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ERR A TA 

- Na pag. 5, item MATERIAL EXAMINADO, acrescentem-se 

as datas,) AmalA, 07/75; Cear, 16.03.72 e 07/70, respecti_ 

vamente 'es referencias feitas; 

Na pg. 6, mesmo item "MaTERIAL EXAMINADO relativo 

a FIG.5, acrescente-se a data 22.11.77; e, com relaggo  

FIG.  6, a data 07/66; 

Na pg.  8, na Chave B3-1, acrescente-se um segundo 

item: "GonopOdios ultrapassando por pouco a sutura compre= 

endida entre o sexto e o setimo somito  external  - exaspera  

tus; 

Na  pig.  13, item DISTRIBUIQKO GEOGRAFICA, acrescen 

te-se, a:136s BERMUDAS, a referencia BAHAMAS; 

Na pg. 15,-  ainda no item MATERIAL EXAMINADO, 

cente-se, tocante ao macho MLCM, 54, a data 07/64; 

Na pg. 21, 1 referenc ._a bibliogrfica 09, acrescen 
, 

te-se, apos a palavra Texas, o n° 215; na mesma pagina,  on  

de consta  Ocean.,  leia-se Oceanogr. 



SOBRE OS PORTUNLEOS DO NORDESLE BRASILEIRO 

(Crustacea, Deeapoda,  Brachyura)  

Caio Silvio Braz Peixoto da Silva 

INTRODUÇÃO 

A famIlia Portunidae  Leach,  que abrange os crustgceos vul 

garmente conhecidos como siris, possui representantes de certa impor 

tancia comercial para a regido, principalmente aquelas espécies do ge 

nero CaZinecte4 Stimpson. Apesar disto, pouco sao os trabalhos sobre 

o grupo realizados no Brasil. 

Segundo COELHO & RAMOS (1972) e WILTTAMS (1965), ocorrem 

no litoral brasileiro, cerca de 18 espécies de portunideos distribui 

das em duas subfamilias, Macropipinae e Portuninae. Aprimeira 4 refe 

rida por  POWERS  (1977) como sendo a subfamIlia PolybUnae Ortmann, 1893 

e com um aico ganero, Ovaipez  Rathbun,  mas ainda no assinalada para 

o nordeste brasileiro, na  area  compreendida entre as bocas do Rio Par  

nails_  e  Sao  Francisco. A segunda, 4 representada pelos generos PoAtu 

nu's  Weber,  com 5 espécies; Cattinectu Stimpson, com 6; Akenaews Dana, 

com 1; e Ctonim Stimpson, com 2. respectivamente. 

Recentemente, em trabalho ainda no prelo da revista 

CAuztaceana,  Leiden,  FAUSTO - FILHO, registrou a ocorrencia de C. 

Sapi&la para o litoral nordeste brasileiro e descreveu uma nova espe 

cie de siri, denominando-a de C. aAgna, por ser muito praima de C. 

bocomti, elevando assim para 7 o ndmero de espécies do genero na 

arca estudada. 
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MATERIAL E MrTODO 

A maior parte do material biolOgico examinado e em que 

se baseia o presente estudo, encontra-se depositado e catalogado na  co  

legao carcinolOgica do LaboratOrio de Ciancias do Mar da Universidade 

Federal do Ceara. O referido acervo foi coletado ao longo do litoral 

Norte e Nordeste do Brasil, através de excursOes em  areas  estuarinas 

de salinas, rios, beiras de praias, dragagens ao largo da  costa, ou 

capturados por artes-de-pescas diversas, tais como: arrastao-de-praia 

(tresmalho), manzu, tarrafas, landnas, e as vezes, manualmente. Ou 

tras especies no capturadas foram apenas registradas com base na lite 

ratura cientifica existente sobre o assunto. 

Para a caracterizagao da familia, genercs e espécies uti 

principalmente, os trabalhos de RATHBUN (1930), WILLIAMS 

(1965, 1974) e CHACE,  Jr.  & HOBBS,  Jr.  (1969). 

Para a caracterizagao biolOgica das espacies C. bocoutti 

e C. a¡6int's foram observadas as couLelagOes existentes entre a largu 

ra e o camprimento da earapaga, considerando-se os sexos juntos. Foi 

utilizado o mcdelo de regresso Y = a -1- bx, sendo Y = a largura da 

carapaga emrrilimetros, (distancia compreendida entre as extremidades 

dos maiores espinhos  laterals  da  carapaça) x = comprimento da  carapaga 

em milimetros, medido entre os dentes intermedigrios da fronte e a mar  

gam  posterior da carapaça; a e b  so  as constantes estimadas. 
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CEAVE PARA OS GÊNEROS DA FAMIIIA PORTUNILAE 

lA Carapaça com cinco dentes de igual tamanho na margem antero-late 

rei. (SUbfanilia Macropipinae)  

 Ovatipa 

2A - Carapaça com nave dentes antero-laterais sendo o Ultimo muito 

maior que os demais e os interoculares em niimero de quatro, seis 

ou oito (SUbfamilia Portuninae)  

1T-1 - Parte movel das antenas no excluidas das orbitas    C 

1C - Palato com uma quilha lorpetudinal 

1D- AbdElmen  Jo  macho mais ou menos triangular  PoAtunur6 

2D - AbdOmen do macho com os dois atimos segmentos muito mais estrei 

tos do que cs basais   Cattinectes 

1C - Palato sem quilha longitudinal ........ ............... Axencteu4 

2B - Parte mOvel das antenas excluldas das Orbitas por um prolongamen 

to do articulo basal e dentes antero-laterais alternando-se em 

um grande e um pequeno. 

