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ASPECTOS DA BIO-ECOLOGIA E PREFERtNCIA DO Cabanwailz 

STIMPSON, 1862, POR DIFERENTES TIPOS DE CONCHAS DE MOLUSCOS  

GAS  TROPODOS. 

(CRUSTACEA DECAPODA PAGURIDAE) 

Patricia  Rodriguez  de Carvalho Pinheiro 

Os pagurideos constituem um grupo bastante caracte 

ristico de crustãceos pertencentes a secção Anomura da ordem 
Decapoda. Alguns deles possuem certa importincia econOmica, 

como os gigantes,Datdanus venoAu4  (Milne Edwards, 1848) e 

PetiLochitus diogenez  (Linnaeus,  1758), habitantes de águas 

mais-profundas. Entretanto, a maioria deles de pequeno ta- 

manho e, se concentram frequentemente, em iguas rasas nasfai 

xas intertidais das praias rochosas, de recifes, lama e de 

mangue; todos eles vivendo no interior de conchas de molus-

cos gastr6podos. 

Coelho & Ramos (1972) e Fausto-Filho (1966, 1970a, 

1970b, 1975), citam para o nordeste brasileiro cerca de 22 

especies de pagurldeos das subfamilias Pagurinae e Diogeni-

nae. Destas apenas 6 espécies habitam o local estudado: Paga 

/Luz ctiniticotniz (Dana, 1852), Pagu4iztes caZtiolma  Forest  

& de  Sant Laurent,  1967, CtibanaAius antiteenAis Stimpson, 

1862, Ctibanvaufs 4ctopetatiu4  (Herbst,  1796), Ctibana4iu4 

vittatu4 (Bosc, 1802) e Cateinu4 tibicen  (Herbst,  1791). 

0 género Ctibanatica Dana, 1851, é de distribuição 

tipicamente de zona tropical e subtemperada, sendo normalmen 

te encontrado em águas rasas  (Provenzano Jr.  1959). Segundo 

Coelho & Ramos (1972), CUbananiu4 antitlenza Stimpson, 1862, 
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se distribui no Atlântico Ocidental: Fl6rida, Bermudas,  Anti  

lhas, Norte da  America  do Sul e Brasil (desde o Estado do 

Ceará  at  o de Santa Catarina). 

0 presente trabalho foi proposto, na esperança de 

que estes crusticeos mereçam no futuro, maior atenção como 

recurso passivel de ser explorado, bem como, servir de subsi 

dio a outros projetos de pesquisa de natureza basica. Nele, 

o autor procura conhecer alguns aspectos da biologia, ecolo-

gia e preferencia do CUbanatiu4 antitlenzi6 Stimpson, 1862, 

pelos diversos tipos de conchas de moluscos gastrOpodos na  

area  estudada. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

0 material em que se baseia o presente subsidio, 

consta de organismos pertencentes a_ ep-Zcie C-Cibanalt1u4 

antiteenZa Stim7son, 1362, ocupando a seguinte posição sis- 

temática: Classe CRUSTACEA, Subclasse MALACOSTRACA, Serie 

EUMALACOSTRACA, Divisão EUCARIDA, Ordem DECAPODA, Subordem 

REPTANTIA, Secção ANOMURA, Tribo PAGURIDEA, Familia PAGURIDAE, — 
Subfamilia DIOGENINAE, Gênero CZibanatict4, Esnecie CUbanaltiuz 

antiteen,siz. Consta ainda o referido material de outras esne 

cies de nagurideos, jg que a seleção era feita nosteriormen-

te as coletas e,  :le  conchas de moluscos gastr6nodos,onde es 

tes crusticeos são encontrados. 

Os nagurideos foram coletados vivos no costio ro-

choso da Praia do Meireles, Fortaleza-Cear., durante o erio 

do de 1 ano (setembro de 1979 a setembro de 1930),atraves de 

coletas quinzenais,  nor  ocasião das mares mais baixas. Deste 

costio foi escolhida uma grea de anroximadamente 800 m2  (10 

de largura  nor  80 de comnrimento), desde o limite inferior 

do supra litoral ate o superior  Jo  infra-litoral, numa faixa 

de relevo mais ou menos homogénea e, que facilitasse a deli-

mitação dessas faixas intertidais. Para tal, foi utilizada a 

ocorrência de indicadores biol6gicos, nrincinalmente algas, 

moluscos e crusticeos, de acordo com os trabalhos de Kuhne-

mann (1970), Furtado - Ogawa (1970) e  Ville  & Dethier(1971). 

As demarcagOes do sunra, meso e infra-litoral, foram feitas 

com estdcas de madeira fincadas ao substrato e nintadas com 

tinta a 6leo branca. A coleta do material foi realizada manu 

almente e ao acaso, tomando-se cerca de 15 minutos para ner-

correr cada zona  intertidal  individualmente. 0 material cole 

tado era colocado em sacos nlgsticos devidamente etiquetados 

e, conduzido ao laborat6rio, onde era preservado em - 'vidros 
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contendo álcool comUm, para posterior identificação dos Pa-

gurideos e das conchas. Estas eram então quebradas cuidadosa 

mente, para não danificar o naguro, que era retirado e iden-

tificado  nor  especie e sexo. A identificação das esPécies de 

pagurideos e das conchas dos moluscos gastrOpodos, foi basea 

da, respectivamente,  nos  trabalhos  de Forest & de Saint-Lau-

rent (1967), Provenzano Jr. (1959), Abbott (1954), Houbrick 

(1974), Matthews (1968), Rios (1975) e Warmke & Abbott (1962).  

Durante as coletas, foram feitas, também, observa-

ç5es locais sobre o comportamento dos Pagurideos e das condi _ 

gOes climáticas, que foram registradas ao longo do período. 

Da amostra final de C. antitZenis foram retirados 

ao acaso, aproximadamente, 50 machos e 50 fêmeas, encontra-

dos nas 2 espécies de conchas com maior indice  le  ocupação. 

Esses individuos foram medidos com auxilio de paquimetro. A 

medida utilizada foi o comprimento total, ou seja, da extre-

midade anterior do rosto ã posterior do telson. 

