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INTRODUÇÃO

Macrobrachium jelskii (Miers, 1877) é um camarão restrito
ao ambiente de água doce e segundo Melo (2003), a espécie
é freqüentemente encontrada em águas escuras, com pouca
vegetação marginal, substrato lodoso; mas também em
águas transparentes e rápidas, com gramı́neas, pedras e
areia. De acordo com este mesmo autor, esta espécie ali-
menta - se de larvas de insetos, diatomáceas e outras algas,
além de grãos do sedimento.

De acordo com Paiva & Barreto (1960) esta espécie pode ser
encontrada em águas marginais e lênticas e segundo Mon-
toya (2003), a espécie aparece associada a ráızes de plan-
tas aquáticas que fornecem recursos nutricionais e proteção
para as fêmeas ov́ıgeras e para o desenvolvimento dos
estágios larvais da espécie.

No estado de Minas Gerais, esta espécie é considerada rara,
entretanto ultimamente tem aparecido com freqüência e
abundância na Represa de Três Marias (Reserva Ecológica
de Pirapitinga) e no Rio São Francisco (Sato, 2005, Comu-
nicação Pessoal).

Portanto, estudos sobre M. jelskii apresentam poucas in-
formações, principalmente em relação à essa região mineira,
não há conhecimento sobre a sua biologia populacional.

OBJETIVOS

Este trabalho teve como objetivo estudar a estrutura pop-
ulacional de M. jelskii, visando contribuir ao conhecimento
dos aspectos bioecológicos da espécie numa região com in-
terferência de barragem.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi realizado na Represa de Três Marias
(Estação Ecológica de Pirapitinga), a montante da bar-
ragem da usina hidroelétrica de Três Marias (18021’49” S

e 45019’55” O) e no Rio São Francisco à jusante da bar-
ragem (18012’30” S e 45015’50” O), localizados no munićıpio
de Três Marias, região central de Minas Gerais, durante o
peŕıodo de março/2005 a fevereiro/2006.

As coletas foram realizadas em dois pontos, um na Represa
de Três Marias e outro no Rio São Francisco, distando
aproximadamente 18,64 Km um do outro, com o aux́ılio e
autorização do convênio CEMIG GT/CODEVASF (Com-
panhia Energética de Minas Gerais /Companhia de De-
senvolvimento do Vale do São Francisco) e IBAMA (Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis). Na Represa de Três Marias, as coletas foram
feitas na margem da Estação Ecológica de Pirapitinga, onde
o ambiente é lêntico. Esse ponto caracteriza - se por possuir
margem com pouca vegetação, formada basicamente por
gramı́neas, principalmente na estação seca - fria, quando
o ńıvel de água da Represa está mais baixo.

As coletas no Rio São Francisco à jusante da barragem da
Usina hidroelétrica de Três Marias, foi feita num ponto dis-
tante aproximadamente 500 metros da barragem, onde o
fluxo de água é intenso (ambiente lótico) devido à sáıda da
água da represa. O ponto de coleta do rio caracteriza - se
por possuir uma vasta vegetação ciliar que pode chegar a
50 metros de largura.

As coletas foram realizadas mensalmente entre os meses de
março de 2005 a fevereiro de 2006, exceto nos meses de abril
e outubro. As coletas foram feitas utilizando - se um puçá
de 1 m 2 de boca e malha de 1,42 mm. O puçá foi passado
sob a vegetação marginal e na água próximo à margem nos
dois pontos de coleta, por um coletor em um peŕıodo de até
30 minutos.

Os exemplares capturados em ambos os locais foram acondi-
cionados em recipientes com formaldéıdo a 10% e etiqueta-
dos no laboratório da Estação de Hidrobiologia e Piscicul-
tura de Três Marias (CODEVASF), sendo posteriormente
levados ao laboratório da Estação de Biologia Marinha da
UFRRJ (EBM/UFRRJ), em Itacuruçá/RJ.

No laboratório da EBM/UFRRJ, os espécimes foram iden-
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tificados de acordo com MELO (2003), separados por sexo,
de acordo com o apêndice masculino, caracter sexual se-
cundário no endopodito do segundo par de pleópodos e men-
surados com um paqúımetro digital (0,01 mm).

