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Abstract 

The size and the age at which the crabs reach their maturity are impor- 
tant as they determine the reproductive output. This paper aimed to analyse 
the criteria to ascertain maturity of P. spinimanus based on its physiological 
features such as gonad development, spermathecae repletion, and minimum 
size of ovigerous females. The crabs were collected during two consecutive 
years by an otter-trawl (10 mm of cod mesh) in Ubatuba region, Sao Paulo, 
Brazil. A total of1,798 swimming crabs were studied. The size range of adult 
males fauna as taken by carapace width was from 42 to 99.6 mm; that of the 
adult females, from 36 to 94 mm and that of the juveniles, from 19 to 48.4 mm. 
The mean size at which 50% of the P. spinimanus population was considered 
mature was 48.5 mm for males and 47 mm for females. 
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IntroduqAo 

De acordo com Fonteles-Filho (1989), o inicio da maturidade sexual 
varia consideravelmente entre especies, entre populagoes de uma mesma especie 
e ate entre individuos da mesma populagao, estando geralmente relacionado 
com o alcance de um determinado tamanho individual. 

O tamanho da primeira maturagao, em crustaceos, corresponde a 
dimensao de um animal, em intermuda, na qual o macho ou a femea e capaz 
de copular, com sucesso, pela primeira vez. 

A estimativa do tamanho da primeira maturagao envolve dois problemas 
basicos. O primeiro e estabelecer parametros de distingao entre o individuo 
adulto e o jovem. O segundo e, com base nesses parametros, fixar um metodo 
precise para determina-lo. 

Em varias especies de braquiiiros e comum um macho adulto apresentar 
quelipodos, proporcionalmente, maiores que os de uma femea, enquanto que 
entre os jovens tal fato nao ocorre ou, pelo menos, e pouco evidente (Pinheiro 
&Fransozo, 1993; Santoses a/., 1995). 

Hartnoll (1968) relata que o crescimento relative de partes do corpo de 
um crustaceo varia durante sua ontogenese e que o desenvolvimento 
pos-larval geralmente possui duas fases de crescimento relative, uma juvenil e 
outra adulta. 

Um metodo usualmente aceito para se determinar a maturidade, em 
peixes, e o tamanho a partir do qual 50% dos individuos sao considerados 
maduros e corresponde ao tamanho da primeira maturagao (Santos, 1978). 

A determinagao do tamanho na maturidade, com base em aspectos 
morfologicos externos, as vezes pode ser comprometida quando ocorre 
sobreposigao das curvas de crescimento de individuos maduros e imaturos 
(Somerton, 1980). Alguns autores, entre eles Conan & Comeau (1986) e Choy 
(1988), citam que nem sempre a maturidade morfologica corresponde a 
maturidade fisiologica do individuo. Este fato e observado principalmente entre 
os machos, que externamente podem apresentar caracteristicas de adultos, 
mas internamente as gonadas ainda nao se desenvolveram. Quanto as femeas, 
em Portunidae, existem relates de que as mesmas copulam sem estarem com o 
ovario desenvolvido. Um feromonio encontrado na urina de femeas puberais 
desencadeia o comportamento de corte que precede a copula (Gleeson, 1991). 
Apos a copula, os espermatoforos ficam armazenados nas espermatecas e so 
quando os oocitos se desenvolvem e que ocorre a fecundagSo e exteriorizagao 
da massa de ovos (Gonzalez-Gurriaran, 1985). 

Segundo Fonteles-Filho (1989), a maturidade fisiologica esta relacionada 
com a presenga de gametas maduros nas gonadas e a maturidade funcional e 
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atingida quando ha capacidade real de liberagao, bem sucedida, dos gametas, 
com a primeira ocorrendo antes da segunda. Porem, em crustaceos que nao 
apresentam crescimento continuo, o desenvolvimento gonadal e a liberate 
dos gametas ocorrem apos uma linica muda, que e chamada de puberal ou pos- 
puberal, de acordo com a especie; assim, o tamanho do animal na maturidade 
flsiologica deve ser o mesmo na maturidade fimcional. 

Quando se pretende estimar o tamanho da primeira matura^ao, em 
especies de Brachyura, convem levar em consideragao, alem dos caracteres 
morfologicos extemos, o grau de desenvolvimento das gonadas como analisado 
por Watson (1970) e Brown & Powell (1972), tamanho minimo de femeas 
ovigeras e indicagao de copula (Haefner, 1976; Choy, 1988). 

