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• TOLERANCIA DE CAMARUES DA Es . IE RALEMON NORTHROP'  

(RANKIN) -CRUSTACFA DECAPODA - NATANTIA -  FRENTE  A CON 

DIÇOPS VARIADAS  OF  SALINIDADE 

Francisco Iv°  Barbosa  

INTPODUÇA0  

A regulação icinica nos crustáceos 6 um fenBme-

no universal e esti na'depend5ncia da eliminagio de  Ions  

com os fluidos:-excretad,-is e-tomada-controlada de  ions  a-

travis das superfTcies permeiveis. 

Os crusticeos constituem um grupo particular- 

mente interessante par o f,!siudo das relagbes de concen-

tração e composição iSnica dos fluidos do corpo e do meio 

externo, mostrando os decápodos uma regulação hiperosmO-

tica em 5gua do mar diluida, provavelmente balanceando a 

perda de sais pelas glindulas antenais, por uma ativa 'to 

mada de sais do meio  (Robertson,  1960). 

Quanto ao modo de reação is variagbes de sali-

nidade os crusta.ceos  so  classificados em homeosm3ticos 

e p0iqui1osm3ticos. Os primeiros  so  aqueles que mantem 

uma concentração interna constante, i despeito das flutl 

ag3es osmOticas do meio onde vivem; os outros, ao contra 

rio, obedecem a todas as variagiies do meio externo, per-

manecendo isosm3ticos com ele. 

No presente trabalho se investiga a tolerincia 

do camarão  Pale- Mori  -nOrthrOpi  (Rankin)  frente a diversas 



concentrag6es salina, em condic3es de laborat3rio. 

jAL E METODOS 

Foram utilizados 490 camar3es da esp6cie  Pale- 

Mon  northropi  (Rankin)  capturados nas formaq6es rochosas 

da praia do Mucuripe (Fortaleza Cear g - Brasil), por 

ocasiaa da baixa- mar. 

As capturas foram procedidas de acordo com as 

necessidades e progresso da experimentagio, utilizando- 

se uma espécie de jereré de fabricação caseira. 0 trans- 

porte at è' o laborat6rio foi feito em baldes plasticos de 

15 litros, contendo agua. do mar, sendo os c8mar6e5 colo-

cados em um tanque de cimento amianto de 50 litros, onde 

a temperatura variou de 27 a 289C. 0 tanque esteve cons-

tantemente arejado por meio de bombas. Da T os indivTduos 

foram transferidos para as cubas de vidro, quando proce-

deu-se a experimentação. 

0 experimento constou de duas etapas, descri-

tas abaixo. 

'Etaa I  - Verificar a. resist-encia salinida- 

de, por introdução direta dos individuos em águas de di-

ferentes concentrag3es salinas. Foram utilizadas 11 cubas 

de vidro, de 4 litros,cada uma contendo cinco camar3es e 

2 litros de una mistura de ggua salgada e doce nas segUin 

tes proporg3es: 100% (salinidade = 35,8 %0); 90% (salini 

dade = 30,4%0 ); 86% (salinidade = 27,7%0 ); 70% (salinida 

de = 23,9%0 ); 60% (salinidade = 19,9%0 ); 50 % (salinida- 



de = 17,1%; 40% (salinidade = 

(salinidade  

), 30"sra
lnidade 

(salinidade I n%  

3,7%0 ) e igua doce(salinidade = 0,2%0 ). As cubas foram 

observadas por 24 horas, contando-se o nGmero de sobrevi 

vent,es no perTodo de 2 horas. 

a_ a salinidade tomada foram raiiZaaS 

cinco 

Etapa iI Com o fim de verificar as concen- 

trag5es Tmimas de ggua salgada suportadas pela esp6cie, 

atravgs de adaptaçao gradual. 

Foram utilizados cinquenta camar3es e 5 cubas 

de vidro contendo, cada uma, 3 litros digua e dez clama-

raes. Os indivTduos foram colocados inicialmente em agua 

do mar (salinidade 35,8%,), sendo transferidos a cada 

duas horas para gguas reduzidas de 10% em sua _doncentra-

cio salina,  at  atingir a ggua doce, contando-se o nrime-

ro de sobreviventes após cada transfergncia. 