CHAVE PARA IDENTIFICAÇÃO DOS-GnNEROS DA FAMTLIA PAGURIDAE: 

1 - Pedlinculos antenulares lateralmente comprimidos e aproxi 

madamente 5 vezes a largura dos ned5ncu1os oculares, fia 

gelo antenular terminando abruntamente de maneira obtu-

sa; pagurideo terrestre. Familia Coenobitae...Coenobitae 

Pediinculos antenulares não comprimidos lateralmente e,me 

nos do dobro do comprimento dos nedünculos oculares, fia 

gelo antenular terminando em filamento, nagurideo mari- 

nho. Familia Paguridae  2 

2 - Terceiros maxilipedes muito separados da base pelo  ester  

no. Subfamilia Pagurinae .......... ....... Pagtuuz 

- Terceiros maxilinedes aproximados.SubfamiliaDiogeninae... 3 
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3 - Apêndices emparelhados presentes nos dois primeiros seg-

mentos abdominais do macho e somente no primeiro segmen- 

to adominal da femea  Pagutiztez 

Apêndices não pares nos segmentos abdominais anteriores 

de ambos os sexos  4 

4 - Quelipolos similares  le  tamanhos anroximadamente iguais, 

dedos movendo-se horizontalmente  5 

- Quelipodos diferentes e de tamanhos desiguais, dedos mo- 

vendo-se obliquamente ou quase verticalmente  6 

5 - Ponta dos dedos em forma de colher, flagelo antenularlm  

go  e sem pelos  CtibanaA.ia4.- 

- Ponta dos dedos com formato nonteagudo, flagelo antenu- 

lar curto e com muitos pelos  I4ochete4 

6 - Quelipodos marcadamente desiguais, o esquerdo muito mais 

longo que o direito  7 

- Quelipodos não marcadamente desiguais, o direito  love- 

mente mais longo que o esquerdo  PetiLochitu4 

7 - Mio maior com tubérculos e pelos duros .....  

- Mão menor lisa e sem pelos  Catcinu4 

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO PARA ES?nCIES DO aNERO CZaanatito 

Dana, 1951: 

1 - Dãctilo das pernas ambulatOrias mais curto que o prO- 

podo ..... .......... .... . ............ 2 

- Dãctilo das pernas ambulatOrias não mais curto que o 

prOpodo  3 
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2 - Pernas tom corTão longitudinal claro e largo sobre fundo 

escuro ..... ..... ........ . ... ....,.... antitlenza 

- Pernas sem cordões longitudinais, transversalmente com 

listas de cor laranja nas extremidades das nrOpodo e daC 

tilo, cor dominante azul    tticotot 

3 - PrOpodo com cordões escuros laterais bordeados em cada 

lado com cord6es claros de mesma largura....4ctopetaxittz -' . _ 

- PrOpodo com 4 finos claros cordões laterais, separados 

por largos cordões escuros  vittatus 

Basicamente, a identificação das espécies do gene- 

ro Ctibanatius Dana, 1851, feita através da coloração esne 

cifica dos seus perei6podos e tamanhos dos dictilos,como  des  

crito na chave de identificação, anteriormente mencionada, e 

ilustrado na figura I. 
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DISCUSSA0 

Consultando a tabela 1, verifica-se que C.antietenziA, 

e a espécie mais renresentativa na  area  estudada, nredominan 

do sobre as demais num total de cerca de 96% dos nagurideos 

amostrados. Esta maioria absoluta na ocorrência de C. 

antitten4i4, faz crer que, esta esnecie seja a que melhor se 

adapte ã região em estudo, ja bastante afetada pela noluigão 

urbana. Na ausência de dados comnarativos, acerca da fauna 

do local em anos anteriores nada pode ser constatado sobre o 

grau de alteração sofrido nelas comunidades de nagurideos. 

Nas tabelas 1, 2 e 3, verificamos que C. mivt,U2ems4.4. 

ocorreu de maneira elevada na faixa do meso-litoral, e pouco 

significativa no supra e infra-litoral. No meso-litoral, os 

especimens eram encontrados formando pequenos aglomerados e, 

de preferencia em fracas denressOes do terreno, nrOximos a 

nequenas poças de  mare.  Talvez,este comportamento possa es-

tar relacionado com a procura por abrigo, alimento e nrova - 

velmente reprodugão. 

Durante o ano de coletas, observou-se que nos dias 

chuvosos ou, quando ocorriam chuvas durante a semana, verifi 

cava-se um rareamento de nagurideos no supra e meso-litoral, 

com a presença de alguns mortos. Ja no infra-litoral o  even  

to se dava de maneira inversa, com um aumento de pagurldeos 

nesta faixa  intertidal.  Acredita-se que, a afluência de ãgua 

doce, veio a afetar sobre condigaes fisico-quimicas do habi  

tat  natural dos nagurldeos encontrados na  area  em estudo,nro 

vocando a dispersão destes, atraves da nrocura  or  reffigios 

e, morte de alguns. 

C. antittenzis ocorreu durante todo o ano, mostran 

do maior incidência entre os meses de março a agosto e,sendo  

maxima  durante o mês de junho, como se  node  constatar nas ta 
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belas 4 e 5. Para facilitar a analise deste evento,elaborou-

se a tabela 9 e figura 2, ilustrando a ocorrência de machos, 

fêmeas e fêmeas ovadas, durante o período de coletas. Obser- 

va-se que, as fêmeas ovadas ocorreram durante quase todo o 

ano, com exceção do me's de junho, tntretanto, verifica-seque 

no referido mês, o numero de fêmeas não ovadas foi maximo. 

Desta maneira, pensa-se que, essa Particinagão  maxima  no mês 

de junho, tenha contribuído para um aumento do número total 

de C. antitten6a, Pelo surgimento de fêmeas desovadas 

na amostra. 

As fêmeas ovadas ocorreram durante quase todo 

ano, com exceção  Jo  pies de junho, como se observa na figura 

2. Houve maior concentração dessas fêmeas, entre os meses 

de fevereiro a março, quando se observa a formação do primei 

ro pico de provavel desova. A formação de um segundo nico,en 

tre os meses de junho a julho, embora de menor altura que o 

primeiro, evidenciaria, provavelmente, o inicio de um novo 

processo de desova. Poder-se-ia Pensar também que o 'aumento 

de fêmeas não ovadas, e a queda brusca no número de fêmeas 

ovadas, concomitantemente, fosse devido ã ocorrência de fê-

meas desovadas durante o neriodo, o que vem a reforçar a 

ideia de  cue  a primeira desova ocorresse nos meses de abril 

a julho. Ainda na figura 2, observa-se que entre os meses de 

dezembro e fevereiro, houve uma queda brusca no número de ma 

chos e fêmeas, antecedendo a enoca de maior incidência  le  fe 

meas ovadas. Densa-se que, durante este período, tenha ocor-

rido maior incidência de acasalamento, diminuindo a disponi-

bilidade desses individuos na  area.  Provavelmente, as fêmeas 

que não foram fecundadas e, não desovaram entre os meses de 

abril e junho, provocaram a formação do segundo rico entre 

julho e setembro. 

