Quanto à condutividade, os
maiores valores foram encontrados nos meses de agosto a
outubro, sendo o valor máximo encontrado em setembro de
2007, o que pode ser explicado pelo peŕıodo de seca, regis-
trando menor volume de águas. Ainda, foram encontradas
grandes variações nos valores de turbidez, sendo que os val-
ores mais altos foram encontrados nos meses de cheia (valor
máximo encontrado em dezembro de 2007), o que pode es-
tar relacionado com os peŕıodos de chuva, onde há grandes
variações no ńıvel do rio e aumento na velocidade de cor-
rente da água.

CONCLUSÃO

As caracteŕısticas da concha dos espécimes de Anodontites
tenebricosus encontrados no rio Sapucáı, vão de acordo com
os dados encontrados para a espécie na literatura, porém há
a necessidade de estudos anatômicos para uma identificação
mais precisa da espécie e para preencher uma lacuna nos
estudos de sistemática e filogenética para o gênero Anodon-
tites. Ainda podemos concluir que há uma preferência dos
animais por substratos mais grosseiros e, que as variações
dos fatores abióticos, quando existentes, podem estar rela-
cionadas aos peŕıodos de seca e chuva, onde há variações do
ńıvel do rio.
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