E importante considerar o tamanho no qual os braquiuros atingem a 
maturidade sexual porque, como tern sido demonstrado, tanto a idade quanto o 
tamanho na maturidade sao determinantes da capacidade reprodutiva das 
especies (Hines, 1982, 1989; Hartnoll & Gould, 1988). 

O presente estudo teve por objetivo determinar criterios para definir 
maturidade de femeas de P. spinimanus com base em caracteristicas fisiologicas, 
como desenvolvimento gonadal e condigoes das espermatecas. 

Material e Metodos 

Durante dois anos (maio/91 a abril/93) foram realizadas coletas mensais 
na regiao de Ubatuba, SP, com auxilio de um barco para pesca de camarao, 
equipado com rede tipo "otter-trawl" (15 mm de malha na panagem e 10 mm 
de malha no saco). 

Em uma primeira etapa foram anotados os seguintes dados de cada 
animal: sexo (machos com abdome em forma de "T" invertido, 2 pares de 
pleopodos e gonoporo na coxa do 5° pereiopodo; femeas com abdome em forma 
de semicirculo, 4 pares de pleopodos e vulva no 6° esternito toracico) e a largura 
da carapaga (distancia entre as bases dos espinhos laterals da carapaga). As 
medidas foram tomadas com auxilio de um paquimetro graduado (0,01 mm). 

O estagio de maturagao de cada individuo foi determinado de duas 
maneiras. Na primeira levou-se em consideragao as caracteristicas morfologicas 
extemas dos animais, Jovens com abdome selado ao estemo e adultos com o 
abdome flexivel. Na segunda observou-se as caracteristicas fisiologicas dos 
siris (morfologia intema); todos foram dissecados e tiveram seus estagios de 
desenvolvimento gonadal registrados, conforme a tabela I. 

Os animais capturados foram separados em classes de tamanho e 
determinou-se a porcentagem de siris maduros em cada classe, de acordo com 
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as caracteristicas morfologicas exteraas e intemas, citadas acima. 
Os resultados foram plotados em graficos determinando-se a dimensao 

onde 50% dos individuos poderiam ser considerados maduros. 
As curvas obtidas foram ajustadas segundo a Ogiva de Gallon (Fonteles- 

Filho, 1989). 
Para se estabelecer a maturidade fisiologica levou-se em consideragao, 

tambem, o tamanho imnimo das femeas ovigeras e das femeas encontradas 
com evidencia de copula, ou seja, presen9a de espermatoforos nas espermatecas. 

Resultados e Discussao 

Ao todo 1798 siris P. spinimanus foram analisados, A proporgao de 
individuos em cada grupo de interesse (machos adultos, femeas adultas, femeas 
ovigeras e jovens) esta representada na figura 1. 

Entre os animais coletados o maior macho adulto apresentou 99,6 mm 
de largura da carapaga (LC) e o menor, 42,0 mm; nas femeas adultas variou de 
94,0 mm a 36,0 mm e entre os jovens, de 48,4 a 19,0 mm. 

Distribuindo-se os animais em classes de tamanho e calculando-se a 
porcentagem de individuos maduros e imaturos em cada classe, considerando- 
se a morfologia extema, verifica-se que entre os machos, 50% dos individuos 
estao maduros com um tamanho a partir de LC = 48,5 mm (figura 2 A) e entre 
as femeas, a partir de 47 mm (figura 2B). 

Em estudo morfometrico anterior, onde foi analisado o crescimento 
relative de P. spinimanus, na rela^ao Comprimento do Propodo Quelar/LC 
registrou-se um crescimento alometrico positive para machos adultos e para 
os animais imaturos, porem com coeficientes alometricos diferentes. Ja as femeas 
adultas apresentaram um crescimento isometrico. Por esta metodologia, que 
levou em conta dados da morfologia extema, o tamanho em fungao da largura 
da carapaga a partir do qual a especie atinge a maturidade sexual foi LC = 44,9 
mm para os machos e 48,8 mm nas femeas (Santos et al., 1995). 

A partir de 47,0 mm de LC, 50% dos machos apresentam gonadas 
maduras (figura 3A), enquanto que as femeas a partir de 46,0 mm de LC 
(figura 3B). 