A salinidade foi determinada atravgs de um sa- 

lingmetro, sendo as temperaturas e as concentraOes de 

oxigénio da igua determinadas com auxilio de um medidor 

de oxiggnio YSI, modelo 51. 

O suprimento de oxiggnio das cubas, nas duas 

etapas, foi conseguido por arejamento com bombas, sendo 

os animais alimentados normalmente com algas verdes (g-6-

nero EnteromOrpha). 

ConcluTdas as duas etapas do experimento, os a 

nimais foram cledidos no seu comprimento total, conside- 



rando-se como tal a distincia entre a extremidade anteri  

or  do rostro e a parte posterior do telson, utilizando-

se um ..qui- metro com  precis -do da ordem de décimos de mm. 

Nas pesagens utilizou-se uma balança analTtica AINSWORTH 

tipo SCN - ,,- ensTvel  at  décimos de mg. 

A seguir foi determinado o sexo de todos eles, 

de acordo com as caracterTsticas sexuais secunda-riasjar 

gamente referidas na bibliografia especializada. 

Por ocasião das coletas não foi possTvel sele-

cionar os animais num mesmo- estidio de muda, come seria 

recomendivel num estudo dessa natureza. Todavia, sempre 

mportuno,_ sio referidas os estidios de muda, de acor 

do com a nomenclatura 'de Drach (1930) e Drach eikhernigo-

vtzeftt (1967). 

--RESULTADOS  E 'DISCUSSA0  

Os camarbes utilizados apresentaram um compri-

mento e peso que variaram entre 30,55 a 41,5 mm e 0,0233 

a 0,6720 g, respectivamente, sendo 114 machos e 161 f-e- 

De acordo com os dados da tabela I, observou-

se que durante a Etapa I os indivTduos apresentaram uma 

sobrevivéncia quase total  at  a concentração de 90% de 

agua doce (salinidade = 3,7%0 ). 

Verificou-se mortalidade na  cubs  2 (10% de a- 

gua doce, salinidade = 30,4%0 - trés individuos, dois 

ap3s as duas primeiras horas e outro depois de quatorze 



horas; nas cubas 6.. 7 e 8 (50% 60% e 70% de iqua aoce, 

salinidade = 17,1%0 , 13,5%0  e 10,5%0  , respectivamente) 

Uni indivTduo em cada cuba,  apes  duas horas; na cuba 

(80% de oua doce, salinidade = ';,1%0 ) tres 

um apos oito horas e os outros dois  apes  vinte e vinte e 

quatro horas, repectivamente; na cuba 10 (90% de ãaua 

doce, salinidade = 3,7%0 ) - sete individuos, quatro  apes  

duas horas, dois depois de quatro horas e o outro apes  

dezoito horas. Na cuba 11 (100% de 5aua doce, salinida- 

de = 0,2%0 ) a mortalidade foi total  apes  quatro horas de 

exposição. 

O control,e de temperatura e concentraçbes de 

oxigénio da 6gua das qub.as  foi feito no inicio e. no fim 

do experimento e a cada quatro horas (Tabela II). 

A mortalidade ocorrida na cuba 2 (10% de igua 

doce) 6 justificada pelo fato de que dois eram muito pe-

quenos, provavelmente menos resistentes ao manuseio, en- 

quanto que o outro estava ovado. Os que morreram nas 

cubas 6, 7 e 8 haviam mudado recentemente a carapaça (es _ _ _ 

t-idio A, segundo Drach, 1930). Dos trgs que não consegui  

ram  sobreviver na cuba 9, dois tamb-gm se encontravam no 

estidio A de muda e o outro estava ovado. 

Apesar da mortalidade total ter sido verifica- 

da apenas na  cubs  11 (100% de igua doce), os individuos 

da cuba 10 (90% de 5gua doce) mostraram.fraca tolerincia, 

registrando-se 28% de mortalidade. 