Família  PoAtunidae Leach, 1819 

Sbfamilia Po4tuninae 

Ganero Pottunuz Weber, 1795  

CHAVE PARA PS ESPgett-S: 

lA Carapaça larga,  can  as margens antero-latemis arqueadas ou circu 

lares e  cam  o centro do circulo praimo a margem posterior da  

carapaça    la  - lb 



're 

la  -  Cam  um espinho na margem externa do  brag)  e dentes sUbmedianos da 

fronte menos adiantados do que os externos ........ ancep3 

lb - Sem espinhos na extremidade da margem externa do  brag()  e dentes 

submedianos de fronte quase ou tão avangadosquanto os dentes  ex  

ternos  vent&atiz 

2A - Carapaça estreita, margens antero-laterals pouco arqueadas e com 

o cenLro do circulo pr6ximo ao centro da região cardíaca ..... 2a 

2a - Margem postero-distal do mero das pernas natatorlas armada com um 

ou dois espinhos alem dos inconspicuos espinhos  oinimanws 

Margem postero-distal do mero das pernas natatOrias armadas  can  

espinulos, mas sem espinhos .  . •  2b 2c 

2b Gam  um baixo e espinuloso lobulo na parte postero  distal  do mero 
, 

da perna natatoria. Espinho interno do carpo do macho mais longo 

do que a paIma   4pinicaou4 

2c - Sem 16bulo na parte postero-distal do mero das pernas natatoraas 

e espinho interno do carpo menor do que a paIma .. .. oAdWayi 

LISTA DAS ESPrCIES: 

PoAtunuz ancep4 (Saussure, 1858) 

FIGURA 3 

RATHBUN (1930), p. 42, pl. 15; WILLIPMS (1965), p. 163,  fig.  145. 

Material examinado - UM macho MLCM n9 285, procedente do litoral do  

Amapa..  

Distribuição geografica - Carolina do Norte, USA; Bermudas; e Brasil, 

desde o  Amapa.  at  o limite do Estado de Alagoas (COELHO & RPNCS, 1972). 
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ObservagOes A presente especie habita principalmente os fundos de 

areia, ocasionaImente, substratos de algas calcareas ou de lama do 

litoral nordeste brasileiro, em profundidades compreendidas entre 14 e 

103 metros. Segundo WITJTPPE (1965) este portunIdeo se distingue dos 

demais do género por possuira carapaça aspera, no brilhante, e com 

dois espinhos na margem superior da paIma, alem daquele da base do 

d:Ictilo. O registro da especie na  area  em estudo deve-se a COELHO  

FRCS  (1972). 

PoirtunuA Apinimanoz Latreille, 1819 

tiGURA 4 

RATHBUN (1930), p. 63, pls. 26 - 28, fig. 10; HOLTHUIS (1959), p. 199;  

FAUSTO FILHO  (1966) p. 21; WILLIAMS (1965), p. 165, fig. 147. 

Material examinado - UMa femea, MLCM n9 284, procedente do litoral do  

Amapa;  um macho e uma femea, MLCM n9 283, plucedentes de Mucuripe, 

Fortaleza, Ceara; tres machos e duas femeas, MLCM n9 290, procedentes 

do litoral do Estado do Ceara. 

Distribuição geografira Atlentico ocidental: leste dos Estados Uni 

dos; Golfo do  Mexico;  Antilhas; Guianas; Brasil, desde o  Amapa at a 

Bahia. 

ObservagOes - Este portun2eo g relativdmente abundante ao longo do 

litoral norte e nordeste do Brasil; frequanteuente, ele e capturado  

am  manzuAs de lagosta na costa cearense. Habita fundos de cascaiho, 

bem como de lana, alcançando um tamanho bastante grande. Esta especie 

se distingui de P. otdwayi, que  The  6̂  muito praima, por possuir oito 

dentes interoculares e por ter o dente orbital interno bilobulado. 

Poittunuz clAzkoayi (Stimpson, 1860)  

FIGURA 5 (A e B) 
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RATHBUN (1930), p. 71, pl. 33; WINJANS (1965), p. 166, fig. 148. 

Material examinado - UM macho, MICM n9 2885  procedente de Camocim - 

Ceara. 

Distribuição geografica -  Atlantic°  Ocidental: Estados Unidos da Ameri 

Ca; Carolina do Norte,  Massachusetts,  Golfo do  Mexico;  Regiao do Cari  

be, Brasil,  desde  o Amapa. at a Bahia. 

ObservagOes - O registro deste portunideo em aguas costeiras do nordes 

te brasileiro deve-se a COELHO (1969), onde assinala a presença deste 

siri em Fernando de Nolonha e posterioimente (1972), em todos os esta 

dos da região. A especie tem como habitat principal os fundos de algas 

calcareas da  area  estudada. 

Uma das características basicas deste portunideo, segundo 

WILLIAMS (1965), e possuir na superfície superoesternal da quela, liffla  

area  lisa, brilhante, de cor prateada irrisdescente. 

Po4tanu4 oinicanpuz (Stimpson, 1817) 

FIGURA 6 

RATHBUN (1930), p. 92, pl. 45, WILLIAMS (1965), p. 167,  fig.  150. 

Material examinado - Quatro machos e tii.s fameas MLCM n9 286, proceden 

tes do litoral do  Amapa.  

Distribuição geografica  Atlantic°  Ocidental, leste dos Estados Uni-

dos; Golfo do  Mexico;  Guianas, Brasil, desde o  Amapa at  Santa Catari 

na. 

ObservaçOes - A especie 6 muito abundante no Norte  dc  Brasil onde habi 

ta fundos de lama juntamente com os camar6es de importância econOmica 

pertencentes ao  genera°  Penaeus Fahricius (NOMURA & FAUSTO - FILHO 1966). 

