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ASPECTOS NO MECANISMO RESPIRATORIO DO CAMARÃO Penaeus aztecus 

subtilis (PREZ FARFANTE, 1967), EM DIVERSOS NfVEIS DE SALINI. 

DADE DO MEIO, EM CONDIOES DE LABORAD5RIO 

Ana Cecilia Horta Barros (1) 

I) INTRODUÇÃO 

0 camarão Penaeus aztecus subtiiis  (Perez  Farfante, 

1957) e. uma espécie de ampla distribuição geogréfica ocorren-

do desde Cuba  at  a costa Caribeana da  America  Central e do 

Sul. Habita a costa atlantica da  America  do Sul  at  Cabro Frio 

(Rio de Janeiro)  (Perez  Farf ante, 1969). 

Segundo Fausto Filho (1971), figura entre os crusté-

ceos de valor econômico para a Regido. Os camarões desta espe 

cie quando na fase jovem ocorrem em ambientes estuarinos,  pre  

ferivelmente em fundos compostos de areia e argila estando es 

tes, sujeitos a consideréveis variações de salinidade influin 

do notavelmente no seu comportamento biolOgico. 

Com o fim de obter melhores conhecimentos sobre este 

recurso, investigou-se sobre os aspectos fisioecol6gicos, es-

timando-se o consumo de 0
2 
em diversos niveis de salinidade, 

como uma medida do metabolismo destes animais. 0 metodo uti- 

(1) Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e TecnolO 
gico (CNPq) 



02 

lizado para estimar os  indices  metab6licos g baseado na supo- 

sigão (vg.lida para todos os organismos que se encontram em 

condigOes normais) de que todos os processos que originam ener 

gia envolvem consumo de 0 2 e expulsão de CO 2  (Suarez  & Xiques, 

1969). de fundamental importancia o estudo das atividades me 

tabOlicas 5  pois poder g atuar como fator lirnitante na sobrevi-

vgncia e distribuição, fornecendo subsídios para localização 

de novas g.reas de pesca, assim como a possibilidade de culti-

vo artificial. 

Sabe-se que a respiração g influenciada profundamen-

te pela salinidade do meio. Mostram os decgpodos uma regula-

go  hiperosm6tica em água do mar diluida, provavelmente balan 

ceando a perda de sais pelas glandulas antenais , por urna ati-

va tomada de sais do meio  (Robertson,  1960). Essa regulação 

i-8nica nos crustgceos depende da seletiva produção de  ions  

ros fluídos excretores e controlada tornada de  ions  por meio 

das superficies permeã'veis. 

O crustgceo em estudo g poiquilosm6tico, ou seja, sua 

concentração interna varia com a do meio externo, permanecen-

do isosm6tico com ele. No presente trabalho se investiga o 

seu metabolismo atravgs do consumo de 02 em vários níveis de 

salinidade nos estádios de muda B e C de acordo  corn  a nomen- 

clatura 

_ 

de Drach ( 19 39 ) e Drach & Tcherinigovtzeff ( 196 7) , em 

condic-Oes de laborat6rio, observando assim as alteragOes oca-

sionadas tanto pela concentração salina como pelo processo de 

muda. 
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II. MATERIAL E MfTODO 

0 material em que se fundamenta este trabaIho cons-

tou de 150 camar-Oes da especie Penaeus aztecus subtilis(Perez 

Farfante, 1967)  fig.  1, coletados semanalmente na região es-

tuarina do Rio Coc65  durante os meses de julho a outubro, dan 

do-se  pre  ferg ncia  ãs  epoc=ls de mares baixas ocorrendo indivr 

duos nos estdios de muda B e C. Utilizou-se para a sua captu 

ra uma rede de arrasto de 2,0 m de largura por 2,5 m de com-

primento. 

