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Introdupao. 

Encontram-se com grande frequ&acia nas forma93es rochosas  dB  

praia do Meireles (Fortaleza-Cear-Brasil) camar3es do ggnero Palemon, 

especialmente Palemon northropi  (Rankin)  que esto presentes tambem 

com alta frequencia nos estudos de alimentaggo de peixes, sendo, por-

tanto, importante constituinte da. cadeia alimentar. Julgou,se de impor 

-Oncia conhecer—se 0 consumo de oxigLio por parte desses camar3es que 

habitam as formacoes rochosas ja referidas, onde, de acordo com Cal-

land  - Noronha. & Morais, as variacoes ambientais sgog 

Salinidade - de 33,0 a 35,0 %o 

Temperatura - de 28 a. 30QC 

0xide/1i° - de 5,5 a 8,0 ppm. 

O presente trabalho visa determinar o consumo de o7igenio em 

animais íntegros, por ser uma importante medida da atividade metabOli-

ca das espgcies. 

Material e hetodos. 

O material usada consistiu de 27 camar3es da_  °specie  Palemon 

northropi  (Rankin),  no ostadio C de muda, de acordo com a nomenclatu-

ra de Drach (1939) e Drach & Tchernigovtzeff (1967). Os animais foram 

capturados na praia do Heireles, trazidos para. o LaboratOrio em baldes 

de plgstico e conservados em tanques de amianto com dimens3es de 40 x 

40 x 40 cm, sendo arejados por meio de bombas  at  o momento de experi-

mentacgo, quando a temperatura ambiente variou de 28 a 30§2C. 

O consumo de oxiggnio foi determinado pelo metodo de Schlie-

Per (1972), sendo as medic3es feitas pelo metodo químico de  Winkler  . 

A tecnica consiste em colocar o animal em experimentacgo num tubo de 

vidro por onde corre lentamente ggua do mar. 0 tubo e vedado em ambas 

extremidades possuindo uma entrada e uma salda de ggua. 

A gEua passa, pelo tubo, e recolhida numa proveta em que se colocou uma 

camada de vaselina. liquida para evitar o contacto direto com o oxige-

nio do meio ambiente. 

Dal, a agua 4 sifonada cuidadosamente para. um  frasco, sem ha-

ver a formacgo de bolhas, para depois se processar a determinacgo do 

teor de oxig3nio. 
S8 



O teor de oxigenio da  agua que entra e da agua que  sad  e me-

dido a intervalos regulares, a. um fluxo de egua constante e temperatu 

ra uniforme. 

0 metodo de  Winkler  fundamenta-se no fato de que todo oxige-

nio dissolvido numa  amostra de egua, reage em meio alcalino, de modo ' 

que, no final  (in  reagao, ocorre libertar-se uma quantidade de iodo que 

entgo dosado pelo processo químico de iodometria, usando-se uma solu 

ggo de TiossUlfato de s6dio9  tendo o amido como indicador. 

Deve-se ter certos cuidados quando da coleta da amostra de 

agua para dosagem do oxigenio dissolvido, a fim de evitar futuros er-

ros. Desse modo, deve-se manter a extremidade do tubo de borracha en-

costada no fundo do frasco, deixando extravasar 6gua pelas bordas do 

frasco.  Apes  a  Goleta,  adiciona-se 1 ml de soluggo de sulfato mangano  

so  mono-hidratado (MhSO4H20) e 2 ml de soluço de iodeto alcalino (KOH 

- NaI), fechando-se depois o fresco, cuidadosamente para evitar a for-

maggo de bolhas de ar, e agitando-se, por fim, para que se complete a 

reaggo. Formar-se-a." um precipitado branco. Antes da titulagao, adicio-

na-se 1,5 ml de 6cido sulfilrico concentrado para dissolver o precipita 

do, fecha-se novamente o frasco e agita-se. Haver; liberaggo de iodo, 

pela reaggo do manganes oxidado com o  ion  iodeto e, o aparecimento da 

cor amarela na soluçao. 

Et seguida a amostra e transferida para um becker ou erlen-

meyer a fim de que seja titulada com uma. soluggo de tiossulfato de se  

die  a n/40 (Na2s2o35H2o). Deixa-se gotejar o tiossulfato de sodlo atra  

vs  de uma bureta  at  que a soluggo fique bem clara. Acrescenta-se  en  

tgo 1 ml do indicador amido que fará aparecer uma cor azul. Continua-

se a. titulaggo  at  que a amostra fique incolor. Dai procede-se a. leitu 

ra da bureta, verificando-se a quantidade de tiossulfato utilizada. 

Quimicamente o metodo de  Winkler  desenvolve-se em algumas 

etapas que se seguems 

1 - o sulfato manganoso reage com o hidrexido de sadio em 

presença do iodeto de sedio, produzindo um precipitado branco de hidra 

xido manganosos MnSO4 + 2KOH Mn(OH)2 + NaSO4 



2 - mas9  na presença de 02 este reage com o hidrOxido mangl 

noso, originando um precipitado amarelo leitoso de Lido man6nico ba 

sicoo 2Mh(OH)2 + 02 211h0(OH)2 

3 - ApOs a.:adiggo do acido sUlfiirico, o precipitado dis- 

solvido, formamdo sulfato manggnico. 