O registro deste portunideo para a região do nordeste brasileiro feito 
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por COELHO & RAMOS (1972) onde assinalam o litoral do Estado de Alagoas 

como local de ocorrancia. Em fundos de cascalhos a especie e Draticamen 

te ausente. 

O longo espinho do carpo caracteriza bem a especie separam 

do-a das demais do citado ganero. 

PoAtunta vent4aV4 (A. Milne Edwards, 1879)  

FIGURA 7 

Material examinado - Nenhum. 

Distribuicao geogrefica -  Atlantic°  Ociental: Leste dos Estados Unidos, 

desde a  Georgia at  a FlOrida; Cuba; Jamaica; Porto Rico; Ilhas Vir  

gems;  Barbados; Brasil, do Estado do Rio Grande do Norte  at  o Rio de 

Janeiro. 

ObservagOes  Apresenga deste portunideo no litoral nordeste brasilei-

ro e assinalada por COELHO (1972) que a registra como uma esp6cie tipi 

ra de fundos constituídos por algas calcereas e habitando profundidades 

em torno de 25 metros, e de ocorrancia restrita para o literal do Esta 

do Rio Grande do Norte. 

Ggnero Cattinect2À Stimpson, 1860 

CHAVE PARA AS ESPtCIES: 

A - Fronte sem dentes internos, em nilmero de quatro, incluindo os orbi 

tais  zapidia 

B - Fronte com dentes internos, em naero de seis, incluindo os orbi 

tais  Bi 

81 - Gonopodios longos alcançando o telso  B2 
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- GonopOdios curtos, entrelaçados nas extremidades, alcançando cer 

ca da metade d,R zona  external  do setimo somito  maminatus 

C - GonopOdios de tamanho mgdio, no entrelaçados nas extremidades. B3 

B2 - Dentes antero-laterais incluidos numa reta entre o dente orbital 

externo e dente lateral grande  a46inZ6 

- Dentes antero-laterais excluldos da referida reta  bocouAti 

B3 - Gonop6dios juntos  B3-1 

- GonopOdios separados  B3-2 

B3-1 GonopOdios quase alcançando a sutura compreendida entre o sexto e 

o setimo somito  external  ofulatto 

B3-2 GonopOdios quase juntos e ultrapassando bastante a sutura que sepa 

ra o sexto e o setimo somito  external  &mat  

LISTA DAS ESPrCLES: 

Cattinectu 4apidu4  Rathbun,  1896 

FIGURA 8; 18a; 25 (A,B,C) 

WILLIAMS (1974), p. 778,  figs.  1,16, 17, 19 d, 21, 23 b-c, 26 

Material examinado - 1 famea MLCM n9 370, procedente da Praia de Mucuri 

pe, Fortaleza, Ceara., em 12/10/78; 1 famea MLCM n9 371, procedente do 

Rio  Coal,  Fortaleza,  Car,  em 13/10/78. 

Distribuigao geogrgfica - Desde Nova EscOssia (USA)  at  o Uruguai. No 

Brasil, desde o Estado da Bahia  at  o Rio Grande do Sul. 

0bservag6es - At a presente data esta especie sO e conhecida como ocor 

rendo no Brasil a partir do Estado da Bahia para o sul, deixando uma 

lacuna muito grande entre seu atimo local de ocorrancia registrado  pa  

ra o litoral mexicano. Tudo indina que este portunideo e um dos menos 
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abundantes dos ateinectu que ocorrem no litoral do nordeste brasilei-

ro. 

Os especimens examinados e ainda frescos apresentavam uma 

coloração verde-oliva na carapaça e com muitas e pequenas manchas  bran  

cas na sua parte anterior. A cOrnea dos olhos era pigmentada com es- 

trias paralelas. 

Canecta bocouAti A. Milne Edwards, 1879  

FIGURA  9; 18b; 23 (A,B,C) 

WILLIAMS (1974), p. 766, figs. 12, 18 j, 20m, 22 j, 27. 

Material examinado UM macho MLCM n9 291, procedente do Amapg em ju 

iho de 1965; um macho MLCM n9 292 procedente de Caucaia, Cear, em 

12/07/72; um macho, MLCM n9 293, procedente de Mucuripe, Fortaleza, Cea 

rg, em 05/05/78; tres machos e 2  farness  MLCM n9 295 procedentes da 

Barra do CPPY4, Fortaleza em 02/06/72. 

Distribuigao geogr;fica - Desde o Sul da FlOrida (USA)  at  o Brasil, 

desde o Amapg  at  Santa Catarina. 

Observaeaes - Esta especie e conhecida vulgarmente por Siripiunenta no 

Estado do Cear, sendo bastante comum no nordeste brasileiro e encontra 

da nos mais variados  habitats,  ocorrendo tanto em gguas afastadas da 

costa como naquelas interiores influenciadas pela  mare.  A especie alcan 

ga grande tamanho e sua identificação bastante fgcil, caracterizada 

pelo curto espinho lateral e pelo longo e curvo gonopOdio dos machos. 

Os exemplares frescos apresentam manchas vermeihas sobre a rArapaga e 

os olhos possuem a cOrnea estriadas. 

CaUinecte4 maAginatuA (A. Milne Edwards, 1861)  

FIGURA 10; 13c; 19 (A,B,C) 
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WILLIAMS (1974), p. 722, figs 3, 18a, 22, 22b, 27. 