Logo  apes  as capturas, os indivrduos foram transpor-

tados em recipientes fechados contendo ggua do prOprio local, 

com temperatura variando entre 26 a 28°C, para a sede do La-

borat6rio de Cigncias do Mar onde foram mantidos em tanques 

com capacidade para 500 litros devidamente arejados por meio 

de bombas, fornecendo-se aveia como ração alimentar. Antes de 

começar os experimentos, os exemplares foram aclimatados du-

rante 24 horas, evitando assim os efeitos que se produzem no 

metabolismo ao alterar-se toda a integração do organismo. 

A tabela I informa sobre as caracterrsticas dos ani-

mais estudados.  

Apes  o perrodo de aclimatagão, procedeu-se a determi  

nag-go  do metabolismo atravs do consumo de 02 
nos diversos nr 

veis de salinidade do mcic encontrada no momento da captura, 

utilizando a agua do pr5prio local. Foi usado o metodo referi 

do por Schilieper (1972), sendo as medigOes de 02  efetuadas 



04 

corn  o auxiiio de um medidor  "Oxygen  meter  model  51-A-YSI". 0 

metodo consiste e-m colocar, cuidadosamente, o animal de e.xpe-

rimentação num tubo de vidro por onde corre lentamente a egua, 

num fluxo constante. O tubo vedado em ambas as extremidades, 

possuindo uma entrada e uma sarda de  -Ague. (Fig.  2) 

A ggua que passa pelo tubo e recolhia.= numa prove-

ta em que se coloca uma camada de vaselina líquida para evi-

tar o contato  corn  o ar ambiente. A água da proveta e então 

sifonada para um becker, evitando-se a formação de bolhas,  pro  

cedendo-se a seguir a estimativa do teor de 02 . 

0 teor de oxigenio da agua que entra e da água que 

sai medido em intervalos regulares com temperatura uniforme 

de 29oC. A diferença encontrada fornece o consumo de 0 2 para 

cada individuo. A medida real começava quando o teor de 0 2  a-

tingia a um nivel constante, isto e", quando se aproximava do 

metabolismo basal, sob as condigOes experimentais. 

0 consumo de 0 2 do Penaeus aztecus subtilis obtido 

desta maneira foi então convertido em gramas de peso vivo por 

hora, a fim de se obter valores compareveis. 

Para cada animal, foram realizadas cinco medigOes, e-

fetuadas em intervalos de vinte minutos, obtendo-se urna me-

dia. 

Depois da determinação do consumo de 0 2 , os animais 

foram pesados em balança analltica com sensibilidade de 0,0001g 

e medidos  corn  paquimetro sensível a 0,1 rim, considerando-se  cc  cem  

primento to-tal a distgncia  en re  o tos Lx  e a parte posterior do tel 
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son,  estando os mesmos numa superfície plana. A seguir foi de 

terminado, o sexo de todos eles, de acordo com as caracteris-

ticas sexuais secundgrias, largamente referidas na bibliogra-

fia especializada.  

III  - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas tabelas II,  III,  IV, V, VI e VII. se apresenta 

a relagão entre o consumo de 0
2 e o peso do corpo em animais 

jovens em diversos nrveis de salinidade. Observando-se essas 

tabelas, verifica-se que em qualquer das salinidades conside-

radas, o consumo de 0
2 
em 01/g/h nos estgdios de muda B e C, 

tende a diminuir 1 medida que o indivIduo aumenta de tamanho. 

Isto concorda com a afirmagão de Bertalanffy (1957) de que 

na maioria das atividades fisiolOgicas o tamanho do corpo e 

um fator preponderante, determinando inclusive a intensidade 

do processo respiratOrio, Zeuthen (1953) e  Prosser  &BroArn  Jr.  

(1973) tambem se referem 1 influencia de tamanho do corpo no 

metabolismo. 