A tabela  III  informa os resultados da Etapa II, 

quando se testou a resistencia em adaptação gradual. Os 



A de muda, portanto, com menor 

700% cie 5c1JA 

esistencia. Em es 

oce no existiram sobreviventes num perTo- 

OS  

sio 

camar3es suoortaram bem a mudança para 90% agua  

doce. Dos que no  cons am  sobreviver dois estavam no  

uo superior a- uma hora. P de-se  observer, entretanto, 

que no per iodo 
, 

que permaneceram na concentração 90% 

de Figua_ doce os camariSes ji apresentavam sintomas claros 

de grande desconforto-, existindo apenas All_sobreviventes 

quando da transfer.4ncia-  para 100% de igua doce 

Entretanto, houve sempre boa movimentagio dos 

caram es em-  todas as cubas. , alimentando-se normalmente 

em quase todas elas, muitos permanecendo a maior parte 

do tempo sobre ou entre _7:s filamentos das algas. 

Ap.6s a morte, eles apresentaram -os tecidos es- 

branquiçados - contrariando o seu aspecto transparente 

de quando vivos. 

Do exposto, e levando-se em considerag5o 

dois testes, poderos concluir que esses organismos 

hibeis para realizarem osmoregulagio  at concentragOes 

de 80% de 5gua doce, cujo limite, uma vez ultrapassado, 

impor em morte. 

Essa experiencia veio confirmar em laborat3rio 

a not5vel capacidade que esses individuos adquiriram pa-

ra habitar locais sujeitos a flutuag-6es de temperatura e 

salinidade, o que justifica a sua ampla distribuigao ge-

ogr5fica. 



In the present paper the author investigates 

SUMMARY 

the salinity - tolerance of the shrimp PaTemon narthraai 

(Rankin) which lives an out-crops off Mucuripe beach(For 

taleza,  Cear,  Brasil). The investigation was based on 

two experiments, both of them in freshwater concentrati-

ons varying from zero to 100%. 

InThe first experiment- the-çhor-t-term toleran-

ce to salinity changes was tested by transplanting indi- 

viduals without a previous conditions time, which were 

unable to adapt themselves-: in freshwater concentrations 

of 90% (3,7%0  salinity)-  and 100% (0.2%e salinity), the 

last one causing full mortality- within six hours. 

In the second experiment the short-term tole-

rance to salinity changes was tested, with a previous CO 

dition time. In this case, the individuals were submetted 

to the range of salinity variation gradually all of them 

dying in a 100% freshwater concentration (0.2%0 salini- 

ty), and showing considerable distress and lacking in 

movement as if abouth to die. In general, they showed a 

higher tolerance than in the first experiment. 

As far as the results -  show, it can be taken as 

certain that, at least in laboratory conditions, that 

species is capable of osmoregulation at the low level of 

5.1%0  salinity. This is all the more notowonthy, given the 

fact, despite one wide range of salinity variation, it 

seldon reaches such low values. 



BIBLIOGRAFIA CONSULTAF 

Drach, P - 1939 - Muc-- et cvcic d'in ermue chez les crus 

" taci.,;ç D6ca Aes. Ann. Inst. aanogr., Paris, 19: 103- -  

191, 6 pl. 

    

urach, P. & TchernigovtzeM C. - 1967 - Sur la methode 

de determination des-  stades d'intermue at son applic_a_ 

tion gnaraie aux crustacs_ Vie at Kilieu, Paris, 

Tome XVIII(3-A): 595 - 609, 4 figs. 

Holthuis, L.B. - 1962 - A General Revision of the Palae 

monidae (Crustacea Decapoda Natantia) of the Americas. 

II. The Subfamily Palaemoninae. Allan Hancock Foundati  

on Publications, Los Angeles,  Ocasional  Paper n9 12, 

396 pp., 55 pls.  

Mota Alves, M. I. - 1974 - Resistncia a variag5es de 

salinidade, apresentada por PachygraPsus transversus. 

(Gibbes, 1850) - Crustacea, Grapsidae. Arq.  Clan.  Mar, 

Fortaleza, 14(2): 91 - 93.  

Perez, D.P. & Ross - R.M. - 1974 -  Cultivo  experimental 

de Post larvus del camaron blanco  Penaens Schmidti Bur 

kenroad. Investigaciones-  Marinas-, Habana,  Seria 8, 

n9 10: 1 - 42, 4 figs. 