Foram considerados indiv́ıduos jovens aqueles que ob-
tiveram o comprimento total inferior ao do menor macho
apresentando caracter sexual. As fêmeas ov́ıgeras foram
identificadas pela presença de ovos aderidos aos pleópodos.

A estrutura populacional foi verificada através da dis-
tribuição dos indiv́ıduos por classes de tamanho. A com-
paração dos tamanhos entre os machos, fêmeas e fêmeas
ov́ıgeras nos dois locais de estudo, foi realizado através do
Teste t de Student, enquanto a razão sexual foi determinada
através das proporções mensal e total, sendo o teste do Qui
- quadrado utilizado para verificar diferenças significativas
(5%) entre estas proporções.

RESULTADOS

Foi capturado um total de 2.945 indiv́ıduos na Represa,
dos quais 1.064 (36,13%) eram machos, 1.857 (63%) eram
fêmeas e 24 (0,81%) eram juvenis. Das 1.857 fêmeas cap-
turadas, 204 (10,98%) eram ov́ıgeras. Já no Rio São Fran-
cisco foi capturado um total de 1.973 indiv́ıduos, dos quais
1.120 (56,76%) eram machos, 841 (42,62%) eram fêmeas e
12 (0,61%) eram juvenis. Das 841 fêmeas capturadas, 198
(23,54%) eram ov́ıgeras.

Gamba (1997) na Venezuela verificou que do total de in-
div́ıduos adultos capturados, 36,8% eram machos e 63,2%
eram fêmeas. Taddei (2006) encontrou em São Paulo um
total de 1.694 indiv́ıduos em dois anos de estudo, obtendo
36% de machos e 63,8% de fêmeas. Ambos os autores encon-
traram resultados semelhantes, em relação à percentagem
sexual, que corrobora com aqueles encontrados na Represa
de Três Marias e demonstra que é comum encontrar em
populações de M. jelskii um número maior de fêmeas.

Os indiv́ıduos coletados na Represa apresentaram uma
variação de 5,07 a 51,21 mm de comprimento total (1,81
a 17,05 mm comprimento do cefalotórax). Os machos vari-
aram de 15,36 a 43,27 mm de comprimento total (3,81 a
17,05 mm de comprimento do cefalotórax), enquanto os
juvenis de 5,07 a 15,34 mm (1,81 a 5,50 mm de compri-
mento do cefalotórax). Os indiv́ıduos coletados no Rio ap-
resentaram tamanho médio significativamente maior que os
da Represa, com variação de 11,3 a 50,34 mm de compri-
mento total (2,5 a 16,62 mm comprimento do cefalotórax),
com exceção das fêmeas ov́ıgeras. Os machos apresentaram
variação de 16,11 a 45,89 mm de comprimento total (3,81
a 10,48 mm de comprimento do cefalotórax) enquanto os
juvenis variaram de 11,3 a 15,10 mm (2,5 a 4,05 mm de
comprimento do cefalotórax). Em ambos os locais de co-
leta, as fêmeas foram os maiores indiv́ıduos da população,
apresentando variação de 15,39 a 51,21 mm de comprimento
total (3,16 a 16,48 mm de comprimento de cefalotórax) na
Represa (t = 14,27; p < 0,01) e 15,42 a 50,34 mm (3,75 a
12,62 de comprimento de cefalotórax) no Rio (t = 12,51;
p < 0,01). Essas informações são corroboradas por Tad-
dei (2006) que encontrou tamanho de M. jelskii semelhante
ao do presente estudo, com as fêmeas sendo os maiores in-
div́ıduos da população.