Mn0(OH) 2  + 2H2SO4 —  Mn(SO4)2:. + 3H20 9  havendo uma reaçgo imediata  en  

tre o sulfato mangasnico e o iodetO-de sedio previamente adicionado, li 

berando iodo Mn(SO4)2 + 215aI MnSO4 + Na004  + 12 

A quantidade de iodo liberada corresponde entgo A quantidade de 02  pre  

sente na amostra e 9  sera  determinada por titulaçgo com uma solução de 

tiossulfato de sOdio. 91\ n + 12  —  Na2s406 + 2NaI 

As mediçOes, em-nilmero de cinco, começavam a ser realizadas 

quando o animal se aproximava do metabolismo basal 9  ou seja, quando o 

teor de oxigenio.atingia um nivel constante, sob condiç3es experimen-

tais. Em seguida, __o consumo de oxigenio obtido dessa maneira foi  con  

vertido em gramas de peso vivo por hora, a fim de se obter valores com 

pargveis. Depois da determinaçgo o animal foi pesado em balança anall 

tica com sensibilidade de 0 90001g9  em placa de petri com agua  -do mar. 

Resultados  e Discussgo.  

A relaçgo consumo de 02 com o peso do corpo, em  animals  a-

dultos de ambos 08 sexos no estadio C de muda  so  apresentados na: tabe  

la  I e  figural.  

Verificou-se que o consumo de 02 diminuiu A. medida que o 

animal aumentava de peso o que este de acordo com a afirma9go geral de  

Prosser  C. &  Brown  (1968) de- que o metabolismo guarda relaçgo inversa 

com o peso corporal em qualquer tipo de organismo. Zeuthen (1953), re-

fere a influencia do tamanho ,do carpo, no metabolismo. EM geral, o me 

tabolismo e mais uniforme cuando expressado em funçgo do tamanho cor 

poral  (Prosser  & BrOwn, 1968) 9  porem a relaçgo entre o metabolismo e o 

tamanho do animal extremamente dificil de se estabelecer. - Todavia 

o volilme corporal proporcional ao peso, dal ser mais preciso reprs 

sentar o peso e no o voliime (Mota Alves, MS). 



19:go foram encontradas referencias ao consumo de 02  para o 

Palemon northropi. Entretanto, TATATERMAN„ T. & W0LVEÇA1 9  H. ( 1960) 

referem pare o Palemon serratus  99-131 ul 02/g de peso ilmido/hora 

dado este que ngo pode ser comparado aos agora apresentados, visto 

que no hg referencia ao estgdio de muda, peso e sexo e, segundo  

Prosser  &  Brown,  estes .dados  so  agentes modificadores de consumo de 

02  em animais íntegros. 

Analisando os dados da Tabela 119  obtidos quando se conside 

ra o sexo do animal, verifica-se no haver diferença significativa  en  

tre o consumo de oxid6nio encontrado para machos e para fkleas.  

Summary. 

The method of Winkler was used for the dosage of the oxygen 

contents in sea water and the technic of Schlieper (1972) was used for 

the determination of the oxygen uptake of Palemon northropi (Rankin). 

This experiment relates the oxygen uptake m1/1/g/h (Q02) by sex and 

weight in C intermolting period. 

The results show that if one relates 02 uptake per gram of 

wet weight in adults animals it was observed that the weight increases 

while Q02 decreases. A statistically significant difference was not 

found regarding 002 obtained for male and female of the studied ape  

cies.  

The obtained data lead to a better understanding of the me 

tabolism of the animals which apparently requires high energetic meta  

boi iam. 
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ESTA DIO DE HUM 

C 

NACHOS 

02 

4,00 

2990 

3960 

2980 

3984 

3974 

2,60 

3984 

3,72 

3989 

4939 

3980 

Peso (g) 

0 9 2930 

095103 

094078 

0,5323 

093390 

093597 

094784 

093390 

093280 

0,3227 

092603 

0,3580 

TABELAI 

Consumo de oxigenio de Palemon northropi  (Rankin),  em ml/i/g/h ( mili—

litro por litro por grama de peso amido e por hora ), em relaça.o ao 

peso dos individuos no estadia C de muda.  

/TONER° 

DE  

ORDEM  

FENEAS 

ESTA DIO DE MUDA 

Peso  

094011 3,30 

093930 3,54 

094340 3,20 

093982 3,50 

093011 3,90 

0,4214 3,00 

0,4420 3,10 

095760 2,76 

0,3260 3,88 

0,2890 4,20 

092933 4,10 

094065 3,77 

0,5763 2,58 

0,4101 3,12 

0,2897 4,09 

01 

02 
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04 
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s 
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TABELA II  

Val  ores do consumo de , o.Y.id6nio de Palemon northropi  (Rankin) ,  no esta- 

dio C de puna referidos em Ng/119  em machos e femeas. 

VALORES DO 

COP.SUMO 

DE 02 

MACHOS 

ESTA DIO DE MUDA 

C 

11(71M0 16,86 

NflTIMO 05,43 

mtDIA 11914 

FPITAS  

ESTADIO DE MIJDA' 

-1 C 

14953 

04.947 

09950 
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Fl  jura 1 — Correlaggo entre o consumo de 02y por grama de peso vivo e 

por hora , cio Palemon northroDi  (Rankin).  
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