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CURVAS DE CRESCIMENTO EM COMPRIMENTO E PESO DO CAMARÃO CANELA, 

° Macrobrachium amazonicum  (Heller)  NO ESTADO DO CEARA (BRASIL) 

Almir Pereira Filho 

0 camarao canela, Macrobrachium amazonicum  (Heller),  

originário da região amazonical  pertence família Palaemonidae 

e íoi. introduzido no Nordeste brasileiro em 1943, para ser apro 

veitado como especie forrageira de alguns peixes de importância 

comercial, participando com mais de 60% do regime alimentar de 

alguns desses recursos (Pinto, 1977; Nomura,1978 e Dourada0-9144. 

Esta espécie se aclimatou de tal maneira na regiao 

nordestina do Brasil, constituindo—se recurso pesqueiro dos mais 

importantes e vem participando há muitos anos entre os cincopri 

meiros lugares na produção de pescado (2.939,6 t em 1978 e 700,4t 

em 1983 durante o auge da estiagem) nos açudes administrados pe  

lo  Departamento Nacional - de Obras Contra as Secas (DNOCS). 

.Sua área de distribuição geográfica es-Lá limitada a  

America  do Sul, principalmente nas Bacias Platina e Amazonica 

(Holthuis, 1952). 

Segundo Dourado,  op.  cit., o camarao canela apresenta 

cor clara, quase hialina, com um ponto escuro em cada urOpodo. 

0 rostro 6 acentuadamente maior que a escama antenal, sendo o 

cefalotérax e os quelipodos grandes. 

Embora este camarao apresente boa aceitagao e vlor 

comercial, alem de características biolOgicas adequadas ao cul 

tivo intensivo ( reprodugao continua, no migrador, muito  pre  



coce,  prolific°,  omnívoro, resistencia ao manuseio e transpor 

te ), sua criação deve se limitar ao cultivo extensivo, tendo 

em vista as baixas taxas de crescimento e peso, fatores de  fun  

damental importancia na exploragao racional dos recursos pes 

queiros. 

Este trabalho visa obter e analisar as curvas de  Gres  

cimento em comprimento e peso do camarao canela, mantido em ca 

tiveiro, na Estação de Piscicultura do Centro de Ciencias Agra 

rias da Universidade Federal do Ceará, localizada a jusante do 

Açude "Santo Anastácio" (Fortaleza - Ceará). 

MATERIAL E MÉTODO 

0 material examinado, constou de 40 exemplares do ca 

marao canela, provenientes do Açude "Pereira de Miranda" (  Pen  

tecoste Ceará ) com o comprimento total medio de 1,91 cm e 

peso total médio de 0,052  g, os quais foram repartidos em dois 

lotes de 20 indivíduos e colocados em dois tanques de Eternit, 

com capacidade de 1.000 litros cada, onde colocou-se uma camada 

de areia de rio de aproximadamente 10,0 cm de espessura. 

Os dados utilizados foram coletados mensalmente, durante o 

rodo de dezembro de 1984 a outubro de 1985 e estao apresenta 

dos na tabela I. 

Os tanques foram abastecidos com água do  Pogo  Amazo 

nas, atraves de tubulagao plástica. Quando necessário,recebiaul 

uma quantidade de água extra para compensar as perdas por eva 

poragao. Sua adubagao foi feita com esterco de galinha na  pro  

porção de 50g/m2, colocada no inicio dos experimentos. 



Como medida de proteção e melhoramento da qualidade 

da água, foram distribuidos exemplares de orelha-de-onça, Ei-

choraia crassio.s, cobrindo aproximadamente 1/3 da superfície 

do tanque. 

A alimentação dos camarOes nos 3 primeiros meses, foi 

fornecida na base de 10% da biomassa total. Tendo em vista o 

excesso e consequente perda de ração, baixou-se a taxa de ali-

mentação para 7% da biomassa total  at  o final do experimento. 

A dieta alimentar era constituída de 25% de  raga()  balanceada 

tipo engorda para galináceos, 25% de proteinato de soja previa 

mente homogeneizado e triturados em liquidificador e 50% do 

mUsculo de tilápia do Nilo, Oreochromis (O.) niloticus, sendo 

fornecida diariamente e de uma só vez, com excegao dos fins de 

semana. 

No inicio os dados de comprimento total(Lt) em centí 

metros e peso total  (Wt)  em gramas foram coletados sem conside 

rar os sexos dos camarOes, devido as dificuldades de identifi-

cacao dos indivíduos jOvens. Posteriormente, se conseguiu a de 

terminação das femeas com base na primeira maturação sexual 2  

passando-se então, a se considerar machos e f;meas em separado. 