Como se Pode constatar, na tabela 9, as fêmeas ova 

das ocorreram em número muito inferior ao dos machos e, das 

fêmeas não ovadas, com uma participação relativa em torno de 
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7%. Esta pequena frequência de fêmeas ovadas, poderia ter 

sido causada por inadequação das amostragens, como no caso 

da população ser estratificada. Isto levaria a captura de  in  
divíduos  at  determinada faixa etAtia, provavelmente jovens. 

Ou ainda, a 'ioequena disponibilidade daquelas fayp.ens duran-

te o período de tenrolugRo, levaria a uma slbestimativa do 114. 

mero de fêmeas ovadas. Entretanto, a falta  le  conhecimento, 

acerca de estudos bisicos sobre a biologia do C.antitZenisiz, 

torna difícil uma avaliação mais efetiva desses dados de a-

mostragens. 

Comumente, C. antittenzi4, quando em vida, apresen 

ta quellpodos de cor verde oliva a marron ferrugem, com esni 

nhos brancos em toda sua superfície. Os pereiépodos apresen-

tam cordões longitudinais largos e claros, sobre fundo verde 

oliva ou marrom-ferrugem, conforme ilustra a figura 1B. Os 

pedúnculos oculares de cor verde azulada. Os pedúnculos ante 

nulares azul esverdeados com bases e flagelos de cor laran- 

ja. As antenas sio também alaranjadas. Entretanto, algumas 

vezes, foram encontrados indivíduos que não possuiam a colo 

ração característica da especie, 

cação destes exemplares. Estes 

completamente esbranquiçados, e 

toda sua extensão. Acredita-se,  

o que dificultou a identifi 

pagurideos apresentavam-se 

com a carapaça flexível em 

que tais indivíduos encon- 

travam-se em estado de "muda-recente" com perda total ou par 

cial da coloração. Usou-se o termo "perda parcial de colora 

gio", porque algumas vezes foram observados leves resquíci-

os de cor em alguns destes especimens. Poder-se-ia pensar a-

inda, na ocorrência de indivíduos albinos. Entretanto, a Per 

da da consistência normal da carapaça, deixa dúvidas quanto 

a aceitação da segunda hipOtese sugerida. No entanto,  at o 

momento, não se pode chegar a nenhuma conclusão, por falta 

de dados mais elucidativos, a respeito. 
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Da literatura consultada sobre preferencia de pagu 

rideos  nor  conchas de moluscos gastr6podos, obteve-se subsi-

dio suficiente para supor que C. antLetenisa, assim como ou-

tros crustáceos desta familia, preferiria determinado tipo de 

concha, em detrimento das demais, que atendesse! melhor as 

suas necessidades. 

Snight (1977), verificou que os pagurideos esco- 

lhem conchas que caibam seu corno enclausurado, eles não po-

diam continuar a creseer, a menos que tenham um continuo su-

primento de conchas. Esta escolha vai ser determinada ainda, 

por diversos outros fatores que exercem influencia sobre a 

preferencia do animal  or  determinado tipo de concha.  

Grant Jr.  &  Ulmer  (1974) em seu trabalho  cam  Paguu2 

aca4ianu4 e P. pubacenz, ressaltam que, existem muitas eviden-

cias de que oa pagurideos não entram em conchas de gastr6730-

dos ao acaso, mas selecionam as conchas de acordo com a esp6 

cie, tipo, formato, cobertura da concha, dimensão e peso  des  

tas. 

Observando-se as tabelas 4, 5 e figura 3, verifica 

se que C. antitten4i4 ocorreu com maior frequência em conchas 

de Teguta vit-OtLea (Gmelin, 1791), seguida de Cetithium 

attatum  (Born).  

Teguta viAiduta, segundo Furtado-Ogawa (1970), 6 

comum no meso-litoral, ocorrendo tambem no infra-litoral su-

perior. Possui uma concha sOlida de formato globoso, espil:a 

moderadamente elevada e abertura circular. Cetithium attatun 

segundo Furtado - Ogawa,  op.  cit., 6 encontrado princinalmen 

te no meso-litoral, porém com menor frequência que T.vitaxtubL 

Possui uma concha com formato  sub-cilíndrico, espira elevada 

e abertura  sub-circular. Sua concha 6 menos sOlida do que a 

de T.viniduta, sendo  nor  isso mais sujeita ao desgaste.Essa 

espécie 6 frequentemente encontrada bastante rolada, apresen 

tando a abertura total ou parcialmente quebrada, deixando  ex  
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posta a columela. Desta maneira, observa-se que T. vixiduZa, 

oferece pelo seu formato, e cobertura melhores condig5es de 

abrigo que a concha de C. attatum. 

SamuelSen (1970), em seu trabalho com 3 espécies 

do gênero Pagatuis Fabticius, 1775, afirma que o tamanho dos 

pagurldeos 6111pre cortesponderam ao tamanho das conchas habi 

tadas. Esse autor diz que as maiores especimens foram encon-

trados em conchas de gastrOpodos maiores, enquanto que espe-

cimens menores, podiam ser encontrados em conchas de tamanho 

apropriado, pertencentes a espécies pequenas ou jovens de es 

pecies grandes. Verificou-se durante as coletas que conchas 

de T. vitidaa, que podem alcançar 23 mm de altura por 19 mm 

de diâmetro (Rios, 1975), alojaram pagurideos com comprimen-

to total medio de 20,2 mm para fêmeas e 22,4 mm para os ma-

chos. Nas conchas de C. atAatum que podem alcançar 34 mm de 

altura por 13 mm de diâmetro (Rios, 1975), foram encontrados 

pagurideos com comprimento total médio de 15,3 para as fêmeas 

e 15,1 mm para os machos. Nota-se que C. atitatum,apesar daaltu 

ramaior, aloja individuos menores, talvez em razão do sew  

formato fusiforme que oferece menor espaço interior livre. 

Constatou-se então, que o formato, tamanho e cobertura exer-

ceram influencia sobre a escolha da concha por C.antifiews-iis.  