Segundo Parker (1992) um maior crescimento das fêmeas,
como ocorreu neste estudo, pode maximizar o potencial
reprodutivo da espécie, através de uma maior fecundi-
dade. Em espécies dulćıcolas os ovos produzidos contêm
muito vitelo, devido ao desenvolvimento abreviado destas
espécies (Beck & Cowell, 1976). O alimento é garantido
durante os primeiros dias de vida, no entanto, isto faz
com que fêmeas tenham que atingir tamanhos maiores, em
decorrência da necessidade de espaço cefalotorácico para o
desenvolvimento gonadal, antes da liberação dos gametas
(Magalhães & Walker, 1988). O maior tamanho das fêmeas
segundo Shakuntala (1977) é uma condição essencial à maio-
ria das espécies de caŕıdeos, que carregam seus ovos aderidos
aos apêndices abdominais restringindo - os em tamanho e
número de acordo com o espaço dispońıvel para fixação dos
ovos.

De acordo com Gherardi & Micheli (1989) e Abrams (1988),
entre os crustáceos, é comum que os machos atinjam os
maiores tamanhos, o que não ocorre no presente estudo,
provavelmente para assegurar a cópula e garantir a com-
petição intraespećıfica.

Paiva & Barreto (1960), capturaram indiv́ıduos um pouco
maiores em relação ao presente estudo, apresentando uma
variação de tamanho de 13,0 a 54,0 mm. HOLTHUIS (1952)
afirma ser o comprimento total máximo para M. jelskii cor-
respondente a 56,0 mm.

A distribuição de freqüência dos indiv́ıduos em classes de
tamanho apresentou uma maior freqüência dos indiv́ıduos
de M. jelskii nas classes de 26,37 a 29,91 mm de compri-
mento total, onde estiveram presentes 21,66% da população
total da Represa e nas classes 29,92 a 33,46 mm de compri-
mento total, 20,68% da população total do Rio.

Paiva & Barreto (1960), verificaram que em 13 meses de
coleta, em 5 ocorreram maior número de indiv́ıduos nas
classes de 20,00 a 24,90 mm de comprimento total, onde
estiveram presentes de 41,89 a 53,55% dos camarões desta
mesma espécie; e em 4 meses ocorreram nas classes de 25,00
a 29,90 mm, entre 29,06 a 53,94% e nas classes de 30,00
a 34,90 mm com uma variação de 36,36 a 48,44% dos in-
div́ıduos.

As distribuições de freqüência de machos e fêmeas do pre-
sente estudo apresentaram - se unimodais na Represa de
Três Marias, com classes modais distintas para machos
(26,37 a 29,91 mm de comprimento total) e fêmeas (29,92 a
33,46 mm de comprimento total). Já no Rio São Francisco,
as distribuições apresentaram - se unimodal para os machos
(29,92 a 33,46 mm de comprimento total) e bimodal para
as fêmeas (22,82 a 26,36 mm e 40,57 a 44,11 mm de com-
primento total), confirmando o maior tamanho das fêmeas.

A razão sexual observada para a população de M. jelskii na
Represa de Três Marias foi de 0,57 (X 2 = 215,28; p < 0,01)
e para a população do Rio São Francisco foi de 1,33 (X 2

= 39,69; p < 0,01). Esses dados mostram que ambas as
populações não são estáveis em relação à proporção teórica
esperada de 1:1 para os sexos, pois na população da Represa
a proporção é desviada para as fêmeas e no Rio é desviada
para os machos.

Gamba (1997) observou uma razão sexual populacional para
M. jelskii de 0,58 na Venezuela e Taddei (2006) na Represa
Barra Mansa, São Paulo de 0,56. Essas razões sexuais foram
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praticamente idênticas à observada na Represa de Três
Marias e de acordo com TADDEI (2006), o maior número
de fêmeas favorece um maior ı́ndice de fecundação, devido
principalmente à caracteŕıstica de reprodução cont́ınua da
espécie.

A razão sexual mensal na Represa evidencia um desvio sig-
nificativo para a proporção de fêmeas em todos os meses
de coleta, exceto em setembro onde não ocorreu diferença
significativa. Já no Rio São Francisco apenas em dezembro
e janeiro verificou - se um desvio significativo para a pro-
porção de fêmeas; em março e de junho a novembro, a razão
sexual foi desviada significativamente para os machos.