Paralelamente, a confirmação dós machos foi feita atrav6s dos 

caracteres sexuais externos (Pinto, 1977). 

Para obtenção destes dados, foram usados um paquime-

tro de  ago  capaz de registrar décimos de milímetros e balança 

com precisão de 0,1 grama. 



A fim de estimar as curvas de crescimento em compri-

mento e peso do camarao canela em cativeiro, utilizou-se o m4 

todo do cultivo descrito por Santos (1978). Este consiste em 

criar os indivíduos e fazer coletas periOdicas para estimativas 

de comprimento e peso médios totaisr  permanecendo constante o 

intervalo de tempo entre as amostras. Para isso coletavam-se a 

mostras mensais (nt) de v6rios tamanhos, ao acaso e com reposi 

gao dos indivíduos da populagao estocada (Nt)2  capturados COM 

puçá, apOs o esvaziamento quase completo dos tanques. Em segui 

da, os exemplares foram transportados em baldes de plástico  pa  

ra o laboratOrio a fim de se efetuar as determinagOes do peso 

total em gramas e comprimento total (medida compreendida entre 

as extremidades anterior do rostro e posterior do telso 2tomada 

sobre o dorso2  no plano de simetria, estando o animal estendi-

do naturalmente sobre uma superfície plana) em centimetros2  pa  

^ ra estimativas das respectivas medias aritimetioas, variancia 

dos comprimentos totais (s2It) em centimetros, biomassa total 

[B(T)] e taxa de alimentagao íA(& )j em gramas (Tabela I). 

Apesar da duragao da fase  larval  (23 a 26 dias?segun 

do  Perez?  1984) nao ter sido considerada neste trabalho, utili 

zou-se a expressao matemática de  von  Bertallanfy (1938) para 

apresentar a curva de crescimento, a partir do momento em que 

os camarOes atingiram a fase de  post-larva ou juvenil I e por 

tanto sua forma definitiva: 

- to)] Lt = Lco[ 1 - e-K" 
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onde:  

Lt  = comprimento total na idade t; 

LOD= comprimento total medio máximo que o animalpode 

alcançar; 

e = base do logaritmo neperiano; 

= parametro relacionado com a taxa de crescimento; 

t = idade do individuo, e 

to = parametro relacionado com o comprimento doanimal 

ao nascer  (Lo).  

Neste trabalho, considerou-se o comprimento dos cama 

rbes ao nascer desprezível e portanto  Lo  = O e to = 0 e canse 

quentemente, a expressao matemática da curva de crescimento as 

sumiu a forma:  

Lt = Loo ( 1 - e-Kt  )  

Sendo o intervalo de tempo (At) constante, entre as 

coletas das amostras, usou-se a transformagao Ford-Walford(WaJ  

ford,  1946) para verificar a linearidade da relagao entre o 

comprimento total no instante't +4tn[L(t + At)] eocomprimento 

total no instante "t"  (Lt).  

Esta relagao foi analisada atraves do modelo de  re  

gressao do tipo: 

Y = a bX  

escolhido por inspegao gráfica dos pontos e ajustada pelo meto 

do dos mínimos quadrados, sendo: 
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Y = comprimento total médio no instante "t  +at"  = 

= L(t + At); 

X = comprimento total medio no instante "t" =  Lt,  e 

a e b = constantes a estimar. _ 

A fim de verificar a depedencia entre as duas series 

de vari6.veis das equagOes de regressEo para machos e femeasyfo  

ram  obtidos os coeficiente de correlagEo linear de  Pearson  (r) 

e testado as suas significancias estatísticas (TabelaJI; Figu-

ra 

Na estimativa de Loo y verificada a existencia de de 

pendencia linear entre L(t + 6t) em relagao a  Lt  e que a bisse 

triz interceptara a reta de regressao no ponto Lt----1,(t+at)=La), 

podemos utilizar a fOrmula:  

a 
L co =- 

1 - b 

Como uma primeira estimativa de K utilizou-seafOrmu 

la: 

K = - lnb  

onde: 

b = constante da equagEo matemtica da reta da  trans  

formagEo Ford-Ualford. 