Reese  (1962, 1963) e Orians &  King  (1964) citados 

em  Grant Jr.  &  Ulmer  (1974), concluíram em suas investiga-

ç5es sobre o comportamento de seleção de conchas em virias 

espécies de pagurideos que ambos, preferencia e disponibili-

dade, influenciam na distribuição de frequência de tipos de 

conchas ocupadas. Deste modo, a variação nas frequências ob-

servadas durante  an  experimento, ilustradas nas tabelas 4 e 

5 e figuras 3 e 4, poderia ter sido causada não apenas pela 

preferencia especifica e por outros fatores ji ,mencionados, 

mas também pela disponibilidade das conchas na arca. Este ra 

ciocinio também enfocado por Spight (1977), ao afirmar que 
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existe uma relação entre, disponibilidade das conchas e o nü 

mero destas habitadas por pagurideos. Esse autor observou 

que, na maioria dos ambientes o número de conchas será igual 

ao número de pagurTdeos, porque conchas desocupadas são remo 

vidas através de procesos físicos, rolando  at  as praias,  on  

de serio enterradas por deslocamento de sedimentos, ao encon 

trarem cavidades de terrenos. Os pagurideos competem com es-

ta remoção física, mantendo suas conchas na superficie. Dis-

to, Spight, 2E. cit., conclui que conchas vigveis não podem 

ser mais numerosas que os pagurideos na maioria das comunida  

des.  

Na figura 4, tem-Se as f1utuaq6es observadas nas 

diversas conchas habitadas por C. antiteensis, duranteoano 

de coletas. Neste diagrama, pode-se reforçar a ideia da maior 

disposinibilidade de T. vitiduZa pois -6 a única concha que 

ocorreu de maneira bastante significativa durante todo o pe 

rodo. Considerando-se que o número de conchas disnoniveis 

não tenha sido maior que o de pagurideos, a disponibilidade 

desse tipo de concha teve influencia sobre as frequências ob 

servadas nas tabelas 4 e 5 e figura 3. 

Ainda sobre o aspecto da disponibilidade,observou-

se, na tabela 5, que a terceira maior frequência ocorreu em 

conchas de Littotina nebutoza 6Zava  King  & Broderip (1832). 

Esta espécie segundo Furtado-Ogawa (1970), 6 comum no supra-

litoral, não ocorrendo em outras faixas intertidais. A  guar- 

ta maior frequência, ocorreu em conchas de Pi4ania paisio  

Linnaeus,  1758. Este molusco, de acordo com Furtado - Ogawa, 

22. cit., 6 encontrado de maneira escassa em todas as faixas 

intertidais. Aparentemente, as conchas de P.ptaiospossuem pe-

quena disponibilidade na  area  em estudo, entretanto, ela ocu  

pa  o quarto lugar na distribuição de frequências de ocorren- 

cias. Este raciocinio, a primeira vista, parece ser contra 

ditOrio, no entanto,  Mitchell  (1975), demonstrou atraves de 
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experimentos em laborat5rio, que algumas vezes, os paguri- 

deos podem não ocupar as conchas de sua preferencia, por cau 

sa da pequena disponibilidade destas na irea. 

As menores frequencias de ocupação observadas  du  - 

rante as coletas, foram em Conchás de MonitiApLta 

cabomaculata C. B.  Adams  e A6ttaea phoebia, 1798, conforme 

mostram as tabelas 4 e 5. Estas espécies de molusco não tive  

ram  suas ocorrências registradas por Furtado - Ogawa (1970). 

Presume-se que estas conchas são muito raramente encontradas 

no local. 

Tendo-se como base a tabela 8, tentou-se eviden- 

ciar se tinha havido alguma diferença significativa,entre os 

tipos de conchas habitadas por machos e por fêmeas de C. 

antitten4i4. Verificou-se, no entanto, não haver esta discri 

minagio quanto ao sexo, pelo menos não de maneira evidente, 

embora este aspecto mereça um estudo mais detalhado a respei 

to. 
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CONCLUSÃO 

- As especies de pagurídeos encontradas na  area  es 

tudada do costio rochoso da Praia do Meireles, Fortaleza-Cea-

r, foram as seguintes: Pagutus etiniticonniz (Dana, 1852), 

Paguxate4 sp.,PagarLizteis cattiopza  Forest  & de  Saint  Lau-

rent,1967, Ctibanakia4 sne,Ctibancotiuz antitten4i4 Stimpson, 

1862,Ctibanakita 6c,eopetcuticu4  (Herbst,  1796),e Catamtz taicen  

(Herbst,  1791). 

- Entre as especies acima . citadas, Ctibanatiu4 

antittensi6 foi a mais representativa na  area  estudada. 

- C. antiZZen6a pode ser encontrado em todas as 

faixas intertidais, entretanto mostrou maior incidencia no 

meso-litoral. 

- As modificaçaes ambientais ocasionadas pela aflu 

encia de chuvas ocasionais, mostraram ter efeito sobre os  in  

dividuos desta especie. 

- Entre os meses de março a agosto a disponibilida 

de de C. antiZtenzi6 mostrou-se maior que nos outros meses. 

- Houve ocorrência de fêmeas ovadas durante quase 

todo o ano, com exceção do  ms  de junho, quando não se veri-

ficaram femeas ovadas nas amostragens. 

- Verificou-se a formação de dois picos nas fre- 

quencias de fêmeas ovadas, observadas durante o período de 

coletas; um maior em março e outro menor em agosto. 

- A participação relativa de fêmeas ovadas em rela 

gão ao numero total de machos e fêmeas, foi de apenas 6,61%. 
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- Foram observadas a ocorrência de C.antiLeen44 

sem a coloração tipica da espêcie, mostrando-se esbranquiça-

dos e com carapaça flexivel. 

- C. antitten4i4 ocorreu com maior frequência em 

conchas de Tegtaa Lda , seguida de conchas de Catithium 

aVtatum, Littotina nebutoza gava, Paania puzio, Leucozonia 

nassa, L. ocatata,  Thai's  haema4toma haemd4toma, T. h. goni 

dana, Anachi4 4/Lata, MonilizpiAa aaomacutata e, AAttaea 

phoebia. 

- Foi constatado que, fatores tais como tamanho, 

formato, cobertura e disponibilidade das conchas, influencia  

ram  na distribuição de frequência de conchas habitadas por 

pagurideos. 

- Foi observado que, o fator que parece ter influ-

enciado de maneira mais acentuada na escolha das conchas por 

C. antittenza, foi a dis-)nnibilidade dessas na  area.  

- Não foi verificada a existência de relagio,entre 

o sexo do C. antitlenisiis e o tipo de concha ocupada. 
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SUMARIO 

0 presente trabalho, estuda alguns aspectos sobre 

a biologia, ecologia e preferencia de CUbanatito antittenzis 

Stimpson, 1862, por conchas de moluscos gastr5podos. O estu-

do foi desenvolvido, numa  area  restrita do costa() rochoso da 

Praia do Meireles, localizada no- Município de Fortaleza,Ce 

ara. 

