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INTRODUÇÃO

A pesca de arrasto do camarão é considerada responsável
tanto pela desestruturação de comunidades tróficas como
pela redução da diversidade marinha (EJF, 2003), tendo im-
pacto não somente sobre as espécies comercialmente visadas
como também sobre sua fauna acompanhante.

Denomina - se fauna acompanhante (bycatch) os indiv́ıduos
capturados junto com a espécie - alvo de uma pescaria, sem
que isso implique em uma relação biológica entre elas (Hall,
1999).

Em Santa Catarina, a pesca comercial de camarão se dá de
forma multi - espećıfica (Valentini et al., 991; D’incao et al.,
002) sobre diversas espécies, como os camarões - rosa (Far-
fantepenaeus paulensis e F. brasiliensis), o camarão - sete -
barbas (Xiphopenaeus kroyeri), o camarão - branco (Litope-
naeus schimitti), o camarão - santana (Pleoticus muelleri)
e camarão - barba - ruça (Artemesia longinaris), enquanto
a pesca artesanal é dirigida sobre o camarão - sete - barbas.

A parcela rejeitada do bycatch constitui - se num problema
operacional para o pescador e na inútil mortalidade de or-
ganismos (Severino - Rodrigues et al., 002). Diversos estu-
dos enfatizam que Callinectes ornatus Ordway, 1863 é uma
das espécies mais abundantes como fauna acompanhante
da pesca camaroneira (Souza et al., 006), principalmente
na pesca artesanal do camarão - sete - barbas no Rio de
Janeiro (Tudesco et al., 007), na Bahia (Souza et al., 007) e
no Paraná (Baptista et al., ,2003).

O siri - azul C. ornatus possui ampla distribuição geográfica,
sendo sua ocorrência registrada desde a Carolina do Norte
(EUA) até o Rio Grande do Sul (Brasil) (Williams, 1974).
Nestas regiões, é encontrado associado a fundo de areia e
lama e tolera grandes amplitudes de salinidade, habitando
desde a desembocadura de rios até o oceano, podendo al-
cançar 75 m de profundidade (Melo, 1996).

A relação peso - comprimento é uma importante ferramenta
na biologia e ecologia de organismos marinhos, além de
servirem para programas de manejo pesqueiro, pois permite
a determinação indireta do peso através do comprimento,

a análise do ritmo de crescimento, através do coeficiente
alométrico, e a indicação do estado fisiológico em relação
ao armazenamento de gordura ou desenvolvimento gonadal,
através do fator de condição (k) (Le Cren, 1951; Vazzoler,
1982; Braga, 1993).

OBJETIVOS

O presente estudo tem como objetivo prover informações
sobre a biologia populacional de C. ornatus na costa catari-
nense, a fim de que sejam desenvolvidas técnicas de manejo
dessa parcela do rejeito da pesca artesanal camaroeira.

MATERIAL E MÉTODOS

Coleta

Durante o peŕıodo de maio de 2008 a março de 2009, foram
coletados 2190 exemplares de C. ornatus (1424 machos,
1255 fêmeas não - ov́ıgeras e 55 fêmeas ov́ıgeras) na En-
seada de Balneário Camboriú (26º 59’ 07” S-48º 35’ 58”
W). A embarcação utilizada foi um barco tangoneiro (carac-
teŕıstico da pesca artesanal camaroeira na região) equipado
com redes de arrasto com malha de 3,0 cm no corpo e 2,0
cm no saco.

As coletas foram realizados com velocidade média de 2,0
nós durante 15 minutos em três profundidades distintas:
7 m, 14 m e 19 m, com réplica em cada um dos pontos
de amostragem. As amostras foram congeladas e acondi-
cionadas em caixas para posterior triagem em laboratório.

Processamento amostral

A identificação e determinação do sexo de C. ornatus foram
de acordo com William (1974); os estádios de maturação
foram determinados pela morfologia do abdome (sub - oval
ou triangular) para as fêmeas e pela aderência do abdome
aos esternitos torácicos para os machos (Tarssoun, 1969).

A medida de largura da carapaça (wid) foi tomada entre a
base dos espinhos laterais com o aux́ılio de um paqúımetro
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digital (precisão de 0,01mm) e o peso total em gramas (wt)
foi aferido com o aux́ılio de uma balança digital.