Entre as femeas ovigeras, 50% apresentam LC superior a 70,0 mm, 
10% apresentam menos de 60,0 mm e apenas 0,5% mediram menos de 50,0 
mm. 

A menor femea capturada com as espermatecas contend© espermatoforos 
(cheia apos a copula ou meio cheia antes de nova desova) apresentava LC = 
46,3 mm. P. spinimanus apresenta o mesmo padrao de espermateca que P. 
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pelagicus, descrito por Bawab & El-Sherief (1988). 
Os tamanhos maximos e minimos registrados para a dimensao LC nos 

animals adultos deste estudo foram ampliados em cerca de 2,0 mm, em relate 
aos dados obtidos por Santos et al. (1995), em estudo anterior realizado nesta 
mesma regiao, com a mesma especie. 

Os menores individuos capturados apresentavam estagios gonadais 
"imaturos", tanto entre os machos quanto entre as femeas. Nos demais estagios 
de desenvolvimento gonadal o tamanho varia bastante, principalmente no 
estagio "rudimentar" (tabela II). Isto, provavelmente, se deve ao fato de que as 
gonadas dos animais, apos a copula (considerando-se os machos), ou da 
exteriorizaijao dos ovos (femeas), retornam aos estagios iniciais de 
desenvolvimento. 

Entre as femeas, torna-se facil comprovar esta observagao, uma vez que 
e comum encontra-las carregando ovos e apresentando as espermatecas cheias 
ou meio cheias e com o ovario "em desenvolvimento" caracterizando, inclu- 
sive, desovas multiplas (Santos, 1994). 

Segundo Haefner (1977), o redesenvolvimento das gonadas e o princi- 
pal fator restritivo ao seu emprego como parametro de maturidade, 
principalmente entre as femeas. Isto foi levado em consideragao quando se 
padronizou, neste trabalho, definir como jovens imaturos somente os animais 
com estagio gonadal "IM". 

Nos machos, em muitas especies de Brachyura, ha um maior 
crescimento dos quelipodos em rela^ao a outras partes do corpo, fato inclusive 
registrado por Santos et al. (1995). Como e comum o macho proteger a femea 
antes da copula, principalmente entre os portunideos (Gleeson, 1991), acredita- 
se que esta seja uma adaptagao a nova fase de seu desenvolvimento. 

Porem, o fato desses animais adquirirem tais caracteristicas nao siginifica 
que estao aptos a copular com sucesso. Outros eventos, como a espermatogenese 
e a ovogenese, devem estar ocorrendo paralelamente ou subsequentemente. 

Os valores registrados para machos tanto na analise morfologica extema 
quanto na intema, foram similares indicando que o desenvolvimento gonadal 
inicia-se, provavelmente, ao mesmo tempo que o animal comepa a se preparar 
externamente para a vida adulta, ou seja, apos a muda puberal. Assim, em P. 
spinimanus, como em Liocarcinus puber, deve ocorrer somente uma muda 
antes da fase adulta, ao contrario de L. holsatus (Choy, 1988). 

Considerando-se que um individuo esta apto a copular com sucesso 
somente quando atingir as condigoes morfologicas e fisiologicas para isto, 
pode-se inferir que o tamanho aproximado em que tais condigoes sao verificadas 
em P. spinimanus e de 48,5 mm nos machos e 47,0 mm nas femeas; com o 
desenvolvimento gonadal iniciando-se provavelmente, antes da ecdise. Estes 
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valores correspondem a media da populagao local. 
Partindo do pressuposto que a taxa de mortalidade tende a ser menor 

entre os adultos e que quanto antes um animal atingir a maturidade sexual 
mais rapidamente e capaz de gerar descendentes, a elimina^ao de um ciclo de 
muda, em relagao as especies que passam pelas mudas puberal e pos-puberal 
antes da maturagao, deve ser uma estrategia adaptativa de P. spinimanus, ao 
contrario de Callinectes omatus, outro portunideo que passa pelos processes 
sucessivos de muda (Haefner, 1990). 

Quanto ao grau de replegao da espermateca, poderia se adotar o tamanho 
maximo registrado no estagio "vazio" como limite maximo de imaturidade. 
No entanto, neste estagio foi registrada grande varia^ao de tamanho entre os 
individuos, indicando que algumas femeas, provavelmente, ja desovaram. O 
fato de ter-se verificado femeas com espermatecas cheias ou meio-cheias, em 
tamanhos proximos ao da maturidade fisiologica, reforga a ideia de que a copula 
deve ocorrer por ocasiao da muda para a fase adulta. 