Foi constatado, que além do C. antittensis, espe-

cie mais abundante, ocorreram na  Area,  6 outras especies de 

pagurtdeos, que foram as seguintes: Paguta4 Otiniticotna 

(Dana,1852), PagutiAtes sp., PaguAi4te4 ccatiopzi4  Forest  & 

de  Saint  Laurent,1967, CUbanatiuz sp.,CLUmakita 4c,eopetcutiu,6 

(Herbst,1896),eCate,Lnatibicen  (Herbst,  1791). 

Entre as observações de natureza biolOgica e ecol5 

gica destacam-se: C. antittems mostrou maior incidência na 

faixa do meso-litoral, sua disponibilidade e ocorrência na  

area,  parece ter sofrido influencia das condições climaticas 

e época do ano. Observou-se .tambgm, que femeas ovadas ocorre  

ram  durante quase todo o ano, entretanto em niimero muito pe-

queno em relação ao total de individuos amostrados. 

Sobre a preferencia de C.Lan4L4 por conchas 

de gastrOpodos, evidenciou-se que este pagurídeo ocorreu com 

maior frequência em conchas de TegutA vitiduta(Gme1im,1791), 

seguida de Cvtithium attatum  (Born), Littoana nebutoza 

4.eava  King  & Broderip (1832) e Pizania pusio  Linnaeus,  1758. 

Constatou-se que a ocorrência do pagurideo nestas 

conchas foi determinada pelo tipo,formato, tamanho, cobertu-

ra e disponibilidade destas na  area.  



17  

BIBLIOGRAFIA  

ABBOTT, R.T. - 1954 - American Seashells. A guide to the shells 

of the Atlantic, Pacific, and Gulf shores of the Uni-

ted States and Canada, Central American, and the islands  

of the Caribbean. D. Van Nostrand Inc.,  XIV,  541 p., 110 

text.-figs., 40 pl.,  Princeton.  

COELHO, P.A. & M. DE A. RAMOS - 1972 - A constituição e a 

distribuição da fauna de decinodos do litoral leste da  A- 

merica  do Sul, entre as latitudes de 59N e 39°S. Trab. 

Oceanogr. Univ.  Fed. Pe.,  Recife, 13:133-236. 

FAUSTO-FILHO, J. - 1966 - Primeira contribuição ao inventa-

rio dos crusticeos decinodos marinhos do nordeste brasi 

leiro. Arq.  Est.  Biol. Mar. Univ.  Fed.  Ceará., Fortaleza, 

6(1):31-37. 

FAUSTO-FILHO, J. - 1970a - Quarta contribuição ao inventirio 

dos crustáceos marinhos no nordeste brasileiro. Arq.Cien. 

Mar., Fortaleza, 10(1):55-60. 

FAUSTO-FILHO, J. - 1970b PagutuA timatutA4, nova especiede 

crustáceo do Brasil (Crustacea Decapoda: Paguridae). Arq. 

Cin. Mar, Fortaleza, 10(1):69-72, 6  figs.  

FAUSTO-FILHO, J. - 1975 - Quinta contribuição ao inventirio 

dos crustgceos decgpodos marinhos do nordeste brasileiro. 

Arq.  Glen.  Mar, Fortaleza, 15(2):79-84.  

FOREST, J. & M. DE SAINT LAURENT - 1967 - Crusta.ces  Decápo-

des:  Pagurides. Campagne de la Calypso  ou  large de cotes 



18 

Atlantiques de l'Amerique du Sud (1961-1962) - I. Ann.Inst. 

Ocean., Paris, 45(2):4-171, 150 text.-figs. 1 pl.  

FURTADO- OGAWA, E. - 1970 - Contribuição ao conhecimento da 

fauna malacolOgica  intertidal  de substratos duros no  Nor  

deste brasileiro. Arq. Cin. Mar, Fortaleza, 10(2) : 193-

196, 1  fig. 

GRANT, JR., W.C. & K.M. ULMER - 1974 - Shell selection and 

aggressive behavior in two sympatric species of hermit 

crabs. Biol. Bull., Lancaster, 146(1):32-43, 3 figs.. 

HAZLETT, B. A. - 1967 - Interspecific shell fighting between 

Pagutu4 beAnhandaz and Paguxu6 cuanensi4 (Decapoda, Pagu-

ridae). Sarsia, Bergen, 29:215-220, ilust. 

HAZLETT, B. A. - 1970 - Interspecific, shell fighting in 

three sympatric species of hermit crabs in Hawaii. Pac. 

Sci., Honolulu, 24(4):472-482, 4 figs. 

KELLOGG, C.W. - 1977 - Coexistence in a hermit crab species 

ensemble. Biol. Bull., Lancaster, 153(1):133-144, 1 fig. 

KUHNEMANN, O. - 1970 - Vegetacion marina de la  Ria  de Puerto 

Deseado. Centro de Investigacion de  Biologia  Marina, Univ. 

Nac. Tucuman, Tucuman, 130 p., 154 pls. 

MATTHEWS, H. R. - 1968a - Notas sobre o género Thai4 Roding, 

1798 no nordeste brasileiro. Arq.  Est.  Biol. Mar. Univ.  

Fed.  Ceari, Fortaleza, 8(1):37-41, 7  figs.  



19 

MATTHEWS, H. R. - 1963b Notas sobre a família Litorinidae 

no nordeste brasileiro (Mollusca: Gastropoda). Arq.  Est.  

Biol. Mar. Univ.  Fed.  Ceará, Fortaleza, 8(2):183-186, 4  

figs. 

MITCHELL, K. A. - 1975 - An analysis of shell occupation by 

two syrrpatric species of hermit crab. I. Ecological fac-

tors. Biol. Bull., Lancaster, 149(1):205-213, 1 fig. 

MARCHI, W. - 1929 - Crustáceos, estudos práticos I.  Ed. Poll  

gono S.A., 116 p., 51  figs.,  Sio Paulo. 

PROVENZANO JR. A. J. - 1959 - The shallow-water hermit crabs 

of Florida. Bull. Mar. Sci. Gulf & Carib., Miami, 9 (4): 

249-420, 21 figs.  

RIOS,  E. C. - 1975 - Brazilian Marine Mollusks Iconography.  