Como as idades dos indivíduos nEo eram conhecidaspor 

ocasião das coletasy estimou-se entEo, a idade t1  media corres 

pondente a primeira mensuragao ou a idade media dos recrutas 
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por ocasiao da estocagem, em meses e por adigao de  Lt  aS idades 

corretas dos individuos para as demais mensuragoes2  a partir da 

relagao  Lt  =  at  +  bit*  (Tabela  III,  Figura 2)2  onde: 

LRt = in 

LW 

= idade media relativa (em meses) 

Os parametros a' e b' foram estimados ajustando-se a 

reta de regressao pelo metodo dos mínimos quadrados, tendo-se 

previamente calculadosos coeficientes de correlagao linear de  

Pearson  (r) para verificar a dependencia entre as duas series 

de vari6,veis consideradas, correspondentes aos machos e fmeas 

e testadas as suas significancias estatísticas. Os valores de 

t1 
e K foram entao obtidos pelas fOrmulas: 

_ a' 
ti  - --- 

b' 

=-b' 

e se encontram apresentados nas curvas de crescimento2juntamen 

te com os valores dos comprimentos totais correspondentes as 

idades corretas (Tabelas  HI  e II, Figuras 2 e 5). 
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Para a estimativa da curva de crescimento em peso;  

utilizou-se o modelo:  

Wt = Woa ( I - e t )b 

sendO:  

Wt  = peso total na idade t;  

Woo=  peso total máximo, correspondente a LOD; 

e = base do logaritmo neperiano; 

K = parametro relacionado com a taxa de crescimento 

em comprimento; 

= idade do individuo, e 

coeficiente angular da relagao entre o peso to 

tal (Y) e o comprimento total (X). 

Para a estimativa da curva de crescimento em peso 4 

necessário o conhecimento prévio da relação entre o peso total  

(Wt)  em gramas e o comprimento total  (Lt)  em centímetros. Esta 

relagao foi analisada através do modelo matemático do tipo:  

Wt = A Ltb  (Tabela IV, Figura 3) 

escolhido por inspeção gráfica dos pontos, o que corroborado 

pela linearidade da relagao: 

lnWt = mA + b.lnLt (Tabela V, Figura 4) 
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sendo: 

mA = coeficiente linear = constante a;  

Wt = peso total em gramas;  

Lt = comprimento total em centímetros, e 

a e b = constantes a estimar. 

Tambem calculou-se o coeficiente de correlação linear 

de  Pearson  (r), a fim de se verificar o grau de dependencia  en  

tre as duas series de vari6oreis consideradas e testadas as suas 

significancias estatísticas (Tabela V, Figura 4). 

Com base na curva de crescimento em peso calcularam-

se os valores esperados, tendo-se plotado também os valores dos 

pesos totais correspondentes as idades corretas (Tabelas  III  e 

VI, Figuras 2 e 6). 

Utilizou-se a equagao de regressEo das transformag3es 

Ford-Walford das curvas de crescimento em comprimento de machos 

e femeas no estudo de dimorfismo sexual quanto ao crescimento. 

As constantes estimadas dessas transformagOes foram submetidas 

ao teste "t" (tb e ta), visando detectar diferengasestatistica 

mente significativas entre os sexos (Tabela a, Figura 

Para isso empregaram-se as seguintes fOrmulas: 

tb = b b' 

Sxx St=  

ta=  a - at 
s(d) 
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onde: 

= coeficiente angular da equaçao daretada  -trans  

formação Ford-Walford da curva de crescimento 

em comprimento das femeas. 

b, = coeficiente angular daequagao da reta da  trans  

formagao Ford-Walford da curva de crescimento 

em comprimento dos machos; 

desvio em relagao as variancias dos comprimen 

tos totais no instante "t" em relação a dife 

renga entre os coeficientes angulares das equa 

g3es de regressao da transformagaolibrd-Walford 

das curvas de crescimento em comprimento dos 

machos e das femeas; 

Sxx = variancia dos comprimentos totais das femeas; 

Sixx = variancia dos comprimentos totais dos machos; 

a = valor do coeficiente linear (a) recalculado da 

equação da reta da transformagao Ford-Walford 

da curva de crescimento em comprimento das fe 

meas; 

a, = valor do coeficiente linear (a) recalculado da 

equagao da reta da transformação Ford-Walford 

da curva de crescimento em comprimento dos ma 

chos, e 

S(d) = desvio em relação as variancias dos comprimem 

tos totais no instante "t" em relagao a dife 

renga entre os coeficientes lineares das eq.11R 

gOes de regressão da transformagão Fcrd-Wal   ford  

das curvas de crescimento em comprimento dos 

machos e das femeas. 
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Finalmente, utilizou-se sempre o nivel de probabili-

dade c = 0,05 com a finalidade de aceitar ou rejeitarashipete 

ses testadas neste trabalho. 