A obtenção de uma maior proporção de fêmeas durante
praticamente todo o peŕıodo de coleta na Represa, provavel-
mente está associado às caracteŕısticas do local de coleta,
com poucos locais de refúgio para as fêmeas, possibilitando
a obtenção de uma amostra real da distribuição entre os
sexos desta população. Já no Rio, a maior captura de ma-
chos se deve provavelmente aos numerosos locais que pos-
sivelmente servem de abrigo para as fêmeas, pois segundo
Antunes (2004), fêmeas refugiam - se em determinados lo-
cais do habitat, na tentativa de tornarem - se menos sus-
cept́ıveis aos predadores. Isso ocorre devido a uma maior
intensidade de predação sobre fêmeas maduras e ov́ıgeras.

Segundo Howard & Lowe (1984), essa intensa predação,
pode ser explicada não só pelo fato das fêmeas maduras
atingirem tamanhos maiores que os machos, bem como por
fatores que interferem nos mecanismos de escape de fêmeas
ov́ıgeras. Um desses fatores é a massa de ovos, que as
tornam mais pesadas, e o outro, o volume dos ovos, que
prejudica a rápida flexão do abdome. Estes mesmos au-
tores inferem que na Austrália, uma espécie de ave da or-
dem dos Ciconniformes, o coelheiro real (Patalea regia), é o
maior predador de Macrobrachium intermedium (Stimpson,
1860), sendo que a maior intensidade de predação incide so-
bre fêmeas maduras e ov́ıgeras dessa espécie.

Não somente as aves são consideradas predadores de fêmeas
maduras e ov́ıgeras de palaemońıdeos, como também alguns
peixes. Souza et al., (1996), constataram durante exames
de conteúdos estomacais em peixes no Arroio Sapucaia, que
a espécie Hoplias malabaricus, a traira, é um predador po-
tencial de M. potiuna.

Souza & Fontoura (1996), observaram para M. potiuna um
acentuado desvio para a proporção de machos em fevereiro
e março o que segundo esses autores, podem indicar uma el-
evada mortalidade de fêmeas, a qual pode ter sido causada
pelo grande estresse sofrido pelas mesmas após o peŕıodo
reprodutivo.

Analisando a razão sexual em relação às classes de com-
primento total na Represa e no Rio, observou - se que na
Represa, com exceção das classes de 12,17 a 15,71 mm;
22,82 a 26,36 e 26,37 a 29,91 mm, todas as outras classes
apresentaram a proporção desviada para as fêmeas, com
maiores proporções nas classes acima de 33,47 mm. No Rio,
ocorreram diferenças significativas em todas as classes, com
exceção da classe de 19,27 a 22,81 mm. Na classe de 15,72
a 19,26 mm e nas classes acima de 37,02 mm, ocorreu uma
maior proporção a favor das fêmeas. A maior proporção de
fêmeas nas maiores classes de comprimento total nas áreas

de estudo, provavelmente se deve a estratégia reprodutiva
da espécie.

Wenner (1972) menciona que razões sexuais desviadas da
proporção esperada de 1:1 são amplamente difundidas en-
tre os crustáceos.

Segundo Fisher (1930) apud Krebs & Davies (1996), quando
a proporção é desviada para um dos sexos, aquele que ap-
resenta maior número possui sempre vantagens, e os pro-
genitores, que concentram a produção de prole neste sexo,
são favorecidos pela seleção natural. E afirmam, que ao
contrário, quando a razão sexual é de 1:1, o sucesso esper-
ado de um macho e de uma fêmea torna - se igual, havendo,
portanto estabilidade na população.

CONCLUSÃO

O presente estudo sobre a biologia populacional de Macro-
brachium jelskii realizado na Represa de Três Marias e no
Rio São Francisco permitiram concluir:
a) A razão sexual desviada para os machos de M. jelskii no
Rio, sugere que as fêmeas apresentaram o comportamento
de se abrigarem entre as vegetações marginais, para evitar
posśıveis predadores.
b) A razão sexual desviada para as fêmeas de M. jelskii na
Represa, demonstra a real proporção de machos e fêmeas
da população, possivelmente porque as fêmeas não encon-
traram locais para se abrigarem.
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