Fundação Universidade  do Rio Grande, 331 p., 91 ests.,1328 

figs., Porto Alegre. 

SAMUELSON, T. J. - 1970 - The biology of six species of  Ano-

mura  (Crustacea, Decapoda) from Raunefjorden, Western Nor 

way. Sarsia, Bergen, 45:25-52, 17 figs. 

SPIGHT, T. M. - 1977 - Availability and use of shells by in-

tertidal hermit crabs. Biol. Bull., Lancaster, 152 (1) : 

120-133, 4 figs. 

VILLEE, C. A. '& V. G. DETHIER - 1971 - Biological Principles  

and Processes. W. B. Saunders Company, 1009 p., ilust, 

Philadelphia. 



TABELA I 

Urt'quiu:144.ahavIntas.(01e pomentagens de ticerr4incias(%) do espCeies do pagurldeos, nap  diferentes  fa buis intertidais, do costlin rmlioso  

da  ,Eraia'Ale MAreles, fortale7m observadas  duruate o perledo de 1 ant, (setwahro de 1079 it seteffihro de 1080), 

FAINAS  P.eilaitionlis 
---77  

Pagntisted 4p. ' P. eaffiap414 Ceibanakito 4p. C. antalemia C. 4e.teleatie4 C. tibi.coi 

, 

INTfg110AIS JA r  1/ Co "t, fa 1, fa % fa % fa . % fa  i  

. . 

'. St;pra.  : 12. 0,89 . 0,22 89 6,59 11 0,81 

0,22 1 3,07 1.117 82,68 

., Infra 3 0,22 3 0,22 95 7,03 14 1,04 

' TOTAL 18' 1,53 30,22 3 0,2'2 1 0,07 1.301 96,30 11 0.81 14 

1_ 

1,01 



TABELA II 

Frequências absolutas de indivíduos de Ctibanakito antitten4i4 Stimpson, 1862, habitando conchas de 

gastr6podos, observadas durante o período de 1 ano (setembro de 1979 a setembro de 1980), nas dife-

rentes faixas intertidais da Praia do Meireles, Fortaleza - Cear. 

FAIXAS  
INTER- 
TIDAIS 

TV PP CA LN LO LF 1H  TF  ET AL MA AP TOTAL 

Supra 

Meso 

Infra 

15 

783 

60 

1 

51 

13 

27 

206 

14 

2 

23 

3 

6 

44 

32 2 

1 3 

10 3 1 

1 

89 

1.117 

95 

Total 858 65 247 28 6 76 3 3 10 3 1 1 1.301 

Obs.: Abreviaturas usadas para designar especies de conchas de moluscos: (TV)  "rep&  vinidaa 

lin, 1791); (PP) Pizania pwsio Linnaeus, 1758; (CA) Cetithium atnatum (Born); (LN) Leucozonia 

nazza Gmelin, 1791; (LO) Leucozonia ocatata Gmelin, 1791; (LF) Littortina nebuto4a gam King 

& Broderip, 1832;  (TH)  Thai's haema4toma haemeatma (Linnaeus, 1767);  (TF)  Thaa haema4toma go 

Aidana (Conrad, 1837); (ET) Engina tunbinata Kiener, 1836; (AL) Anaehbs Zykata Sowerby, 1832; 

(MA) Monitapita aebomacweata C. B. Adams; (AP) AztAaea phoebia Roding, 1798. 



TABELA  III  

Porcentagens de ocorrência de Ceibananiu/s antiltensis Stimpson, 1862, habitando conchas de gastrOpo- 

dos, observadas durante o período de 1 ano (setembro de 1979 a setembro de 1980), nas diferentes fai 

xas intertidais, da Praia do Meireles, Fortaleza - Cear6. 

FAIXAS  
INTER-  
TIDAIS 

TV PP CA LN  LO  LF Til TF ET AL MA. AP TOTAL 

Supra 

Mesa 

Infra 

1,15 

60,18 

4,61 

0,08 

3,92 

1,00 

2,08 

15,83 

1,08 

0,15 

1,77 

0,23 

0,46 

3,38 

2,46 0,15 

0,08 0,23 

0,77 0,23 0,08 

0,08 

6,84 

85,85 

7,31 

Total 65,94 5,00 18,99 2,15 0,46 5,84 0,23 0,23 0,77 0,23 0,08 0,08 100,00 

Obs,:  Abreviaturas usadas para designar  especies de  conchas  de  moluscos  gastrOpodos: (TV) Tegctea vi-

/Lida& (Gmelin, 1791); (PP) Raania puzio Linnaeus, 1758; Cc/Lithium at&atum (Born); (LN) Leuco 

zonia na641 Gmelin, 1791; (LO) Leucozonia oczteata Gmelin, 1791; (CF) Litto/Lina nebuaAa gava 

King & Broderip, 1832;  (TH)  Thais haemastoma haema4toma (Linnaeus, 1767);  (TF)  Thaa haema6to-

ma gokidana (Conrad, 1837); (ET) Engina tunbinelia Kiener, 1836; (AL) Anacha tytata Sowerby, 

1832; (MA) Moni/i4pina aebomacueata (B. Adams; (AP) AstAata phoebia Roding, 1798. 



TABIILA IV 

FrevtoNvios obsolutas de IndivIditos de Ctibartaklub ant)208.4t6 Stimpion, 1862, hahltando conchas de gastrilpodos, observadas durante 

.o por todo do 1  one  (setembro do 1979 - se1embro do 1980), n4 Praia do Me rolos, Fortaleza - Coo r. 

MI,S10; 1V PI' CA 1.N ID 111 in 

-• 

filA AP MAL 

—  ________- 

4 ar  24 8 39 

our 20 ii 111 

N64' 67 17 88 

24 3 10 44 

JAN 10 1 1 1 13 

57 4 10 71 

107 7 25 4 4 1. 1 149 • 

75 • 10 29 4 1 121 

MA1 102 '3 16 2 6 132 

JUN 123 9 30 4 16 184 

JUL 08 12 36 5 10 2 1 136 

AU0 68 8 21 3 18 i i  3 123 

SFr 55 3 12 13 3 88 

Total 858 05 247 28 o 76 3 10 3 1.101 

Ohs.:  Abreviaturas usadas paru lesigaur as espCcies de  conchas  de  moluscos  gastr6podos: (1V) Teguta viAiduta (Gmelin, 1/91)1 (PP) 

Lbinaeus, 1758; (C,A) ainatum (torn); (LN) lqueozortla na6ea Cmelin, 1791; (TO) Leurazonia ovetMxtta Cra - 

lin, 17i)1; littrolinn nelmeom Vava King ?I  lirodorip, 1832; (110 Tha,(4. haema4toma haorcatema (Linnaeus, 1767);  (TF)  Thai4 

ha:mastemA AC,olidaoa (Conrad, 1837); OM rn(lima toblmeeen Kiener, 1830; (AI,) Anaehil toata Sowerby, 1832; (MA) Meatt,t4piAa • 

aaama..,%eoto C. ti. Adams; (AC) "Waito phowo main, 1798, 



TA181OA V 

Porcentagens de ocorr6ncia de Ctibananjuz antit4ert4,t4 Stimpson, 1862, observadas durante o perrodo de 1 ano (setembro de 1979 a se- 

tc:mbro de 1980), na 'Praia do Meireles, Fortaleza - Ceará, 

MOS1:S . 1V PP CA - ON LO LB 111  TF  or AL MA AO TON.. 