Todavia, a relação entre o metabolismo e o tamanho 

do animal e muito dificil de se estabelecer, jg que o tamanho 

absoluto deveria ser representado por um valor obtido direta-

mente de uma medida que representasse as  tries  dimensaes do cor 

po. Considerando que tal medida representa o volume corporal e 

este e proporcional ao peso, e mais preciso representar o pe-

so que o volume. 
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Por-em, o consumo total de oxigênio esta em função  di  

reta com o peso. Na verdade, esta reiagao to comum entre 

animais, que  tern  sido considerada corno uma regra b1o16g1ca ge 

ral - regra do tamanho. (S chmidt-Nie is  en,  1972) . 

Transportando-se esses dados para um grãfico de peso 

x consumo, nota-se que os pontos tendem para uma reta decres- 

cente  (figs.  3, a 14). Isto foi calculado através do método 

dos munimos, milltiplos quadrados em que se verificou uma 6ti-

ma correiagao entre os pontos através do valor de R. 

Determinou-se a equação do consumo te6rico de oxigê-

nio para o est5dio de muda C, nas salinidades de 11,3% e 33,7% 

por ter sido a salinidade mais frequentemente encontrada du-

rante as coletas e por ser a salinidade ideal para sua sobre-

vivência, respectivamente. 

As equagOes  finals  que possibilitam calcular o consu 

mo te6rico de 0 2 conhecendo-se os pesos dos individuos , são 

as seguintes: 

Salinidade 11,3% C = 6,42 - 1,22 W (r = 0,86**) 

33,7% C = 7,17 - 1,11 W (r= 0i,88**) 

onde W corresponde ao peso dos indivi-duos e C o consumo de 

0 2  emptil/g/h. 

Levando-se em consideração as diferentes salinida- 

des , observa-se que os animais de peso semelhante apresentam 

um menor requerimento de oxigênio quando se diminui a salini-

dade do meio. Isto poderia ser explicado pelo fato dos indivi 

duos mesmo sem se encontrarem em meio ideal,  jã  haviam canse- 
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guido aclimatar-se 'a nova condigo atravgs de um mecanismo de 

osmorregulação, quando então ocorria um maior desgaste de e-

nergia;  alp&  este ajuste metab6lico permanecerem quietos con-

servando o mã)d.mo possivel de suas reservas energgticas. Toda 

via este fato s6 poderia ser comprovado fazendo-se a determi-

nação da composição quiraica da hemolinfa e da urina no momen- 

to da estimativa do teor de 0 2  cons umi do  pelos  indivrduos. Du 

rante os experimentos resultou que aqueles individuos não a-

climatados sa. nova condição de salinidade, consomem uma maior 

quantidade de oxigenio do que aqueles aclimatados durante um 

perrodo minimo de 48 horas. Pela tabela VIII podemos verifi-

car que o individuo no aclimatado de peso 2,5731 g consumiu 

6,0956 0 2 /g/h, enquanto que aquele aclimatado de peso seme 

lhante 2,5833 g consumiu praticamente a metade, 3,1311 pl 0 2 / 

g/h.  

Suarez  & Xiques (19E9), informam sobre o consumo de 

0 2  para varias espécies do genero Penaeus, todavia por se tra 

tarem de individuos adultos e por no existir referencia  at)  

sexo, estg.dio de muda, temperatura ambiente, estes dados não 

podem ser comparados com os que agora se apresentam. Essas ca 

racterrsticas são agentes modificadores do consumo de 02' de 

acordo com  Prosser y Brown Jr. (1373). 

Os informes apresentados nesta contribuição, não são 

de nenhum modo definitivos, para isto numerosos experimentos 

seriam necessgrios, assim como um perrodo maior de tempo para 

melhores esclarecimentos. Todavia, os dados ora apresentados 
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so  de valia ja.  que informam sobre o consumo de oxigenio dos 

individuos nas salinidades mais frequentes em que eles se en-

contram em seu meio ambiente. 