RESULTADOS  E DISCUS SAO 

A tabela I mostra que os maiores comprimentos totais 

medios de machos e femeas do camarao canela, Macrobrachinm ama 

zonieum  (Heller),  foram de 7,29 e 8,31 cm, respectivamente.Se-

gundo Holthuis (1952)  in  Pinto (1977), a especie em estudo apre 

senta quando viva um comprimento total máximo de 15,0 cm para 

machos e 12,5 cm para femeas. J6. Coelho  at  ali (1982) povoando 

viveiros com camarOes de 325 a 4,0 cm de comprimento obtiveram 

um aumento para 7,0 cm em 3 a 4 meses de cultivo. Por outro lado, 

Dourado (1981b) ressalta que essa especie pode alcançar compri 

mentos totais m6ximos em torno de 11,0 cm apOs 6 meses de cria 

gao em tanques. Infelizmente o autor nao informa dados sobre a 

idade dos camarOes, embora eles tenham sido estocados com 222 

a 5,9 cm de comprimento, valores estes bem diferentes daqueles 

apresentados neste trabalho, correspondentes a 1,91 cm de com 

primento total media, equivalente a variancia (s
2 de 0,066cm. 

Os dados de pesos totais médios variaram de 0,052 g 

a 3,29 e 3,73 g para machos e femeas, respectivamente. 

A primeira maturagao sexual das femeas ocorreu  co  m 

2,5 a 4,5 meses de idade, quando apresentavam comprimento total 

medio de 5,64 a 6,55 cm, predominando indivíduos de 62 26 cm (T 

bela I). Esses resultados corroboram, em parte, as afirmagOes 
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de Dourado (1981 a e h) com relagao ao comprimento total  medic)  

de 4 25 a 828 cm, com predominancia de 515 cm, porem discordam 

quanto a idade da maturação sexual que e de 5 a 6 meses de ida 

de.  

Ao ser analisada a relação entre os comprimentos to 

tais medios no instante "t + b.,-t° e os comprimentos totais me-

dios no instante "t" em centímetros, através da transformação 

Ford-Walford (Tabela II, Figura  la)  verificou-se que os coefici 

entes de correlação linear de  Pearson  (r = 0295 para femeas e 

r = 0,98N  para machos) eram significantes ao nível ( = 0205  ten.  

do-se obtido as seguintes equaç'Oes de regressão: 

L(t + A.t) = 2242 + 0271 Lt (femeas) 

L(t + = 1294 + 0274 Lt (machos) 

Os valores dos testes tb e ta no estudo dedimorfismo 

sexual com relagão ao crescimento corresponderam a: tb=- 0260 

e ta = 3,63, sendo significativo somente em relação aos coefi 

cientes lineares e consequentemente existe dimorfismo sexual com 

relação ao crescimento, com as femeas crescendo mais do que os 

machos (Tabela IC2  Figura lb). Esse não foi verificado por Hol 

thuis (1952)  in  Pinto (1977), que ressalta machos alcançando 

' comprimento total de  at  152 0 cm e femeas com máximo de 12,5cm. 

Como  jã  foi dito, considerou-se desconhecidas as ida  

des  dos indivíduos por ocasião das coletas, tendo sido portan-

to necessária as estimativas das idades corretas correspondem 

tes à primeira mensuragao ou àquelas relativas as idades m6dias 
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dos recrutas por ocasiao da estocagem (t1  = 1,0 e t1  = 0,5 mas, 

para machos e femeas, respectivamente) Para isso, calcularam-

se os coeficientes de correlagão linear de  Pearson  (r = - 0,99 

para femeas e r = - 0198*  para machos) os quais eram significa 

tivos ao nivel csC = 0,05 e as equagOes de regressão entre o  lo  

garitmo neperiano do comprimento relativo  (Lt)  e idade media 

relativa (t3E) em meses (Tabela  HI,  Figura 2)7  tendo-se obtido 

os seguintes resultados:  

Lt = 0,19 - 0,37 tR (femeas) 

Lt - 0,30  - 0,30 (machos) 

As curvas de crescimento em comprimento em centime-

tros (Tabela VI, Figura 5) foram obtidas a partir das equagoes 

de regressão citadas, tendo-se encontrado os seguintes resulta 

dos:  

Lt = 8,34 ( 1 -,. e-°,37t) (femeas) 

Lt = 7,46 ( 1  e-0,30t)  
(machos) 

Para estimativa das curvas de crescimento em peso e 

necessário o conhecimento prévio da relação entre os pesos to 

tais  (Wt)  em gramas e os comprimentos totais  (Lt)  em  centime  —  

tros (Tabelas Fie V, Figura 3):  

Wt = 0,00892 Lt2'88 (femea) 

