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58020 - 540, João Pessoa, Paráıba, Brasil.
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INTRODUÇÃO

Os quelônios (cágados, jabutis e tartarugas de água - doce
e marinhas) são provavelmente os vertebrados mais facil-
mente reconhećıveis. A presença de uma armadura óssea
fundida às costelas e vértebras recobrindo o corpo dorsal
e ventralmente, caracterizando respectivamente a carapaça
e o plastrão, é a caracteŕıstica mais marcante para a or-
dem Chelonia (Testudinata, Chelonii) que atualmente pos-
sui cerca de 260 espécies. (Pough et al., 999).

As sete espécies atuais de tartarugas marinhas formam
um grupo monofilético, taxonomicamente representado por
duas famı́lias: Cheloniidae e Dermochelyidae. Todas es-
sas espécies estão inclúıdas na lista da Convenção sobre o
Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna
e Flora Selvagem - CITES: Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora,
2008 - e na lista vermelha da União Internacional para a
Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais - IUCN:
International Union for Conservation of Nature and Natural
Resouces, 2004). Destas, cinco ocorrem na costa brasileira,
dentre elas a tartaruga de pente, Eretmochelys imbricata
(L., 1766), que utiliza a costa do estado da Paráıba como
área de reprodução e desde 2002, o Projeto Tartarugas Ur-
banas (PTU), por meio da Associação Guajiru: Ciência, Ed-
ucação e Meio Ambiente monitora essas áreas de reprodução
(Mascarenhas et al., 2003; 2004).

Há inúmeras semelhanças nos aspectos gerais da biologia
de tartarugas marinhas, ainda que, cada espécie tenha suas
peculiaridades. Apesar de passarem, a maior parte de seu
ciclo de vida no mar, sua vida se inicia na areia na forma
de neonatos, e mais tarde, como adultos, as fêmeas retor-
nam à praia para desovar. Estas duas ocasiões são vitais
para a perpetuação, conservação e estudos da biologia das
espécies (Mrosovsky, 1983). Um exemplo é a semelhança
no tamanho dos neonatos entre todas as espécies, enquanto
nos adultos podemos observar que há diferença significativa
de tamanho.

Condições de incubação tem um significante efeito no
tamanho corporal de neonatos de tartarugas marinhas. Essa
variação fenot́ıpica são esperadas para ter um efeito na per-
formance dos neonatos e influenciarem sua sobrevivência
(Gyuris, 2000).

OBJETIVOS

No Brasil não há estudos sobre o tamanho corporal dos
neonatos da tartaruga de pente. O presente trabalho
mostra o resultado da medição de comprimento e largura
de carapaça de neonatos desta espécie, entre os anos de
2002 e 2005, e correlaciona este tamanho com o peŕıodo de
incubação a que foram submetidos.

MATERIAL E MÉTODOS

A Associação Guajiru: Ciência, Educação e Meio Ambiente,
monitora desde 2002, uma extensão de praia de cerca de 7
km (S 7º 05’ 50,13” W 34º 49’ 59,61” - S 7º 01’ 52,85” W 34º
49’ 48,37”), entre os munićıpios de João Pessoa e Cabedelo,
Paráıba, Br, compreendendo praias urbanas que abrigam
bolsões de reprodução de tartarugas marinhas, sendo que
mais de 95% dos ninhos são depositados pela espécie tar-
taruga de pente (Eretmochelys imbricata). A temporada
de reprodução destes animais tem associação com o verão
e pode ser delimitada entre os meses de setembro e junho.
Cada ninho é marcado e acompanhado até a emergência
dos neonatos, que pode ocorrer entre 47 até mais de 70 dias
dependendo das temperaturas de incubação.

Por se tratar de área urbana e, portanto, artificialmente
iluminada, a emergência (sáıda do ninho) dos neonatos é
monitorada e durante esse processo são tomadas medidas
de cumprimento da carapaça de 20 neonatos por ninhada.
Após a medição estes se juntam aos demais recém emergi-
dos e imediatamente são liberados na areia e seguem seu
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caminho para o mar. Durante as temporadas reprodutivas
de 2002 - 2003, 2003 - 2004 e 2004 - 2005, foram registrados
64, 105 e 119 ninhos respectivamente e os dados biométricos
foram obtidos de uma amostra de 49, 53 e 52 ninhos em cada
uma das temporadas.