Material examinado - Dois machos e duas femeas MLCM n9 294, procedentes 

de Macei6, Alagoas em 26/07/67; um macho MLCM n9 296 procedente de Mucu 

ripe, Fortaleza, Ceari eq119/06/78: dois machos e uma femea MLCM n9 

297, procedentes da Praia de Jacarecanga, Fortaleza, C ir, an09/01/78; 

um macho' e uma fãmea MLCM n9 298 procedentes da Praia do Caga e Pesca , 

Fortaleza, Cear, em 04/11/75. 

Distribuição geogrifica - Atlãntico Ocidental: desde a FlOrida (USA)  

at  a região do Caribe,  Mexico,  Panam. e Brasil, desde o Estado do Cea  

ri,  at  São Paulo, Atlantico Oriental: Zaire, Gabão, Congo e  Nigeria.  

ObservaçOes - A coloração dos especimens vivos tambem apresenta algumas 

peculiaridades tipicas da especie. Os esp-ecimens, principalmente os ma 

chos, quando acasalados mosLvam uma cor malhada de preto-azulado e ama 

relo-esverdcado com duas manchas amarelas praimas a base dos espinhos 

grandes e laterais e que apresentam uma tonalidade marrom-escura. As 

manchas azuladas predominam na região cenLval e anterior, bem como nas 

bases dos espinhos, e no centro da carapaça algumas manchas marrom-cla 

ra. Estas Ultimas não  -ram  visiveis na fãmea. Na maggem interna, na ba 

se dos dictilos existe, uma mancha larga e roxa-escura. 

0 material procedente de Macei6 e Mucuripe foi coletado em 

fundos de lama em prufundidades de 1 a 10 metros, por tresmalhos (rede- 

de-arrasto = beaea  seine  nect). Os especimans provenientes da Praia 

do Caga e Pesca constavam de um casal em acasalamento e localizados nu 
- 

ma poça rasa. Apesar de capturados e conduzidos ao laboratorio o casal 

permaneceu em posição de cOpula durante virias horas. 

Cattinecta a4gn6 Fausto - 

FIGURA 11; 18 d; 24 (h,B,C) 

FAUSTO - FILHO - no prelo da revista Crustaceana. 
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Material examinado - UM macho (holOtipo) MLCM n9 368, procedente do Rio 

Coc6, Fortaleza, Cear, em 01/10/78; 11 machos e 7 fEmeas (parãtipos) 

MLCM n9 369, procedentes do Rio Coc6, Fortaleza, Cear, em 10/10/73. 

Distribuição geogrgfica - Brasil, Estado do Cear, estuario do Rio Co 

c6, Município de Fortaleza. 

0bservag6es - Apresente especie, recentemente descrita por este autor 

em 1978, recebeu a denominação especifica de a66iniz por se tratar de 

uma espécie muito proxima de C. LnanuA.ti A.  Milne Edwards,  1879. Incom 

D ensivelmente, este siri, passou despercebido por iniameros natural ::s- 

tas durante vãrios anos. Graças ao trabalho de WILLIAMS (1974) definin 

do as características de C. bocoutti consegui-se detectar mais esta no 

va espécie para a ciancia e enriquecer a fauna brasileira com mais uma 

especie de crustãceo. 

C. 46iniz se distingue de C. bocoutti principalmente por: 

1. ser azul e destituita de manchas vcrmeihas sobre a carapaça; 2. a 

carapaça e mais baixa e menos convexa; 3. a margem antero-lateral da  

carapaça e menos arqueada, a ponto de, se passada uma linha indo do  den  

te orbital externo a extremidade do espinho grande lateral, todos os 

espinhos antero-laterais não ultrapassam a referida linha; 4. a relação 

largura-comIzimento e em torno de 2,05 e não 1,92; 5. a relação largu 

ra-altura 4 cerca de 3,53 e não 3,25; 6. a Lelacão comprimento-altura 4*  

de aproximadamente 1,72 e não 1,69 como foi dermstrado nas medidas de 

19 esp4cimens adultos de C. a64in,bs e 23 de C. bocoukti. 

A cor geral deste portunideo e azul, sendo por isto denomi 

nado pelos pescadores de Siri-azulão. Os perei6podos também são azula 

dos ou acinzentados. A carapaça as vezes apresenta uma tonalidade ver 

de-oliva e o espinho grande e lateral possui, quase sempre uma pequena' 

maCha clara na base. Os quellpodos são azul-esverdeados, e na base do 

mero existe dorsaImente uma faixa azulada que vai da porção mediana  at  

pr6ximo da base esbanquigada do mero. Os dedos da quela são azuis e sua 

palma 4 branca ventralmente. A superfície ventral do abdOmen e amarelo-

clara ou azul-clara. 
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Caktinectez otnatuz Ordway, 1863  

FIGURA 12; 18 g; 20 (A,B,C) 

WILLIAMS (1974), p. 739, figs. 6, 18 d, 20 d, 22 d, 25. 

Material examinado - Quatro machos e uma famea MLCM n9 289, proceeentes 

de Mucuripe, Fortale7A, Ceara, em 15/07/78, cinco machos e quatro f&-

meas, MLCM n9 299, procedentes de Mucuripe, Fortaleza, Cearg em 08 / 03 

/ 74; três machos MLCM n9 300, procedentes da Barra do Cear, Fortale 

za, Cear,  am  10/06/72. 

Distribuição  geogrgfica -  Desde  New Jersey (USA), at Sao Paulo. No Ca 

r4ibe: Bermudas, Cuba e Curagao. 

ObservaçOes - C. oAnatca parece ser o portunideo mais comum do nordeste 

brasileiro. No Estado do Cear g capturado principalmente nas enseadas 

e embocaduras de rios e mais dificilmente em áreas de mangue. A especie 

facilmente capturada por redes-de-arrasto (tresmalho) utilizadas na 

captura de camarEes peneideos. 