SET 

our 

NOV 

18.2 

JAN 

la 

MAR 

AIM 

7L11 

JUN 

JUL 

Arn 

SOT 

1,84 

5,84 

5,15 

2,00 

0,77 

.4.38 

8,22 

.5,76 

7,84 

9,45 

5,:23 

5,21 

4,23 

OM 

0,15 

0,15. 

0,23 

0,08 

0,31 

0,51 

0,77 

0,21 

0,69 

0,92 

0,61 

0,23 

0,61 

2,00 

• 1,11: 

1,23•' 

0,08 

0,77 

1,91 

2,23 

1,23 

2,31 

2,77 

1,61 

0,92 

0,08 

0,38 

0,31 

0,15 

0,15 

0,31 

0,38 

0,23 

0,15 

0,31 

. 

0,15 

. 
. 

0,08 

0,15 

0,08 

0,08 

0,31 

0,31 

0,46 

1,23 

0,77 

1,58 

1,00 

0°,08 

0,08 

0,08 

0,08 

0,15 

0,08 

. 0,15 

0,08 

0,23 

0,25 

0,08 

0,08 

. 0,08 

0,08 

0,08 

3.00 

8.52 

6, 77 

3.40 

1,01 

5,40 

11,55 

9,30  

10.11 

14.14 

10,40 

9,15 

0,70 

Total 65,94 4,99 18,98 2,14 0,46 5,85 0,24 0,23 0,77 0,24 0,08 0,08 100,00 

Obs.: Abroviawras waças  para designar  as males do  conchas  de  moluscos  g:1striipodos: (ry) Teguta. uitiduea 17 11)1 (PP) 

pm ia Linnaeus, 1758; (CA) Ceiii.W0m atmattan (Dorn); (ON) Leueozonia nasfla Cmelin, 1791; (LO) Leucv:xaia oc'Ciata Ctue 

11n, 1791; Littallua avOutam 4eava King 4 Rrodorip, 1832; ('111) Thai.4 haema.stoma haema5tomn (Linnaeus, 1767);  (TF)  Thai5 

ca.  tona  lecWaoa (Conrad, 1837); (a) Eagina tuAbinttia Kiener,11836; (A14 Anacki.6 toata Sowerby, 1832;  ovo  mom:ebpila  ai  

bumaeutata C. D. Adams; (Al') Aótaata phoebia Roding, 1798. 



TAMA VI 

aS abSO  tut  as de  inaction  m) e r6meas(f) de Ctibminklua antirrensta Si bovson, 1862, hahltando  conches  do gnst obscrvadus durente o perro- 

v10 de 1 ttno (setembro de 1079 setembro do 1980), na Praia do Meireles, Fortaleza - Ceai. 

Nt'S1.7$ 
:TV 1P CA - IN 1.0  LI:  ill TI: ET AL MA AP 

in f in 17 in 

N
I
 C

ol
 t .
 

11,
3

 
1 ,
4
 

I
 

in f vi f  si  17 in r in I vi r in I m f . 
._ ....„.......—...... ..... .._ _....—._ _.... ......— —..... — — 

SI.1" IS ' o 1 2 6 1 3 1 

Olfr SO 1-  1 1 11 15 3 E I 

NOV 3-  30 1 1 5 1 2 1 1 

1 2 14 2 1 2 14 

JAN . S 2 1 1 

/IV 32 25 1 3 10 

MAR 55 52 3 . 4 10 15 2 1 3 1 1 1 

il‘ )  26 7 .., 3 14 15 1 3 1 1 

Wil So 46 1 ,. 4 42 1 2 1 5 1 

,IIIN 03 . 60 3 6 3 27 2 6 10 

JUL 40. 23 7 5 12 24 3 '2 8 2 1 1 1 

Ai» 35 33 1 7 S 16 6 12 1, 
: 

2 1 

SLt Zo 29 1 2 3 9 6 7 2 

IOVAL] 400 3o$ 30 35 71 17o 12 16 1 5 26 50 4 1 1 

Obs.:  Abreviaturas  usidds  vara designar  as esvizeles de conches dc  moluscos  gastr6podos: ('IV) repro. vaxduta (Wolin, 179 );. (PP) Pizani.a puaio Lin - 
writs, 1753; (CA) ectithium aViatem Wont); (IN) Leticozonia na-sna (India, 1791; (1.0) leueozoitia ocettata 17J1; (IX) Litto.V.na nebutcsa 

'4.1 v4  Kinit h. SrodoriN 15321 (fl) Tha he onat 4nnui haemiutunt (Litumois , 1767); CIT) The in harmaitoma 6eunidaola (Conrad, 1837); (El) Enej.ina t 
oiler 1830; (AL) Aoach io roata Suweiby, 1832; OW MON Wepika ar6omacurata (3.11, Adams; (AP) AotAriva plembi.a Roiling, 1798, 



17M1ELA VII 

Porcentagens de ocorril;ncla do nmchos (m) o  amens  (f) de CUbanantaa amtiefen4,14 Stimpson, 1862, habitando conchas de gastriipoilos, observadas durante o 

Ivrrodo de 1 nn0 (setembro de 1.979 - setembro de 1980), na Praia do Meiroles, Fortaloia-Coarg. 

mrsrs 
1V 

m r 

PP CA LW 40 LP 111 TV liT AL MA 'AP 

in 1
. 

 mfmrinfmCmfmfmtmfmfmt 

. 81:1 1,38 0,4o 0,08 0,15 0,10 0,08 0,08 0,23 0,08 

.0111 4,53 1,31 0,08 0,08 0,81 1,15 0,23 0,15 0,08 0,08 

NOV 2,81 2,31 0,08 0,08 0,38 0,92 0,08 0,08 

. 11)T2 0,92 1,08 0,15 0,08 0,15 1,08 

.VAN 0,o1 0,15 0,08 . 0:08 0,08 

ITV 2,40 I ,0.! 0,08 0,33 0,77 
. 