A amplitude da varia^ao de tamanho das femeas adultas estudadas foi 
relativamente grande, atingindo 160% de diferenga entre a menor e a maior. 
Havens & McConaugha (1990) registraram 84% de diferenga para Callinectes 
sapidus. Esta grande amplitude pode indicar a existencia de novas mudas 
durante a fase adulta. No caso de Portunus sanguinolentus, sabe-se que uma 
nova muda pode ocorrer (Ryan, 1967), sugerindo a ideia que em P. spinimanus 
o processo de anecdise terminal nao esteja presente. 

Tabela I. Portunus spinimanus-. Descrigao dos estagios de desenvolvimento 
gonadal 

Estagios Caracteristicas 

Machos 

Imaturo(IM) Gonadas indiferenciadas. Nao e possivel 
reconhecer os testiculos e vasos deferentes. 

Rudimentar (RU) Os testiculos sao reconhecidos somente com 
ampliagao. Vaso deferente pode ser observado 
atras do estomago. O aspect© da gonada e 
filamentoso e a coloragao e amarelo-palido. 

Em Desenvolvimento (ED) Testiculos visiveis na regiao antero-lateral da 
cavidade abdominal. Relagao gonada/ 
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hepatopancreas de aproximadamente 1/4. O 
vaso deferente pode ser dividido em 2 regioes 
distintas, com a anterior mais delgada. 

Desenvolvido (DE) Relagao gonada/hepatopancreas de aproxima- 
damente 1/2. A gonada atinge sen maior 
desenvolvimento, o vaso deferente pode ser 
nitidamente dividido em anterior, mediano e 
posterior. Os vasos tern aspecto enovelado. 

Femeas 

Imaturo (IM) 

Rudimentar (RU) 

Em Desenvolvimento (ED) 

Intermediario (INT) 

Avangado (AV) 

Gonadas indiferenciadas. 

Gonadas nao desenvolvidas com aspecto 
filamentoso, delgadas e com coloragao amarelo 
palido. 

Inicio da maturaifao do ovario. Rela(;ao 
gonada/hepatopancreas e de aproximadamente 
1/8, a coloragao e amarelada. Bra?os e coneajao 
do ovario nitidos. 

Ovario com coloragao laranja claro. Rela?ao 
gonada/hepatopancreas de aproximadamente 
1/2, ovario com aspecto lobulado. 

O ovario ocupa quase toda a cavidade 
toracica. A coloragao e laranja-brilhante. O 
aspecto lobulado esta mais evidente que no 
estagio anterior. 
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Tabela II. Portunus spinimanus: Medidas descritivas dos tamanhos medio, 
mmimo e maximo de largura da carapaga registrados para os siris 
em estagios de desenvolvimento gonadal 

Estagio gonadal Maximo Minimo Media/desvio padrao 

Machos 

Imaturo 47,0 19,0 37,2 ± 5,21 
Rudimentar 99,4 39,4 58,3 ± 12,9 
Em desenvolvimento 89,3 44,1 69,3 ± 11,0 
Desenvolvido 99,6 62,2 77,0 ± 6,76 

Femeas 

Imatura 46,2 24,2 36,0 ± 4,93 
Rudimentar 89,0 36,0 49,6 ± 12,8 
Em desenvolvimento 94,0 40,8 67,5 ± 11,9 
Intermediario 94,0 47,5 72,3 ± 0,90 
Avangado 93,9 51,7 75,0 ± 8,90 

Femeas Ovigeras 

Rudimentar 84,4 46,2 60,5 ± 9,60 
Em desenvolvimento 90,8 49,0 71,4 ±8,31 
Intermediario 93,4 52,8 71,0 ± 7,60 
Avangado 91,2 53,1 74,0 ± 7,79 
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Fig. 1. Portums spinimanus. Grafico de barras da distribui9ao gera! do total de individuos capturados, 
nos dois anos de estudo, separados por sexo e fase de desenvolvimento (morfologia extema); MA = 
machos adultos, FA = femeas adultas, FO = femeas ovigeras e JO = jovens. 
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