IV - CONCLUSOES  

1 . 0  cons  umo de oxi gani o dos j  ovens  da espécie penaeus 

aztecus subtilis nos esta-dios de muda B e C, ten-

de a diminuir "a. medida que o peso aumenta. 

2. Quando se considera individuos de pesos semelhan-

tes , observa-se que nas salinidades baixas o  con- 

s  umo de 0 2 pelos animais tarnbém mais baixo. 

3. Observou-se durante os e xpe rime ntos que  ague le  s  in  

dividuos n.o aclimatados salinidade prcpcsta  con  

somem uma major quantidade de oxigenio do que a-

queles aclimatados durante um  period() minim°  de 

48 horas. 

4. 0 camarão Penaeus aztecus subtilis.,tem aparente-

mente alto requerimento metabOlico, o que corres-

ponde aos seus ha-bitos no sedentérios. 

5. As equag-oes capazes de forecerem o consumo te6ri-

co de 02 conhecendo-se o peso do exemplar, corres 

pondem: 

Salinidade - 11,3% - C = 6,42 - 1,22 W 

Salinidade - 33,7% C = 7,17 - 1,11 W 
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- SUMÁRIO 

0 camarão Penaeus aztecus subtilis e-  uma especie de 

ampla distribuição geogrefica ocorrendo desde Cuba  at  a cos-

ta Caribeana da  America  Central e do Sul. Habita a ccsta atlen 

tica da  America  do Sul  at  Cabo Frio (Rio de Janeiro) (Prez 

Farfante , 1969) . 

Com o fim de obter melhores conhecimentos sobre este 

recurso, investigou-se sobre os aspectos fisioecolcigicos ,esti 

mando-se o consumo de 0 2 em diversos níveis de salinidade, 

como uma medida do metabolismo destes animais. O método uti-

lizado para estimar os  Indices  metabOlicos 6' baseado na supo-

sig-ão (velida para todos os organismos que se encontram em  con  

dig6es normais) de que todos os processos que originam ener-

gia envolvem consumo de 0 2 e expulsão de CO2  (Suarez  & Xiqtes, 

1969). 

Foram estudados 150 indivíduos nos estádios de muda 

B e C, capturados na região estuarina do Rio Coc6 (Fortaleza-

Cear) no período de julho a outubro de 1978. 

Na determinação do consumo de 0 2  foi utilizado o me"-

todo de Schilieper (19 72) . 

Foram obtidas as seguintes conclus-Oes: 

1 - O consumo de oxiCenio dos jovens da especie 

Penaeus aztecus subtiiis nos estedios de muda B 

e C, tende a diminuir a medida que o peso aumen-

ta. 
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2 - Quando se considera individuos de pesos semelhan 

tes, observa-se que nas salinidades mais baixas 

o consumo de 0 2 pelo animal e tambem mais baixo. 

3 - Observou-se durante os experimentos que ague le  s 

individuos no aclimatados "a-. salinidade proposta 

consomem uma maior quantidade de oxigénio do que 

aqueles aclimatados durante um perrodo  minim()  de 

48 horas. 

4 - O camarão Penaeus aztecus subtilis, tem aparente 

mente alto requerimento metabOlico o que corres-

ponde aos seus hábitos no sedentários. 

5 - As equagOes capazes de fornecerem o consumo te6-

rico de 02 ccrihecendo-se o peso do exemplar, cor- 

respondem: 

Salinidade 11,3% C = 6,42 - 1,22W 

Salinidade 33,7% C = 7,17 - 1,11W 



BIBLIOGRAFIAS CITADAS 

BERTALANFFY, R. Von - 19 57 - Quantitave laws in netabolism and 

growth. Quart. Rev. Biol., California, 32(3) 217-229. 

BERTALANFFY, L. - 195 1 - Metabolic types and growth types. Am. 

AnaturaList, Southampton, 85 : 111 - 117. 