Para todo o peŕıodo amostrado foi feita a relação peso -
comprimento dos C. ornatus, sendo o peso a variável depen-
dente (y) e o comprimento a variável independente (x), onde
utilizando a formula y=axb , a curva de potencia obtida foi
linearizada tomando - se os logaritimos naturais dos dados
de y e x assumindo ln y= ln A + B ln x, obtendo - se pelo
método dos mı́nimos quadrados os valores da constante de
regressão (A) e do coeficiente de regressão (B).

O coeficiente de alometria é um indicador da velocidade de
inflexão da curva para atingir os valores assintóticos, isto
é, quando o crescimento em comprimento passa a apresen-
tar um incremento irrelevante em relação ao peso (Le Cren,
1951).

RESULTADOS

A amplitude de variação da medida de carapaça encon-
trada nos machos de C. ornatus foi de 6,3 a 87 mm (média
40,66 mm) e nas fêmeas não - ov́ıgeras de 7,19 a 87 mm
(média= 33,38 mm). A grande amplitude encontrada é jus-
tificada pelo fato de que tanto indiv́ıduos morfologicamente
imaturos quanto indiv́ıduos maturos foram coletados e as
diferenças biométricas entre os sexos podem ser justificadas
devido ao maior gasto energético das fêmeas para a game-
togênese enquanto os machos podem investir mais em cresci-
mento (Mantellato & Martinelli, 1999). Segundo Vilhena -
Picanço et al., (2007), as variáveis biométricas podem estar
sendo influenciadas por vários fatores como densidade pop-
ulacional, disponibilidade de alimentos e fatores abióticos
caracteŕısticos de cada ambiente.

Os valores de peso total de machos e fêmeas não - ov́ıgeras
foram plotados no gráfico em função do comprimento dos
espinhos, sendo corroborados pela aderência de pontos
emṕıricos à curva e pelos valores do coeficiente de correlação
linear de Pearson (r). Essa relação mostrou uma tendência
de crescimento do tipo alométrica negativa tanto para ma-
chos quanto para fêmeas, demonstrado pelas expressões:

- Machos: wt = 0,0123wid1,7634 r2 = 0,8982

- Fêmeas não - ov́ıgeras: wt = 0,1475wid1,049 r2 = 0,8044

O crescimento alométrico é encontrado na maioria dos
crustáceos do gênero Brachyura e condiz com o encontrado
por Branco (1993) na população de Matinhos, no Paraná

Ao contrário de estudos de C. ornatus realizados na Lagoa
da Conceição, SC (Branco et al., 990), foi registrada a pre-
sença de fêmeas ov́ıgeras durante as amostragens e suas me-
didas de carapaça variaram de 22,98 a 72,68 mm (média
= 55,63 mm). O autor encontrou uma relação semelhante
no comprimento de carapaça por peso também indicou um
crescimento alométrico negativo, descrito na relação abaixo.

Mantellato & Fransozo (1996) evidenciaram que o tamanho
da primeira maturação de fêmeas em C. ornatus é de 43
mm, enquanto o presente estudo foi de 45,14 mm para as
fêmeas e 45,50 mm para os machos. Essas variações de
tamanho de primeira maturação podem ocorrer devido à
origem das populações e em função dos fatores abióticos
envolvidos no processo (Baptista et al., 003).

CONCLUSÃO

Os dados alométricos encontrados para Callinectes ornatus
em Balneário Camboriú condizem com os encontrados em
estudos anteriores no litoral brasileiro (Tudesco et al., 2007;
Baptista et al., 003; Branco et al., 993).
O estudo dessa população em Balneário Camboriú se torna
importante para um monitoramento dos impactos da pesca
camaroeira sobre essa parcela do bycatch. Assim, se
faz necessário um monitoramento constante dos aspectos
biológicos de C. ornatus discutidos neste trabalho, afim de
que mudanças na estrutura populacional em decorrência da
pesca sejam identificadas rapidamente e que medidas de
manejo pesqueiro sejam adotadas para a sua preservação.
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Ilhéus - BA, Brasil. Congresso Internacional sobre Manejo
da Fauna Silvestre na Amazônia e América latina,7,2006.
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