Wt = 0,00745 Lt3'04 (machds) 
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Estas equagoes foram corroboradas pela linearidade da 

relagão entre os logaritmos neperianos dos pesos totais (lnWt) 

e dos comprimentos totais (lnlit). Para isso calcularam-se osres 

pectivos coeficientes de correlagao linear de  Pearson  e testa 

do suas significancias estatisticas tendo-se obtido valores de 

r = 0,993E, para ambos os sexos (Tabela V, Figura 4): 

lnWt = - 4,72 + 2,88 lnlit (femeas) 

lnWt = - 4,90 + 3,04 lnIt (machos)  

Finalmente, as curvas de crescimento em peso, expres 

sas em gramas, obtidas a partir das equagZes relacionadas (Ta- 

bela VI, Figura 6) foram as seguintes:  

Wt = 4,01 ( 1 _ e-0,37t)
2,88  (femeas) 

Wt = 32 35 ( 1 _ e-0130t)3,04 (machos)  

Analisando as figuras 5 e 6, observou-se que as ta- 

xas de crescimento, em comprimento e peso do camarão canela 1  

são maiores  at  aproximadamente o 72  ms,  caindo progressiva--

mente  at  o alcance dos comprimentos totais médios m6ximos(Ixo= 

=. 8,34 cm para femeas e 7,46  am  para machos) e dos pesos totais 

médios máximos correspondentes a Lop(Wa)= 4,01 g para femeas 

e 3,35 g para machos). 

Pouco se conhece sobre os modelos matemáticos docres 

cimento do camarão canela. Apenas o trabalho de AImeida (1984), 

apresenta curvas de crescimento em comprimento de machos e fe 

meas, em conjunto, para diferentes taxas 4e estooagem (10, 157  

e 20 g/m
2
), razão pela qual os dados não foram comparados neste 
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trabalho, j6 que foi observado dimorfismo sexual com relagao ao 

crescimento da especie. Apesar dessas 1imitag3es, apresentamos 

as equagoes encontradas: 

Taxas de 
estocagem 
(g/m2)  

— 

LOD 

(cm) 

K tl 

(meses) 

10 

15 

20 

11,14 

9,50 

7,38 
— 

0,084 

0,120 

0,210 

3119 

21 16 

2,61 

CONCLUSÃO 

Os resultados deste trabalho permitem as seguintes 

conclusOes: 

1) Existe dimorfismo sexual com relagao ao crescimen 

to. As femeas crescem mais do que os machos. 

22-) As relagOes entre os pesos totais  (Wt)  em gramas 

e os comprimentos totais  (Lt)  em centímetros, foram as seguin 

tes:  

Wt = 0,00892 Lt2,88 

Wt = 0,00745 Lt3I°4  

(femeas) 

(machos) 
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34) As curvas de crescimento (relag6es entre os com 

primentos totais  (Lt)  em centímetros ou pesos totais  (wt)  em 

gramas e as idades (t) em meses) foram as seguintes:  

Lt = 8,34 ( 1 - e-°,37t) (femeas) 

Lt = 7,46 ( 1 - e-030t) (machos) 

Wt = 4,01 ( 1 - e  Q437t)?,88 (femeas) 

Wt = 3,35 ( 1  - e-°,3°t)3,04 (machos) 

44) Os comprimentos máximos médios (Lco= 8. 04 cm  pa  

ra femeas e 7,46 cm para machos) e os pesos máximos medios  (Woo=  

= 4,01 g para femeas e 3,35 g para machos) foram alcançados no 

momento em que os indivíduos atingiram 22 e 26 meses de idade 

para femeas e machos, respectivamente. 

54) As taxas de crescimento em comprimento e peso 

para machos e femeas diminuem com a idade. 

6) Os valores de t1  indicam que por ocasião da pri 

meira mensuragão ou poca de estocagem, os camarOes apresenta 

vam 0,5  ms  de idade para as femeas e 1,0 mes de idade para os 

machos. 

7.4) 0 camarão canela não deve ser recomendado para a 

carcinocultura intensiva, porque a taxa de crescimento 4 rela 

tivamente lenta e portanto o tempo necessário para atingir um 

comprimento comercialmente viável 6 muito longe. Embora a sua 

criagao extensiva deva ser recomendada e estimulada, tendo em 

vista suas características biol6gicas1  couerciais •e par se 

constituir espécie forrageira de peixes carnívoros de maior im 

portancia posqueir4#  
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SUMÁRIO 

No presente trabalho são analisados os dados biometri  

cos  de 40 exemplares do camarão canela, Macrobrachium amazoni-

cum  (Heller),  mantidos em tanques com capacidade de 1.000 1 na 

Estação de Piscicultura do Centro de Ciencia Agrárias (Fortale 

za - Ceará - Brasil), no  period()  de dezembro de 1984 a outubro 

de 1985. 

A alimentação foi fornecida diariamente com exceção 

dos fins de semana e o sistema de coleta de amostras foi mensal, 

ao acaso e com reposição. 