Os equipamentos e os métodos usados para medir tartarugas
rotineiramente variam através dos estudos. Um exemplo é a
fita métrica usada normalmente para medir o comprimento
curviĺıneo da carapaça, enquanto os paqúımetros são usados
para mensurar o comprimento reto da carapaça. (Byrd, et
al., 2005).

Foram tomadas medidas de cumprimento curviĺıneo de
carapaça (CCC), as quais foram posteriormente analisadas
com relação ao intervalo de tempo da incubação, e se há
variação das mesmas com relação as diferentes temporadas
reprodutivas.

RESULTADOS

Um total de 3.120 neonatos foi medido (1020, 1060 e 1040,
respectivamente por temporada). O tempo de incubação,
considerado o intervalo de tempo em dias entre a postura e
emersão dos neonatos, foi em média de 55 ( ±3 dias), sendo
o menor intervalo de incubação de 48 dias e o maior de 71.
Os ninhos com 48, 61, 63 e 71 dias de incubação correspon-
deram a 0,6% dos ninhos, aqueles com 49 dias representam
1,9%; com 50 dias 1,3%; 51 dias 5,2%; 52 dias 7,1%; 53 dias
16%; 54 dias 16,2%; 55 dias 14,9%; 56 dias 17,5%; 57 dias
5,8%, 58 dias 6,5% e 59 dias 3,9%.

A maioria dos ninhos (99 - 65% do total) teve intervalo de
incubação variando entre 53 e 56 dias e apresentou uma
média de CCC de 4,7 cm ( ±0,03). O CCC médio para os
ninhos com outros intervalos de incubação também foi de 4,7
cm, entretanto, estes apresentam diferença entre seu desvio
padrão sendo ±0,07 e ±0,2, respectivamente. Há uma cor-
relação positiva entre tempo de incubação e tamanho dos
neonatos (r > 0,2 α = 0,05), mas não houve diferença na
média geral de tamanho da carapaça entre e dentre as tem-
poradas analisadas, apesar da diferença no intervalo de in-
cubação dos ninhos. Calculou - se também a correlação en-
tre intervalos de incubação correspondentes ao ińıcio, meio
e final das 3 temporadas em conjunto e o CCC com os
seguintes resultados: intervalos de incubação entre 48 e 53
dias (r >0,2 α = 0,05); entre 54 e 56 )dias (r >0,2 α =
0,05); e entre 55 e 71 dias (r >0,1 α = 0,05). Isso corrobora
o resultado de que há uma correlação positiva entre tempo
de incubação e o tamanho dos neonatos, entretanto, parece
haver um limite na progressão de tamanho em relação ao
tempo, tornando a relação menor à medida que o tempo de
incubação aumenta, acima de 60 dias.

Comparado com outras espécies de Chelonia, cada ninho de
tartarugas marinhas produz um grande número de neonatos
com tamanho bastante pequeno. A predação parece ser uma
das principais causas de mortalidade nas primeiras horas
de vida destes neonatos (Wyneken e Salmon, 1992), por-
tanto, ninhadas grandes pode ser a resposta a esse fator.
Tartarugas marinhas apresentam alta taxa de mortalidade
de neonatos, proveniente de fatores estocásticos, baseado
nisso, pode haver uma seleção para um tamanho ótimo do
neonato para maximizar a probabilidade de sobrevivência

dos filhotes, durante os primeiros estágios de vida (Smith &
Fretwell, 1974).

CONCLUSÃO

A revisão da bibliografia demonstrou que o tamanho da
carapaça dos neonatos de tartaruga de pente é conservativo
variando entre 0,39 e 46 cm (Pritchard & Mortimer, 1999).
O presente trabalho não encontrou diferença significativa
no tamanho corporal de neonatos nascidos em 3 tempo-
radas reprodutivas analisadas para a tartaruga de pente
no estado da Paráıba, no que se refere tamanho corporal
(CCC) e tempo de incubação. Entretanto, pode - se afir-
mar que há uma relação positiva entre tempo de incubação
e cumprimento de carapaça para a espécie estudada. Ainda
que haja aumento desse cumprimento com relação ao tempo
de incubação, parece haver um limite para o cumprimento
máximo de carapaça demonstrando que pode haver uma
seleção de tamanho que provavelmente esteja relacionado
com aumento da probabilidade de sobrevivência durantes
os primeiros estágios de vida.
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ENERGISA pelo patroćınio ao Projeto.
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