Prosser, C. L. & Brown, Jr. F.A. - 1969 -  Fisiologia Com 

parada.  Editorial Inter Americana  S.A.,  728 pp., 278 

figs., M6xico. 



Ramsay,  J. - 1973 - Introducio i Fisiologia Animal. 

Editora da Universidade de Sio Paulo, 173  pp.,  49  figs  

Sio Paulo.  

Robertson J. D. - 1960 - Osmotic and ionic reoulation. 

In Waterman, T.H. (ed.) - The Physiology of Crustacea. 

volume I: Metabolism and Growth. Academic Press, PP. 

317 - 339, 3 figs.,-New York. 

Schimidt -  Nielsen,  K. - 1972. - Fisiologia Animal. Edito 

ra da Universidade de Sio Paulo, 139 

Paulo. 

PP., 79 figs.,Sio 

Swingle, H.S. - 196g 7 Methods of analysis for waters, 

organic matter and pond botton soils used in fisheries 

research. Auburn University, 106 pp., Auburn. 



TABELA I 

Efeito de varias concentragiies de FLgua doce na 

sobrevivnciA de P7,IPmon northropi (Rankin),  

em 24 horas de observação 

Cubas 

a 

doce 

(/) 

Sali- 

nida- 
de  

(%()) 65  

N9 de individuos 

Ç„,._ 

2 

inr,„ute4iventes s 4 - , - . - 
por perlows de 2 horas 

4_ 6 8 10 12 14 16 18 2 122 24 

1_ 0 35,8 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

2 10 30,4 25 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 

3 20 27,7 2-5 25 25 25 25j25 25 25 25 25 25 25 25 

4 30 23,9 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

5 40 19,925 25 25 2.5 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

6 50 17,1 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

7 60 13,5 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

8 70 10,5 25 24 e4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

9 80 5,1 25- 25 25 25 24 24 24 24 24 24 23 23 22 

10 90 3,7 25 21 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 

11 100 0,2 25 6 - - - - - - - - - - - 



TABELA 11 

MEdias das concentraq6es de oxigênio (p.p,m) ini-

ciais e finais e temperaturas (9C) a cada 4 horas, 

das cinco provas realizadas com o camara"o Palemon  

northropi  (Rankin)  capturado em frente a costa de 

Fortaleza - Ceara- 

Cubas 

7 .gua 

doce  
(%1- 

- 
Sali  
n,4 
4  

Za  
uC-4  

(%°) 

 Conc.de 02(ppmY e temp.(0C)  por  periodos de 4  horas  

Inicio-  4- 8_ 12 Media
_ 

16 20 - 24 - 

temp ppm temp temp temp temp temp temp ppm temp ppm 

--T 
1 0 358 29,0 4,1 2832 28,0 27,9 27,2 29,0 30,0 5,1 28,5 4,6 

2 10 30,4 28,5 42,1- 28,2 28,0 27,8 27,5 29,0 30,0 4,9 28,5 4,5 

3 20 2757 28,5 4,2 28,2 28,0 27,8 27,5 29,0 30,0 4,9 28,4 4,5 

4 31 23,9 28,5 4,4 28,4 28,0 27,8 27,5 2930 30,0 5,1 28,4 4,7 

5 40 19,9 28,5 4,4 28,4 27,8 27,8 2795 29,0 30,0 5,3 28,4 4,8 

6 50 17,1 28,5 4,7 28,4 2798 27)8 27,2 29,0 30,0 5,6 28,4 5,1 

7 60 13,5 28,5 5,0 28,4 27,8 27,2 27,2 28,8 29,5 5,5 28,
,
2 5,2 

8 70 10,5 28,5 4,8 28,4 27,8 27,8 27,0 28,8 30,0 5,8 28,3 5,3 

9 80 5,1 28,0 5,2 28,0 27,5 27,2 27,0 28,5 29,5 5,8 28,0 5,5 

10 90 3,7 28,5 534 28,0 27,5 27,2 27,0 2854 29,5 6,3 28,0 5,8 

11 100 0,2 28,5 5,6 - - - - - - - - 
- 
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