No inicio os dados foram coletados conjuntamente para 

machos e femeas  at  que se conseguiu separar os sexos. Quando 

aplicado o teste "t" de  Student  nas retas da transformação Ford-

Walford, verificou-se que havia diferença significativa, ao ni 

vel = 0,05, com relação somente aos coeficientes lineares das 

retas (tb = - 0260 e ta = 3,63k). 

Os métodos de análise a seguir apresentados encontram 

se pormenorizadamente descritos em Santos (1978). 

As relagOes estudadas foram as seguintes: 

- Relação entre o comprimento total médio no instante 

"t + Att (Y) e o comprimento total médio no instante "th (X) ega 

oeniimetros da transformação Ford-Walford da curva de cresc-L--

mento; 

- Transformação semi-logarítmica da relação entre o 

comprimento relativo (1., -t = Y) e a idade relativa (t3€  = X) em 

meses; 

17 



- Relagão entre o peso total  (Wt)  em gramas e o com 

primento total  (Lt)  em centímetros; 

- Transformação logarítmica da relação entre o peso 

total  (Wt  = Y) em gramas e o comprimento total  (Lt  = X) em cen 

timetros, e as: 

- Curvas de crescimento em comprimento total em cen 

timetros e em peso total em gramas, foram as seguintes:  

Lt = 8,34 ( 1 - e-°,37t) 

Lt = 7,46 ( 1 - e-0 '30t) 

Wt = 4,01 ( 1 _ e-0/37t)2 B8 

Wt = 3,35 ( 1 —  

(femeas) 

(machos) 

(femeas) 

(machos)  
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TABELA I 

de indivíduos estocados (Nt), amostra 

biomassa [B(T).] em gramas,taxadealimentag-ao [A/a)] 

peso total médio  (Wt)  em gramas, comprimento total 

em centímetros e varianciado comprimento total(41) 

Macrobrachium amazonicum  

Dados mensais do nIlmero 

dos (nt), 

em gramas, 

medio  (Lt)  

em centímetros, do camarao canela, 

(Heller).  

Meses  LIndividuos
4
[B(T)] 

Nt I nt (g) (g) Vt (g) ILt(cm 

Dados biometricOs 

2 

MACHO  

- dez/84 40 5 
T 

1,04 0,104 0,052 1,91 0,066 
jan/85 40 19 41 11 0,411 0,220 3,01 0,307 
fey 36 36 35,21 3,521 0,978 41 71 0,666 
mar 25 25 27,20 1,900 1,090 5,26 0,720 
abr 20 20 24,80 1,740 1,240 5,56 1,037 
mai 20 19 35,10 2,460 1,750 6,17 1,575 
jun 20 19 43,60 3,050 2,290 6,79 2,477 
jul 20 20 48,80 3,420 2,570 ' 6,89 3,145 
ago 20 19 58,44 4,090 2,920 6,80 3,313 
set 20 20 58,10 4,070 2,910 7,08 3,968 
Out 
- 

19 19 
. 

59,31 
1,  

4,150 
*. 

3,290 
, 
71 29 4,727 

F E 

dez/84 
jan/85 
fey 
mar 

40 
40 
4 

15 

5 
19 
4: 
15: 

1,04 
4,11 
6,30 
31,00 

0,104 
0,411 
0,630 
2,170 

- 
0,052 
0,220 
1,575 
2,070 

- 
1,91 
3,01 
51 64 , 
6,26 

0,066 
0,307 
0,040 
0,187 

abr 20 20 39,50 2,770 1,980 ' 6,55 , 0,251 
mai 19 18 43,30 3,030 2,280 6,86 0,299 
jun 17 17 52,20 3,650 2,900 7154 0,301 
jul 17 17 54,85 3,840 3,050 7,81 0,361 
ago 17 16 55,71 3,900 3,280 . 8,07 0,415 
set 16 16 56,98 3,990 3,560 8,09 0,506 
out 
_ 

16 16 63,55 . 4,430 3,730 8,31 0,583 

obs: no período dezembro/84 a março/85, os dados referem-se 

a indivíduos com sexos no determinados; nos períodos 

dezembro/84 a fevereiro/85 e a partir de março/85, as 

taxas de alimentagao referem-se a 10 e 7% da biomassa 

total, respectivamente. 