M\0 4,23 4,00 0,23 0,31 0,77 1,15 0,15 0,15 0,08 0,23 0,08 0,08 0,68 

A68 3,77 2,00 0,54 0...7.3 1,08 1,15 0,08 0,08 0,23 0,08 0,08 

51.\; 1,30 3,51 0,08 0,15 0,31 0,92 0,08 008 0,15 0,08 0,38 0,08 

JON 4„81 .1,01 0,23 0,46 0,23 2,07 0,15 0,15 0,46 0,77 0,15 

,911, ;;,117 2,15 0,54 0,38 0,92 1,81 0,23 0,15 0,15 0,01 0,15 . 0,08 0,08 0,08 

AGO 2,09 2,51 0,08 0,54 0,31 1,23 0,23 0,46 0,92 0 ,08 1  
i  

0,15 , 0,08 0,08 

syr j2.00 2,23 0,0$ 0,15 0,23 0,09 0,15 0,40 0,54 0,15 0,08 

lotitl 37,01 18,30 2,33 2,69 5,44 13,51 0,92 1,22 0,08 0,311 2,00 3,85 0,24 0,15 0,08 0,30 0,47 0,08 0,16 0,08 0,08 

L_ 

Abroviaturas  usadas para designar  as espJcies de  conchas  de  moluscos  gastrOpodos: ('ry) 'regatta vinidata (Onelin, 1791); (PP) Pihania pusio Lin - 

11,101:;, 17581 tt:A1 Cotttation atlatwn porn); (IN) Leacezaala oana Wolin, 1791; (14)) Leacezenia oceflata (knelin, 1791; LZt...totkaa 11ebut060 (*lava 

'King ti. Rroderip, 1832; (110 Theai haemnstema havmaStoma (Linnaeus, 1767); (rp) rhaa haemastema tgo4idavta (Conrad, 1837); (ET) Engbla ,tto64:actM 

1ono% 183o; (Al.) Apachi4 Cylata Sumeiliy, 11132; (11A) Moilifl6p(4a abouwarata C.11,4dam1A (AP) Aotkauct phoebln Roding, 1798, 



TABFLA VIII 

:disolutas de machos (ai), fenneas (f) e fCimeas ovadas  (fey)  de C'ttbanal.4:04 antatm,s4 St1mpson, 1862, habitando conchas de moluscos 

g,IsCA)Lx1os, verificadas durante o período de 1 ano (setembro de 1979 setembro de 1980), na Praia do lei reles, Fortaleza -  (ear.  
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SET 22 1,69 12 0,92 

OUT 75 5,77 31 2,38 

NOV 44 3,38  42 3,23 

DEZ  16 1,23 25 1,92 

JAN 9 0,69 

FEV 33 2,54 24 1,84 

MAR 71 5,46 55 4,23 

ABR 75 5,77 43 3,30 

MAI 63 4,84 68 5,23 

JUN 77 5,92 107 8,22 

JUL 68 5,23 60 4,61 

AGO 51 3,92 61 4,69 

SET 38 2,92 45 3,46 

Total 642 49,36 573 11,03 

5 0,38 

5 0,38 

2 0,15 

4 0,31 

4 0,31 

14 1,08 

24 1,84 

3 0,23 

1 0,08 

8 0,62 

11 0,85 

5 0,38 

86 6,61 

1 

TABELA IX 

Frequências absolutas e norcentagens de machos, fêmeas e fêmeas ovados, 

observadas durante o  period°  de 1 ano (setembro de 1979 a setembro de 

1980), na Praia do Meireles, Fortaleza - Cear. 

Machos Fêmeas 
MESES  

Fêmeas ovadas  

fa La fa 
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Figura  1 -  Coloração  dos perei6podos em esp6cies do  gênero 
 CZibanaltiuz. 

.61 - C.tAicaoft. (Gibbes, 1850), x 10. B - C. -ant-Wen, Stimpson, 1862, 

x :W. C - C. 4.c.tope.taniu4 (Herbst, 1796), x 7. D - C. vittatu6 (Bosc, 

1802), x 4. 
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FIG-  2 — FREOUENC1A ABSOLUTAS DE MACHOS, FEMEAS E FENIEAS OVADAS. DE ClIbancrius antillonsis 

Stimpon, 1862, OBSERVADAS DURANTE 1 ANO C DE SETEMBRO DE 1979 A SETEMBRO DE 1980),NA 

.fRAIA DO MEIRELES, FORTALEZA *CEARA. 
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Figura 4 - Diagrama de ocorrências de Ciibananius antLetens,i/s Stimpson, 

habitando conchas de moluscos gastrõpodos, observadas durante o período 

de 1 ano (setembro de 1979-setembro de 1980), na Praia do Meireles, For 

taleza-Ceari. Convenções: muito raro (x), raro (a), pouco abundante 

(oo), abundante (.xxxx). 

MESES TV PP CA LN  LO  LF TH TF ET AL MA PP  

SET xx x x x x x 

OUT xxx X  XX  X x 

NOV  XXX  X MC x x  

DEZ  )o X  XX  

JAN X X X x 

FEV )ax x: x 

MAR )ccoc x: xx X X X X X 

ABR xxx X )0( X X X 

MAI xxxx x. )oc X X X x 

JUN XXXX X  XX  X XX X 

JUL )ax )c xx X X X X X 

AGO xxx IC  XX  X XX  X x 

SET mac x x x x x 

Obs.: Abreviaturas usadas para designar as especies de cpnchas de molus-

cos gastr6podos:(n)  Text&  vitiduta (Gmelin, 1791); (PP) Pisania 

pusio dinnaeus, 1758; (CA) Cenithium attatum  (Born);  (LN) Leucozo-

nia ocatata Gmelin, 1791; (LF) Littonina nebuasa gava  King  && 

Broderip, 1832; (TH)  Thais  haemastoma haemaztoma  (Linnaeus,  1767); 

(rF) Thaf.4 haema4toma goAidana  (Conrad,  1837); (ET) Engina twthL 

netta Kiener, 1836; (AL) Anach!:s tytata Sowerby, 1832; (MA)MoniUs 

pina aebomacutata C.B.Adams; (AP) Astnaea phoebia Roding, 1798. 
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