DRACH, P. - 19 39 - Mue et cycle d'intermue chez les crustacgs 

decapodes. Ann. Inst. Oceanogr., Paris, 19 103- 391, 6 pl. 

DRACH, P. & C. Tchernigovtzeff - 196 7 - Sur la me-thode de de-

termination des states d'intermue et son application gene--

rale  aux crustace-s. Vie et milieu, Paris, Tome  XVIII  .( 3-A): 

595 - 609, 14  figs.  

FAUSTO-Filho, J. & R.C.F. Bezerra - 19 71 - Sobre o potencial 

camaroneiro da região norte do Brasil. Equipesca Jornal,  Cam  

pinas, S.P . (47): 14-5, 1  fig.  

NIELSEN, K.S. - 19 72 -  Fisiologia  animal. Ed. Edgard Blücher 

Ltda., 139 pp., ilust., So Paulo. 

PREZ-Farfante, I. - 1969 - Western atlantic Shrimps of the  Ge 

nus  Penaeus. Fishery Bulletin, United States, 6 7( 3) : '461-

591, ilust. 

PROSSER, C.L. & F.A. Brawn. - 19 73 - Animal comparative phy  

siology. Sounders Company (ed.)  XX  + 966 +  XLV  p., illust., 

Philadelphya. 

ROBERTSON, J.D. - 1960 - Osmotic and ionic regulation. In Wa-

terman, T. H. (ed.) - The physiology of Crustacea. Volume I: 



Metabolism and growth. Academic Press, pp. 317-339,3 figs., 

New York. 

SCH LIEPER, C - 1972 - Research methods  in Marine Biology. Sidg-

wick & Jackson Biology Series, 356 pp., 111 figs., London. 

SUAREZ, G.A. & R.D. Xiques - 1969 - Consideraciones  sobre  los 

indices metabOlicos y la supervivencia del camaron  branco,  

Penaeus schmitti  Burkenroad, de la  plataforma cubana. FAO 

Fish. Rep.,  Rome, 57(3); 621-642, 8 figs. 

ZEUTHEN, E. - 1953 - Oxygen uptake as related to body size in 

organism. Quant.  Rev. Biol.  , Philadelphia, 28 : 1-12.  

Datilografia:  TITO 

Rua: Pe. Moror6, 1834. 



TABELA I 

Distribuição de frequência e estatísticas do comprimento total 

do camarão Penaeus aztecus subtilis  (Perez  Farfante, 1967), a-

mostrado no Rio Coc5, nos meses de julho a outubro de 1978. 