A coloragao 4 bastante variada, indo de verde-oliva escuro 

a verde-claro cor de cana. Algumas vezes apresentam uma tonalidade escu 

ra, quase preta, principalmente nos jovens. A maioria dos machos adul 

tos possuam a quela cm uma mancha azul turqueza margeando seu bordo  in  

ferior . 

Cattinecte4 danae Smith, 1869  

FIGURA  13; 18 e; 21 (A,B,C) 

WILLIAMS (1974), p. 746, figs. 7, 18 e 20 e-f, 22 e, 24. 

Material examinado - Um macho MLCM n9 301, procedente de Mucuripe, For 

taleza, Cear, em 19/06/78; um macho MLCM n9 302,. procedente da Barra do 

Rio Coc6, Fortaleza, Cearem 29/04/76; um macho MLCM n9 303,procedente 

da Salina MOvio Branco, Rio Grande do Norte, em 10/08/76, um macho e 

uma famea MLCM n9 3Q11.,  procedente da Barra do Ceargl em 15/06/76. 



Distribuição geogr;fica - Desde a FlOrida (USA)  at  a Argentina (?) 

Brasil desde o Amapg  at  o Parnã. 

0bservag6es - Depois de C. oAnatuz, esta e a especie mais abundante no 

Estado do Cear, e provavelmente no nordeste brasileiro. Segundo COELHO 

(1967) a espécie habita todos os regimes de agua dentro do sistema  marl  

nho: polialino, mesoalino e oli7oalino, numa variação' de salinidade com 

preendida entre 35%pa 0%o. Juntamente com C. olutatuz, constituem as espe 

cies mais frequentemente apanhadas pelos arrast6es de praia (tresmalhos) 
no processo de captura de camar6es da familia Fernaeidae. Ambas as espe 

cies são facilmente distinguíveis quando adultas, pois C. danae apresen 

ta o espinho lateral muito maior que C. olmatu.s. 

A coloração geral 4 cinza ou cinza-azulado. Os perelopodos 
são azul-claro. Os quelipodos apresentam pelo face interna na metade  

distal  dos dedos uma coloração lilãs . 

Cattinectu excuspeAatw (Gerstaecker, 1856)  

FIGURA 14; 18 f; 22 (A,B,C) 

WILLIAMS (1974), p. 756, figs. 9, 18 g, 20  i,  22 g, 26. 

Material examinado - UM macho MLCM n9 305, procedente da foz do Rio Ja 

guaribe, Cearã, em 1975; tres femeas MLCM n9 369, procedente da Barra 

do Ceara Fortaleza, Cear, em 15/10/78. 

Distribuição  geogrãfica -  Desde  a FlOrida (USA) at Santa Catarina (Bra 

sil) e Bemudas 

ObservagOes - Esta especie tem se mostrado relativamente rara na arRp  

em estudo e de tamanho reduzido. Os especimens examinados foram coleta 

dos em embocaduras de rios e capturados por tarrafas. Segundo COELHO 

(1967) trata-se de uma especie hifalmirobionte habitando gguas de sali 

nidades compreendidas entre 0%oe 35%0 dentro dos regimes de salinidades 

que ele identifica como: marinho, polialino e mesoalino, juntamente com 

C. maAginatuz. 
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Morfologicamente a especie assemeiha-se um pouco com C. 

bocomti, da  Taal  se distingue por possuir a capaga mais ovalada e mais 

abaulada, tendo granulos gsperos na base dos dentes antero-laterais da 

carapaça. Quanto a cor C. exavekatta e mais azul e desprovido das  man  

chas vemielhas sobre a carapaça.  

Genera Akenaeta Dana, 1851 

Atenaem eAibitait,a1.6 (Tamarck, 1818)  

FIGURA 15 

RATHBUN (1930), p. 134, pl. 58, fig. 2 - 3; pis 59 - 60; WILLIAMS' 

(1965), p. 173, fig. 153;  FAUSTO  -  FILHO  (1966) p. 35. 

Material examinado - Um macho e uma femea, MLCM n9 375, procedente da 

enseada do MUcuripe, Fortaleza, Cear g em 19/06/78; um macho, MLCM nY 54, 

procedente da Praia de Almofala, PrPrail, Cear g em 15; um macho, MLCM 

n9 106 D, procedente de Macei6, Alagoas em 26/07/67; um macho e Urria 

fêmea, procedente de Ponta Negra, Rio Grande do Norte em 01/03/67. 

Distribuição geoLlefica - Desde  Massachusetts  (USA)  at  o Brasil, desde 

o Cear g  at  Santa Catarina. 

ObservagOes - Este portunideo e relativamente abundante ao longo da  

area  estudada. A especie habita, de preferencia, os fundos de lama das 

enseadas ou balas sendo frequentemente capturada pelas redes-de-arLasto 

(tresmalho) durante a pesca de camarao. 

No Cear, o periodo de maior captura da especie ocorre nos 

meses de junho, julho e aesto. 

A coloração e quase sempre r6sea ou bege, com manchas cia 

ras e oceladas sObre a carapaça. Devido a sua cor, os pescadores o deno 

minam de siri-capote ou de siri-pintado, mas no os comem, por serem, 

segundo eles, reimosos. 
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Genero ekonicus Stimpson, 1360 

Cunita Aube& (lamarck, 1818)  

FIGURA 16 

Material examinado - Nenhum. 

Distribuição geogrgfica - Atlantico Ocidental: desde os Estados Unidos  

at  o Brasil, no litoral do Estado de Santa Catarina;  Atlantic°  Orien 

tal: Senegal e Angola; Pacifica Oriental: desde a CalifOrnia  at  o Peru. 