* Referem-se a femeas ovadas ou que j.4. reproduziram pe  

lo  menos uma vez. 
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TABELA  IL  

Dados referentes  ass  comprimentos totais medios no instante 

"t  +Lt"  FL(t Akt)1 7  comprimentos totais medios no instante 

"t" .(Lt) da transformagao Ford-Walford da curva de creseimento 

em comprimento e incrementos de crescimento em " t" [L(t+tit) 

-  Lt]  em centimetros, do camarao canela, Macrobrachium amazo 

nicum  (Heller)  

Dados biom6tricos ( cm ) 

I
L(t  +At) L(t +At) - Lt 

C H 

1,91 3,01 1,10 

3,01 4,71 1,70 

4,71 5,26 0,55 

5,26 5,56 0,30 

5,56 6,17 0,61 

6,17 6,79 0,62 

6,79 6,89 0,10 

6,89 6,80 0,09 

6,80 7,08 0,28 

7,08 7,29 0,21 

1,91 3,01 1,10 

3,01 5,64 2,63 

5,64 6,26 0762 

6,26 6,55 0,29 

6,55 6,86 0,31 

6,86 7,54 0,68 

7,54 7,81 0,27 

7,81 8,07 0,26 

8,07 8,09 0,02 

8,09 8,31 0,22 
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TABELA IH 

Dados de comprimento total médio  (Lt)  em centimetros, logaritmo 

neperian* do comprimento relativo  (Lt),  peso total médio  en  

grauas  (Wt),  idade relativa (t*) e idade correta (t) em meses, 

da transformação semi-logarítmica, do camarao canela, Macrobra-

chium amazonicum  (Heller).  

Comprimento tolLogaritmo nepe Peso total Idades (meses) 
tal medi* nolriano do compri  medic, em 
instante (t )Imento relativo gramas 
em centímetros  

(Lt) 

A C H 

1,-91 - 0,2958 0,052 0 1,0 

3,01 -. 0,5167 0,220 1 210 

4271 - 0,9980 0,978 2 310 

5226 - 1,2211 1,090 3 41.0 

5,56 - 11.3677 1,240 4 5,0 

6,17 - 17549 1,750 5 6,0 

6,79 - 24100 2,290 6 710 

689 - 2,5717 2,570 7 8,0 

6,80 - 2,4251 2,920 8 910 

7„08 - 2,9771 2,910 9 10,0 

ÈM E A 
"7- 

1,91 0,2601 0,052 0 0,5 

3,01 014477 0,220 1 1,5 

5,64 1,1278 1,575 2 215 

6,26 1,3887 2,070 3 3,5 

6155 ;/5388 1,980 4 4,5 

6,86 1,7290 2,280 5 515 

7,54 2,3442 2,900 6 6,5 

.7,81 2,7560 3,050 7 7,5 

8107 3,4304 3,280 8 8,5 

8,09 3,5074 3,560 9 9,5 
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TABELA IV 

Valores calculados dos pesos totais a partir da relagao entre o 

peso total  (Wt)  em gramas e o comprimento total  (Lt)  em  centime  

tros, do camarao canela, Macrobrachium amazonicum  (Heller).  

Valores de com 
primento total 

( cm ) 

Pesos totais calculados ( g ) 
-, 

machos femeas 

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
 I  

on 
o

 (NI 
0
-, 

0,000 0,000 
0,007 0,009 
0,061 0,066 
0,210 0,211 
0,504 0,483 
0,993 0,919 
1,729 1,553 
2,762 2,421 
4,145 3,557 
5,930 4,993 

TABELA V 

Dados de comprimento total médio  (Lt)  em centímetros, peso total 

médio  (Wt)  em gramas, com os respectivos valores do logaritmo 

neperiano (lnLt e lnWt), do camarao canela, Macrobrachium  amaze  

nicum  (Heller).  

Dados biometricos 

machos femeas 

Lt(cm) Wt(g) lnLt lnWt Lt(cm) Wt(g) lnLt lnWt 

1,91 0,052 0,647 - 2,957 1,91 0,052 0,647 - 2,957 
3,01 0,220 1,102 - 1,514 3,01 0,220 1,102 - 1,514 
4,71 0,978 1,550 - 0,022 5,64 1,575 1,730 0,454 
5,26 1,090 1,660 0,086 6,26 2,070 1,834 0,728 
5,56 1,240 1,716 0,215 6,55 1,980 1,879 0,683 
6,17 1,750 1,820 0,560 6186 2,280 1,926 - 0,824 
6,79 2,290 1,915 0,829 7154 2,900 2,020 1,065 
6,89 2,570 1,930 0,944 7,81 3,050 2,055 1,115 
6,80 2,920 1,917 1,072 8,07 3,280 2,088 1,188 
7,08 2,910 1,957 1,068 8,09 3,560 2,091 1,270 
7,29 3,290 1,987 1,191 8,31 3,730 2,117 i 1,316 
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TABELA VI 

Valores calculados de comprimento total  medic) (Lt)  em  centime  

tros e peso total médio  (Wt)  em gramas, por idade (meses) do 

camarao canela, Macrobrachium amazonicum  (Heller).  