CLASSES DE 

COMPRIMENTO 

ESTÁDIO B ESTÁDIO C 
TOTAL 

FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA 

(mm) Macho F-emea Macho F-emea 

45,0 - 50,0 2 4 2 3 11 

50,1 - 55,0 7 6 1 7 21 

55,1 - 60,0 9 13 7 4 33 

60,1 - 65,0 4 9 3 9 25 

65,1 - 70,0 6 2 4 7 19 

70,1 - 75,0 4 4 9 4 21 

75,1 - 80,1 1 2 2 3 8 

80,1 - 85,0 - 2 3 3 8 

85,1 - 90,0 - 1 3 4 

MZDIA (mm) 61,04 60,81 67,29 65,07 47,39  

DESVIO PADRÃO 

(mm) 7,84 9,51 10,26 11,13 30 ,0 8 

C.V. (%) 12,84 15,64 15,25 17,10 63,'47 



TABELA II 

Dados referentes ao consumo de mdgenio eml 0
2 /g/h de indi- 

viduos da especie Penaeus aztecus subtilis  (Perez Farfante, 

1967) na salinidade de 33,7% (g.gua do mar pura) nos estgdios 

de muda B e C _ 

N9 DE  ESTÁDIO B ESTÁDIO C 

ORDEM Peso(g) Consumo Peso( g)  Consumo 
O 2 //h 0 2 /g/h 

1 0,9368 7,3012 0,9413 7,6577 

2 0,9364 6,9682 1,0216 6,5831 

3 1,0203 6,8431 1,0210 6,3790 

4 1,1140 5 3 3697 1,1023 4,8988 

5 1,1601 6,7594 1,4501 4,5096 

6 1,2178 5,4196 2,2981 4,6316 

7 1,2617 4,5931 2,3339 3,7277 

8 1,3136 5,2527 2,6678 4,3870 

9 1,3186 5,3620 2,7103 4,1613 

10 1,3418 5,3428 2,7668 3,9370 

11 1,4102 4,5630 2,8500 3,8765 

12 1,4476 4 ,559 3 2,9421 3,8238 

13 1,6101 4,5987 3,4710 3,5096 

14 2,4272 3,6574 4,0459 3,0772 

15 4,3068 2,8037 4,3001 2,5438 



TABELA  III  

Dados  

viduos 

re  fere ntes ao  cons  umo de oxige-nio em  pa  02 / g/ h 

da espe.cie Penaeus aztecus subtitis  (Perez  

de indi-

Farf ante , 

1967) na salinidade de 16 ,0 % nos es tgdi os de muda B e C. 

N9 DE ESTÁDIOB ESTÁDIO C 

ORDEM Peso( g) 
Cons umo Cons umo 

Peso( g) 
?,1 0 2 ..

/g/h 
/
al 2 /g/h 

1 0 ,9790 6 ,1287 1 ,0 340 5,5126 

2 1 ,00 85 , 800 7 1 ,0 854 5 ,1 327 

3 1 ,0 340 5 ,60 25 1 ,09 53 4,7932 

4 ,1 706 5 , 36 74 1 , 3996 4 79 8 

5 1,2420 5 , 3510 1,9601 4 ,86 35 

6 1, 2580 5 ,00 79 2,0783 3,9938 

7 ,2785 4,1064 2 ,284 1 3,8254 

8 1,2776 4 ,696 3 2,7103 3,1003 

9 1 , 31 88 3,184 7 2,8680 2 ,96 31 

10 2 ,40 79 3,6 1 31 3,1459 8 2 ,196 5 

11 2 ,64 36 3,4045 3,5475 1,9963 



TABELA IV 

Dados referentes ao consumo de oxigenio emirttl 02 /g/h de indi- 

viduos da espécie Penaeus aztecus subtiiis  (Perez Farfante, 

1967) na salinidade de 14,5% nos estgdios de muda B e C. 