ObservagOes - 0 registro da presente espécie em éreas especificas do 

litoral nordeste brasileiro deve-se a COELHO & RAMOS (1972) em seus es 

tudos sobre a constituição e distribuição da fauna carcinolOgica do li 

toral leste da Airlrica do Sul. Segundo estes autores a especie habita 

principalmente os substratos de cascalho e de lama, sendo ocasionaImen 

te encontrada  an  fundos de areia em profundidades que variam de 17 a 

105 metros. 

Ckonita tumidtauA (Stimpson, 1871)  

FIGURA 17 

RATHBUN (1930) p. 149, pl. 64 

Material examinado - Um macho MLCM n9 282, procedente do litoral do Es 

tado do Ceara' em 07/1977; dois machos MICM n9 287, procedente do lito 

ral do Cearg em 10/1977.  

Distribuição geogrgfiea -  Atlantic°  Ocidental: desde a Fl6rida (USA) ° 

ate o Brasil (Estado da Bahia). 

ObservagOes - Como a anterior esta especie habita principalmente os  fun  

dos constituídos de algas calcgreas e ocasionalmente greas de arrecifes. 

Segundo COELHO & RAMOS (1972), este portunideo vive em profundidades de 

5 a 72 metros. 
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DISCUSSA0 E CONCLUS20  

Apesar da importancia econSmica que os portunIdeos repre 

sentam para a região, esses organismos ainda são relativamente pouco  co  

nhecidos tanto qualitativa como quantitativamente falando. Quanto a es 

tes aspectos, permanecem lacunas sensiveis no que se refere a identifi 

caço das especies, principalmente quando se trata de jovens exemplares, 

ou  at  mesmo de femeas maduras. Para estas, costuma-se utilizar as ca 

racterlsticas sexuais das mesmas, baseando-se no formato dos orificios 

sexuais (gonoporos), que nem sempre parecem homogeneos,  at  mesmo nos 

indivIduos adultos, podendo variar em tamanho, formato e inclinação, em 

bora prevaleça uma determinada forma, como foi demonstrado por WILLTAMS 

(1974) no seu estudo sobre o genero Catanecte  Stinson.  A coloração 

taMbem outro fator que pode dificultar, as vezes, a identificação das 

especies, haja visto a enorme variação de tonalidades que pode apresen  

tar  a cor dos individuos  (mend()  capturados em diferentes tipos de am  

bientes. Sob o ponto de vista ecol6gico e de comportamento, taMbem são 

escassos os subsídios existentes sobre as especies, notadamente dacue 

ias bento-pelãgicas pertencentes ao genero PoAtunuz  WEBER.  Desses da 

dos destacam-se o pouco que se sabe sobre a distribuição geogrgfica e 

regional, a preferencia ao tipo de substrato, salinidade e profundidade 

que as especies habitam. Sob o ponto de vista biolOgico desconhece-se 

taMbem as pocas e locais exatos de reprodução das mesmas, bem como, 

certas características fisiolOgicas a elas inerentes, tais como: estu 

dos de maturação sexual, potencialidade reprodutiva, desenvolvimento '  

larval,  migragOes, ecdise,  etc.  

No que tange a disLribuigão geogrãfica das especies somen 

te C. a44ini4, por ser recentemente descrita, permanece restrita ao 

Atlantico Sul Tropical, no litoral do Estado do Cearã. As demais do ge 

nero são de ampla dispersão, principalmente C. zapidia que habita desde 

a Nova EscOcia (Nor Le dos Estados Unidos),  at  o Sul do Uruguai. A ela 

segue-se C. mooginatuL que vive desde a Carolina do Novte (USA), at 

Sao  Paulo e se estende  at  o  Atlantic°  Oriental, nas costas da  Africa,  

indo de Angola  at Mauritania  e Ilha de Cabo Verde. As outras tem mais 
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ou menos a mesma amplitude de dispersão ao longo do  Atlantic°  Ociden-

tal. Quanto as espeeies do  gamer°  PoAtuncus a distribuição 4 menos homo 
genea e mais restrita, nenhuma delas alcançando o  Atlantic°  Oriental. 

No  Atlantic°  Ocidental elas estio limitadas entre a Carolina do Norte 

(USA) e o Estado de Santa Catarina (Brasil), sendo que P. ancco atin 

ge somente o Estado de Alagoas. Do genero aonita Stimpson, C. AubeA, 

habita tanto o  Atlantic°  Ocidental como o Pacifico Oriental; a outra, 

C. tumidatu4, S resLuita ao  Atlantic°  Ocidental. 

A distribuição regional dos portunideos ao longo do lito 

ral nordeste brasileiro (TABELA ) mostra que as especies do genero 

Conecte, estão mais uniformemente dispersas na grea do que as do ge 

nero PoAtunu4, talvez ocasionado pelo hgbito estuarino das mesmas,  ape  

sar de não haver nenhum registro de siris para o Estado do  Piaui.  Isto 

se deve a estreiteza do seu litoral e,ausencia de pesquisas na grea. 

O contrgrio ocorre com o litoral cearense, que sendo largo e bem estuda 

do 6 o que tem se mostrado mais abundante, deixando de registrar ape  

nas uma iinica especie, P. yentkati4, que sO 6 conhecida para o litoral 
do Rio Grande do Norte. Por outro lado, S o -Lie° Estado da região que 
tem assinalado C. Aubet como habitante de seus fundos de cascalho. Quem 

to a natureza dos substratos preferidos pelo grupo, a8 Unicas especies 

que se apresentam como típicas dos ambientes constituídos por algas 

calcgreas são: P. oinimanuz e C. tumidutuz; aos de lama, somente C. 

a44inZs, C. zapiduz e C. bocouAti; mas nenhuma 5 exclusiva de fundos de 
areia, sendo apenas P. anceo, P. mdway e P. 4pinicavu4 as 6nicas 

que habitam indiferentemente os tres tipos de subsLcatoq embora a pri 

meira seja predominantemente arenicola, a segunda algicola e a terceira 

vasicola. 