Idades 

(meses) 

Valores calculados  
7-- 

Lt (cm) j Wt (g) 

MACHOS 

0 0,00 0,00 

2 3,37 0,30 
4 5,21 1,13 
6 6,23 1,93 
8 6,78 2,51 

10 7,09 2,87 

12 7,26 3,08 
14 7,35 3,20 
16 7,40 3,27 
18 7,43 3,30 
20 7,44 3,32 
22 7,45 3,34 
24 7,45 3,34 
26 7,46 3,35 

E 
•••••••••••••••••• 1ST 

0 0,00 0,00 
2 4,36 0,62 
4 6,44 1,91 
6 7,43 2,88 
8 7,91 3,44 

10 8,13 3,73 
12 8,24 3,88 
14 8,29 3,95 
16 8,32 3,98 
18 8,33 4,00 
20 8,33 4,00 
22 8,34 4,01 
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911111••••■•1•11ffellIMEMINNISIIIIIIIM 

L(t = 2,36 + 0,72 Lt 

L(t+Lt) 
(Cm) 

8,0 
L(t+ At) = 2,42 + 0,7i Lt 

r x,1Y 

® L(14- A1) = 1,94 +0,74 Lt 

r = 0,98*  

6,0 
o 

e 

0 

a 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 

Lt (cm)  

4,0 

L(t +/It) = 2,04 + 0,72 Lt, 

r = 0,98* 

2,0 

Figura I Relação entre o comprimento total médio no ins,tante 

"t + At"(Y) e o comprimento total m6dio no instante 

em cent5metros da transformação Ford-Walford 

da curva de crescimento e do estudo de dimorfismo se 

xual do camarão canela, Macrohrachium aMazonicum  

X#  

(Heller). 



x machos qmeos 

t*(rneses) 

4 5 6 d 9 10 
0,0 

\\ 

X 

- 1,0 
0\ 

Lt q, 30 tx  

r -0 

-1,5 

-2,0 \ 

• \ 

\4?: 
ot 

-2,5 

-3,0 
\ 

*t = — 0,19 - 0,37 V' 
r = — 0,99* 

-3,5 eih
\ 

 

L* t 

Figura 2 - Transformação semi-logarítmica da relação entre o com 

primento relativo (L*t = Y) e a idade relativa(t*=X), 

em meses, do camarão canela, Macrobrachium amazonicum  

(Heller).  
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4,0 

3,0 

2,0 

1,0 

machos femeas 

,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0  

LI  (M) 

Figure 3 - Relação entre o peso total  (Wt)  em gramas e o COM 

primento total  (Lt)  em centimetros , do camark ca 

nela,  Macrobrachium amazonian  (Heller) . 
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2,10  2,00 1,70 1,80 1,90 

Ln Lt 

o  fêmeas   machos 

— 4,9 3,04 Ln Lt 
r= 0,99*  

X / 

o // In Wt — 4,72 2,88 Lj1 Lt 

r=0,99* 

0,9 

0,7 

0,5 

0,3 

0,1 

Figura 4 - Trilnimação logarítmica da relação entre o peso total  
(Wt=  Y) em gramas e o comprimento total  (Lt  = X)emcen 

timetrc,s, do camarão canela, Macrobrachium amazonicum  
(HellEr). 
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x-- machos fèmeos 

----- 
Lt 8 34 (1 p-t"),37  t ) 

r. 0,5 
/ 0 

Lt= 7,46 kz 

1,0 /1-4:s 

VI% sEASF.S 

7,0 

(:) 

6,0 

9 

5,0 

4,0 

2 4 6 8 10 12 14 16 20 22 24 26 

t ( meses) 

Figura 5 - Curva de crescimento em comprimnto total em cen 

timetros, do camarão canela Macrobrachium amazo-

nicum  (Heller).  

X e 0 = valores de  Lt  correspondentes as idades 

corretas. 
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 machos fêmeas 

(g) 

4,0 

Wt 4,01 e-0,37t)2,68 

5  
o 

3,5 

10 12 14 16 

t ( meses) 
4 

Wt 

ti 

3,0 

2,5 

0/  
/ 

o"

// 

 

0,5 

2,0 

1,5 

1,0 

e— 0,30 t) 3,04 

18 20 22 24 26  

Figura 6 - Curva de crescimento em peso total em gramas do 

camarão canela, Macrobrachiiipl  amazonicum(Heller). 

X e 0 = valores de  Wt  correspondentes.  'As idades 

corretas. 
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