N9 DE 

ORDEM 

ESTADIO B ESTADIO C  

Peso(g) Consumo 
pt1/0 2 /g/h 

Peso(g) Consumo 
#1/02 /g/h 

1 1,6 771 4,9 19 2 2,1404 4,6 253 

2 1,8101 3,39 76 2,3573 4,4542 

3 2,0335 2,6555 2,6 8 17 3,4679 

4 2,2770 2,5033 2,700 1 2,6665 

5 2,7011 2,149 89 2,7989 2,3045 

6 2,7920 2,1499 2,8880 2,2334 

7 2,9 314 1,4839 3,4998 1,6 715 

8 3,3221 2,1222 3,5175 1,3100 

9 3,3332 2,2051 4,4253 1,3558 

10 3,8650 1,7186 5,0101 1,3473 

11 4,2790 1,7177 5,1203 1,3261 

12 4,2581 1,7065 5,1430 1,3152 

13 5,0 210 1,5398 5,1981 1,2958 



TABELA V 

Dados referentes ao consumo de oxig&nio em 
i
ttl 0 2 /g/h de indi-

viduos da espécie Penaeus aztecus subtiiis  (Perez  Farfante, 

196 7) na salinidade de 11,3% nos estg_dios de muda B e C 

N9 DE ESTADIO B ESTADIO C  

ORDEM Peso(g) Consumo 

0 2 /g/h 
Peso(g) Consumo 

jtoll O 2 //h 

1 0,7833 7,2769 0,6 85 3 7,8301 

2 0,7893 7,7917 0,7881 7,7916 
3 0 ,9 752 5,5373 1,0826 5,8055 

4 1,0 59 8 5,9160 1,1310 4 ,0 36 1 

5 1,0626 5,9288 1,6472 3,6 10 8 

6 1,1863 4,8049 2,0010 2,7801 

7 1,3386 5,1096 2,0100 2,6320 

8 1,3475 5,1206 2,1630 3,1401 

9 1,3509 5 ,09 75 2,5101 2,3412 

10 1,3706 3,3927 2,9015 2,3618 

11 1,3830 5,7483 3,0000 2,2531 

12 1,3931 5,7066 3,1031 2,2700 

13 1,6523 3,7221 3,4981 2,1021 

14 16572 3,6921 3,8540 1,3691 

15 1,8101 3,1686 3,9801 1,1463 

16 2,5833 3,1311 4,4251 1,3160 

17 2,7921 2,0310 4,5600 1 ,210 3 

18 2,9215 1,3621 4,8312 1,2303 

19 3,8541 1,2798 5,0121 1,1965 

20 3,9601 1,2530 5,1429 1,0873 



TABELA VI 

Dados referentes ao consumo de oxigenio er 0 2 /g/h de indi- 

viduos da espe-oie Penaeus aztecus subtiiis  (Perez  Farfante, 

1967) na salinidade de 8,1% nos esfidios de muda B e C 

N9 DE ESTADIO B ES TADIO C  

Consumo Consumo 
ORDEM Peso( g) Peso(g) 

U. 0 2 /g/h 
02 - /g/h 

1 0,9408 4,9426 1,11410 3,9965 

2 1,0610 4,8951 1,4479 3,1978 

3 1,2192 4,8896 1,7320 3,0640 

4 1,14589 4,9866 2,1989 2,8130 

5 1,4637 14,8165 2,5169 2,3208 

6 1,51477 3,3081 2,8010 1,8510 

7 1,6521 3,5566 2,9003 2,2208 

8 1,8198 3,1052 3,2013 1,8715 

9 2,1845 3,1430 3,4796 1,9836 

10 2,9089 1,9701 3,8265 1,7886 



TABELA Vil 

Dados referentes ao consumo de oxigénio empl 0 2 /g/h de indi-

viduos da espécie Penaeus aztecus subtilis  (Perez  Farfante, 

1967) na salinidade de 2 3 8% nos estádios de muda B e C 

N9 DE ESTADIO B ESTADIO C  

ORDEM Peso(g) 
Consumo 

)04/1 0 2 g / /h  
Peso( g) 

Consumo 

02 g / /h 

1 0,70 3,52 0 ,9 7 3,53 

2 1,12 2,60 1,10 2,11 

3 1,50 2,58 1,50 1,05 

14 1,80 2,4.2 1,80 1, 0 

5 2,00 1,80 2,90 2 ,0 2 

6 2,10 2,57 3,81 1,79 

7 3,60 1,73 1+,80 1,69 

8 3,70 1,5 2 4,9 1 1,61 

9 3,73 1,31 5,50 0,79 

10 4,79 1,29 5,51 0,70 



TABELA VIII 

Dados referentes ao consumo de oxigénio por grama de peso vi- 

vo e por hora, em individuos aclimatados e riao aclimatados em 

laboratório. 