Sobre a distribuição batimgtrica das especies (TABELA I) 

observa-se uma maior distribuigio vertical daquelas pertencentes ao ge 

nero PoAtanws, sendo P. ventita-iis a que atinge maiores profundidades, 

seguida de P. otdway, P. anceo, P. oinimanuz e de P. yentAaUz, sendo 

esta dltima a mais estenobetica e P. oinicanpLus a de maior euribatici 

dade. Quanto a estes aspectos enquadram-se no segundo caso: C. Aubet, 

C. tumiduZuz, Catinectez zapidivs, C. 6Ana-u4, C. dance e C. bomati 
e no primeiro: C. a44imi.4, C. exaveAatw e C. maAginatia. 
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0 estudo da caracterizagEo biomgtrica das espLies C. 

bocoutti e C. a64inL6 atraves do mgtodo dos mínimos quadrados mostrou 
uma tendencia dos pontos a se distribuirem em torno de uma reta dando 

como resultado as expressEes: Y = 025 + 1,96x para a primeira, e v = 

7,5 + 1,84x para a segunda. 0 coeficiente de correlação (r) para ambas 

equagOes resUltou em r = 0,99, demonstrando assim significante distin 

gão especifica entre as especies comparadas, jg  cue  ambas apresentam 

expressaes distintas para as referidas relagOes. 

No presente LLabalho apresentado alguns aspectos biolOgi  

cos,  ecolOgicos e taxonamicos dos portunideos que habitam o litoral  nor  

deste brasileiro, dando maior nfase as especies de siris pertencentes 

ao genero, CaZaneete4 Stimpson, por  cons  tituirem o grupo de maior 

significado econOmico para a região. Destes estudos, detectou-se na  re  

ferida grea, a ocorrencias dos seguintes generos e especies da Família:  

Generic  FbAtunco  WEBER  - P. anceps, P. oinAlmanuA, P. otdwayi, P. 

oinicatpm, P. ventkaW); Canero Cottinecte4 STIMPSON - C. zapiduz, C. 

bocouAti, C. maminatas, C. a64iniz, C. otnatta, C. danae, C. Pxaspaa  

two;  Genero Akenaeuz DANA - A. ekibtaAiu4. 
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Figura I : Prificipais medidas observadas no siri, de acOrdo com  Williams  (1974), 1-Com-
primento; 2- Lyrgura; 3- Largura incluindo os espinhos laterais, as dimeng6es da  area.  
metaggstrica,sendo: a- largura anterior, b- comprimento, c- largura posterior; F- den-
tes frontais; 0- dente orbital externo; AL- dentes antero-laterais;  LS-  espinho 1,ateral  
PL-  margem posterior lateral;  EP-  linha epibranquial; ES- espinho epistomial; MB- área 
mesobranquial; CA- área cardíaca;  BL-  16bu10 branquial; M- mero; C- carpo; P- prOpodo; 
D- dgtilo. 



Figura 2: Principais dados anatOmicos da regib . 

tral de um siri, de acErdo com  Williams  (1974). A- ma 

cho; esternitos torcicos de I a VIII, e segmentos ab 

dominais de 3 a 6 e telso T; B- porg6o do abdome de u 

ma femea matura. 



Figura 3: Portunus anosos ( Saussure ). Vista dorsal de 



Figura 4: Portunus spinimanus Latreille. Vista dorsal de um macho em tamanho natural. 



A  

Figura 5: PortunWs ordwayi ( Stimpsom ). A- vista dor- 

B- vista lateral  ex  

terna da quela  (lox).  

Figura Portunus spinicarpus ( Stimpsom 

sal de um macho (2X). 

IT1 macho de (ico(); sal da carapaça 



.  Figura  7: Callinectes ventralis ( A. Milne Edwards ). 

Vista dorsal de  uma  femea,  segundo  Rathbun, 1930. 

.. 

/ 



Figura 8- Callinectes sapidus Ilathbun, Vista dorsal de uma femea em tamanho natural. 



Figura 9: Callinectes bocourti  A.  Milne Edwards,  Vista dorsal de uma fêmea em tamanho 

natural, 



a"si 

Figuralo:\Callinettes-Matginatus ( A. Milne Edwards ). 

Vista dorsal de um macho em  tamanho  natural. 

L-- 



Figura 11: Callinectes affinis Fausto-Filho. Vista dorsal do macho (ho16tip0) em tama-

nho natural. 



Figura 12: Callinectes ornatus Ordwayi.Vista dorsal de 

um macho em tamanho natural. 

Figura 13: Callinectes danae Smith.Vista dorsal de um 

macho em tamanho natural. 



Figura 14: Callinectes exasperatus ( GerstaeCker ). A-

'Vista dorsal do macho (2X); B- parte dorsal e ventral 

dos gonop6dios (2X). 

Fifura 15: Arenaeus cribrarius (  Lamarck  . Vista dor - 

sal de uma fêmea (2X). 



Figura  16: Cronius ruber ( Lamarck ). Vista dorsal  se-

gundo  Williams (1965), (4X).  

Figura 17: Cronius tumidulus ( Stimpsom 

de um macho (2X). 