NÃO ACLIMATADOS ACLIMATADOS 

ESTÁDIO B ESTÁDIO C ESTADO B ESTÁDIO C 

LE  

ORLEM 
(Peso 

(g) 

Consuno 

plig/h 

Peso 

g) 

Consumo 

/ g, /h 

Peso  

( g) 

Cons  uno 

pil/g/h 

Peso 

(g) 

Consumo 

ittil/g/h 

1 1,4158 6,9925 2,2108 5,5636 1,4026 4,9679 2,1630 3,1401 

2 1,3548 6,1058 2,7372 4,5484 1,8101 3,1686 2,7016 2,3726 

3 2,5731 6,0956 2,7398 4,5080 2,5833 3,1311 2,7390 2,3160 

14 3,0413 3,7237 3,0807 3,2896 3,0396 1,3210 3,1031 2,2700 

5 3,9403 3,1020 4,4136 2,9630 3,9601 1,2530 4,4251 1,3160 

N9 



FIGURA I - Camarão Penaeus aztecus subtilis (PEREZ EARFANTE, 
1967). 



FIGURA II - Aparelho de Schilieper* 
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IIGURA 3 - ConSumo de 02 do camarão Penaeus aitecus subtilis (PREZ  FAR  
FANTE, 1967) 741/01, em rela.g-e-o.ao  peso (g), no estado 
B de muda na s  linidade de 33,7%o (igua do marpura). 
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1URA 4 - Consumo de 02 do camarão Penaeus aztecus subtiiis (PÉREZ  FAR  
FANTE, 1967) emv*Vg/h, em relag5.o ao peso (g), no estgdijiT 
C de muda, na sAlinidade 33,7%o (agua do mar pura). 
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FIGURA 5 - Consumo de 02 do camaro Penaeus agtecus subti lis (PE'REZ  FAR  
FANIL, 1967) em /g/h, em relag-ao ao peso (g), no esta-.6 
B de muda, na s linidade 16,0%o. 
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FIGURA 6 - Consumo de 02  do camarão Penaeus aztecus subtilis (PÉREZ  FAR  
FANTE, 1967) em  /eh,  em re1ag.5.o ao peso (g), no estgAi3-
C de muda, na s inidade 16,0%o. 



-1:- ClUA 7 - ConHumo de 02  do camarao Fenaeus a2tecus subtilis (PÉREZ  FAR 
FATE,  1967) em)021g/h, em relagao ao peso (g), no est-cidib-
K 0,2 muda, na salinidade 14,5%o. 



FIGURA 8 - Consumo de 02  do camarão Penaeus aztecus subtiiis (PtREZ  FAR  
FAN1E, 1967) em 1IgJh, em relagdo ao peso (g), no estddio 
C de muda, na sa1inidae 14,5%o. 



FIGURA 9 .= Consumo de 02  do camaro Penaeus aztecus'subtilis (PREZ  FAR  
FANTE, 1967) em /g/h, em relag'a-o ao peso (g), no estddi5 
B de muda,.na s linidade 11,3%o. 
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FIGURA 10 - Consumo de 02 do camarap Penaeus aztecus subtilis (PÉREZ  FAR  
FANTE,:1967) em /g/h, em Llag-ao ao peso (g),  nor  es1ad16 
C de muda,-na s41inidad 11,3%o. 
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FIGURA 11 - Consumo de 02 do camarão  Penaeus agtecus  sub  tilis (Pt-REZ  FAR 

FAME,  1967) em /g/h, em relagao ao peso (g), no estqdr6 
B de muda, na s  linidade 8,1%o. 
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FIGURA 12 - Consumo de 02  do camargo Penaeus aztecus subtilis (PfREZ  FAR  
FANTE, 1967) em gfh, em relag-go ao peso (g), no estgdi-& -
C de muda, na s linidade 8,1%o. 
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..FIGURA 13 - Consumo de 02 do camarão Penaeus aztecus subtilis (PREZ  FAR  
FANTE, 1967) emifl/g/h, em relação ao peso (g), no esta.dij5i 
B de muda, na salinidade 2,8°o. ' 
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FIGURA 14 - Opnsum de 02 do camarão Penaeus aztecus subtilis (PREZ  FAR  
FANTE, 1967) em /g/h, em ilação ao peso (g), no - estadia 
C de muda, na s linidade 2,8%o. 
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