) • Vista dorsal 

  



Figura 18: COrnea dos olhos.  de: a- Callinectes sapidus; b- C. bocourti; c- C. margina- 

tua; d- C. affinis; e- C. danae; f- C. exasperatus; g- C. ornatus; mostrando o carc- 
. 

ter ocelado e estriado da pigmentagao da  cornea,  bem como sua distposig ae-o ao longo  des  

ta, nos especimens frescos. 



A 

C  

• 

-Figura 20: Callinectes ornatus  Ordwayi. A- Qontorno ge-

ral da carapaça; B- gonoporo da femea; C- 14onopOdios do 

maeho, segundo  Williams  (1974). 

Figura 19: Callinectes maroinatus  ( A.  Milne Edwards  ). 

A- contorno geral da carapaça; B- gonopOdios do macho, 

segundo  Williams  (1974). 



A 

C  

Figura 21: Callinectes danae  Smith.  A- contorno geral 

da carapaga; B- gonoporo da fêmea; C- gonop6dio do ma-

cho, segundo  Williams  (1974), 

Figura 22: Callinectes exasperatus ( Gerstaecker )..A-

Contorno geral da carapaça; B- gonoporo da fêmea; C- go-

nop6dios do mach(Lsegundo  Williams  (1974). 



A  

Figura 23: Callinectes bocourti A.  Milne Edwards.  A-

contorno geral da carapaça; B- gonoporo da femea; C-

gonoporo do macho segundo  Williams  (1974). 

Figura 24: Callinectes affinis Fausto-Filho. A- contorno 

geral da carapaça; 8- ,gpnoporp da femea; C- gonoppdio do 

macho. 



Figura 25 : Callinectes sapidus  Rathbun.  A- contOrno 

geral da carapaça; B- gonoporo da fêmea; C7  gonop6dios 

ao macho segundo  Williams  (1974). 
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br o comprimento da carapaça (mm), das espécies Calli - 

nectes bocourti, A. Milne Edwards e Callinectes arfinis 
, , 

Fausto-Filho,capturadas no Rio Coco, (Ceara-Brasil). 



TABELA I 

Lista das Especies da  Fa ilia  Portunidae  Leach,  que Habitam o Litoral Nordeste Brasileiro, desde os Estados 

do  Piaui  (fi), Ceara (Ce), Rio Grande do Norte (RN),  Paraiba  (Pb), Pernambuco (pe) e Alagoas (Al), bem cano 

o Tipo de Substrato que habitam - Areia (A), Lama (L) e Cascalho (C) e suas Respectivas 

Distribuig6es Batimaricas. 

ESPÉCIES 
ESTADOS TIPOS DE FUNDO 

PROFUNDIDADE (m) 
T.) •  Ce Pb  Pe A L ; C  

Pontunws ance0 X _ _ XXxx 14 - 103 
P. 4pirv:manuA X - _ X X - v , ',0-50 
P. otdwaj 

, 
X X v , XxxX 20 - 90 

P. oinicartpla x x- x- x- x- x- x x x 36 64 
P. ventub:z - X - _ _ v 
CaLeinectu isapiduz - X - - - X - 0 q0 
C. bacounti - X X - X X 0- 80 
C. maAginatto X X X X ,... v 

A X - 0 25 
C. atqina X X - - - - Y 0 - 5 
C. oAnatuz - X X X ',(: X v , 0 - 75 
C. dcnac - X X VXXX - 0-75 

C. cut/sputa/10 X X X - v  
0- 8 

AAViaelIA CAAAVAilt6 - XXXXXXX 0- 5 
Ctoniu4s Aube& X - - x X 17 - 105 
C. tunidtatus V 

A X X 
V 

- X 5 - 'L  

Convenço: Xx 4Aequente: x: no pLequente; x-: citado ma6 naa tocatizado; no tocatizado. 



TABELA 11 

Dados s8bre o Comprimento - Largura da Carapaça, por Classes de 3mm de Comprimento, da Es?6cie, Cattinectu 

bocouhti, A. M.  Edwards,  b-Seados nos Individuos Amostrados nas Pescarias do Pio Coc6 (Fortaleza-Cearg-Bra 

sil), durante o Período de Outubro de 1978 a Maio de 1979. 

Comprimento da Carapaça 
N9 de Indivlduos Amostra  _.. Targura M4clia da Carapaça Largura da Carapaça (mm) 

(classe de 3) . 
dos.  

Machos e Fêmeas 
Gun),  observada. 
Machos e Fêmeas 

Calculada. 
Machos e Fêmeas 

34 3 68 67 
37 6 72 73 
40 14 78 79 
43 23 86 84 
46 22 91 90 
49 21 97 96 
52 10 101 102 
55 3 104 108 
58 2 113 114 
61 1 117 120 
64 1 127 126 
67 1 135 132 

TOTAL 107 89,5 



TABELA  III  

Dados sabre o Comprimento-Larigura da Carapaça, por Classe de 32un de Comprimento, da Especie, Callinectes 

affinis, FAUSTO - FILHO, baseados nos Individuos Prostrados nas PEscarias do Rio Coo6 (Fortaleza.Ceara.Bra 

sil), durante o Período de Outubro de 1978 a Maio de 1979. 

Comprimento da. Carapaça N9 de Individuos Amostra .,.._ 
dos. 

Largura Media da Carapaça 
(mm), observada. 

Largura de. Carapaça  (Inn)  
Calculada. (classe de 3mm). Machos e FLineas Machos e Femeas Machos e Femeas 

37 

40 

43 

46 

49 

52 

55 

6 

9 

6 

73 

23 

86 

93 

96 

103 

108 

76 

81 

87 

92 

98 

103 

109 

TOTAL 27 91,96 
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