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ABSTRACT

The present work detailed comparative study of trophic
relations of fishes in Ramos Mexía reservoir, Neuquén
province, was carried out during 1985 and 1986. The
results obtained with multivariate analysis techniques
indicate that the fishes are classified into the fallowing
alimentarygroups: piscivorous, piscivorous- insectivorous,
benthophagous, malacophagous and generalist
carnivorous. The diet trends to more generalist and
oportunist in the intermediate size. The longer individuais
of Salmo trutta, Percichthys trucha and Patagonina
hatcheri trend to decrease of diversity. Moreover was
showed a separation between trophic niches of autoctonous
and salmonids. Sut was registred a vigorous predation of
this alloctonous taxa over the junenils of thats.

INTRODUCCION

EI embalse Ramos Mexía fue lIenado por el cierre dei río
Limay, se encuentra ubicado entre 300 15' - 39040' S Y680 40' - 690
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20' W (Provincia dei Neuquén), ocupando una superficie de 816 km2,
clasificado como oligo-mesotrófico (Bosnia et aI., 1990). EI mismo fue
activado en el ano 1972 con el objeto de producir energia eléctrica,
control de inundaciones y riego.

En este embalse se desarrollan Galaxias maculatus
(Jenyns, 1842); Patagonina hatcheri (Eigenmann, 1904);
Percichthys trucha (Cuvier y Valenciennes, 1840); Percichthys
colhuapiensis MacDonagh, 1955;Oncorhynchus mykiss Walbaum,
1792y Salmo trutta Linné, 1758.

Todas estas especies excepto lossalmónidos se reproducen
naturalmente en este ambiente (Ferriz, 1987; Guerrero y Bisbal,
1992) .

La competición porlos recursos entre especiesque ocurren
en un mismo ambiente es considerada como uno de los factores de
importancia en Ia organización de Ias comunidades de peces de agua
dulce (Zaret y Rand, 1971; Schoener, 1974).

Estudios sobre el régimen alimenticio y Ias relaciones
tróficas de peces indican un aspecto dei flujo de energía, muestra Ias
relaciones entre depredador-presa y los cambios ontogénicos de Ia
dieta; 10cual permite una mejor interpretación de Ia dinámica de Ia
comunidad en estudio (Ulyel et aI., 1990; Arenas-Granado y Acero,
1992). Ringuelet et aI. (1980) estima que el conocimiento de Ias
relaciones tróficas es un indicador indirecto para el manejo de un
recurso.

EI presente trabajo tiene como objetivo analizar, sobre
bases cuantitativas, Ias relaciones tróficas de Ias especies ícticas que
pueblan el embalse Ramos Mexia.

MATERIAL Y METODOS

Los peces utilizados en este trabajo fueron capturados
empleando do redes dei tipo agalleras de distancia entre nudo y nudo
de 21,25,30, 35,40 Y50 mm y con redes de arrastre litoral de malla
fina de 2 mm de distancia entre nudos para Iacaptura de juveniles. Las
cuales fueron caladas en ellitoral entre 1 m y 20 m de profundidad
durante Ia noche, en cuatro localidades.
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Se examinaron los estómagos de 117 puyen (Galaxias
maculatus), 176 de trucha marrón (Salmo trutta), 142 de trucha arco
iris (Oncorhynchus mykiss), 281 de perca de boca chica (Percichthys
trucha), 331 de perca bocona (Percichthys colhuapiensis) y 175 de
Pejerrey patagónico (Patagonina hatcheri), capturados entre los
anos 1985-86.

Los contenidos estomacales fueron analizados por los
métodos volumétricos, utilizando probetas de distinta graduación, y
de ocurrencia. Dado que cualquiera de estas técnicas por si solas no
son suficientes para completar el cuadro de importancia de una dieta
(Windell y Bowen, 1978; Hyslop, 1980) se Ias combinó mediante el
índice "I" (Oda y Parrish, 1981) donde

I: (% Ocurrencia . % Volumen) . 102

La diversidad trófica de Ias especies aqui tratadas se
caculó mediante el índice de Shannon y Wiener:

i:n
H': - ~ pi log2 pi .

i:1

donde: pi es Iaproporción de Iabiomasa dei ítem alimenticio
i en Iadieta de una determinada especie. Este índiceda una indicación
general de Ia magnitud relativa de Ia especialización trófica de Ias
especies. Berg (1979) senala que valores altos de H' reflejan el
carácter eurifágico de los predadores y el carácter estenofagico está
dado por los bajos valores de H', criterio adoptado para este trabajo.

En Ia Tabla 1 se detallan los intervalos de tallas en que
fueron agrupados Ias distintas especies. Tal agrupamiento se lIevó a
cabo teniendo en cuenta Ia talla de maduración sexual y los cambios
ontogénicos de Ia dieta observados en trabajos anteriores (Ferriz,
1987; Guerrero, 1984; Guerrero y Bisbal, op cit.).

Se utilizó el método de Análisis de Componentes
Principales, se desarrolló una matriz de 23 OTU que reúnen los
porcentajes dei índice "I" de Ias seis especies en sus distintas tallas y
los 24 tipos de alimento (variable). Se verificó Ia distribución normal
de los datos mediante Ia prueba de Kolmogorov-Smirnov (p= 0,05).
También se comprobó Ia homogeneidad de Ias varianzas con el test
de Bartlett (p= 0,05).



Especie Nomenclatura Rango longitud N

Ltmm

Galaxias maculatus Gm 30-79 117

Percichthys trucha Pt1 < 60 (I) 31

Pt3 97-200 (III-IV) 62

Pt5 201-264 (V-VI) 79

Pt7 265-352 (VII-VIII-IX) 82

Pt10 > 353 (X) 27

Percichthys coIhuapiensis Pcl < 58 (I) 29

Pc3 181-233 (11-111) 56

Pc4 234-324 (IV-V) 74

Pc6 325-398 (VI-VII) 81

Pc8 399-448 (VIII-IX) 52

Pc10 > 449 (X) 39

Patagonina hatcheri Phl <.100 52

Ph2 101-250 84

Ph3 251-299 39

Salmo trutta St1 300-400 32

St2 401-500 52

St3 501-600 63

St4 > 600 29

Oncorhynchus mykiss Om1 200-300 35

Om2 301-400 59

Om3 401-500 48

10

Tabla 1. Rango de tallas de los ejemplares estudiados. Entre
paréntesisy en números rom~nosse da Ia edad en que
están comprendidoslos pecesde ese rangode longitud.
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Tras Ia estandarización, se realizó una correlación usando
el coeficiente dei momento producto de Pearson. Sólo se consideraron
105tres primeros componentes principales para el análisis (Crisci y
López Armengol, 1983; Pia, 1986). EI tratamiento de 105datos fue
realizado con el NTSYS-pc (Rohlf, 1992).

RESUL TADOS Y DISCUSION

Se consideraron 105tres primeros componentes (Tabla 2).
EI componente I que explica e119, 19% de Ia varianza pose e como
caracteres que más aportan a ella Ias larvas de quironómidos (-
0,81869), 105 restos de peces no indentificados (0,72238) e
hirudíneos (0,69410).

EI componente II explica el17, 16% de Ia varianza, 105
mayores aportes son de algas (-0,90409), ninfas de plecópteros
(0,86515) y copépodos (-0,77458).

En ellll componente, con sólo eI12,6%, se destacan Ias
larvas de tipúlidos (0,75287), ninfas de efemerópteros (0,74667)
y ostrácodos (0,61287). A partir de estos tres componentes se
consideraron seis grupos tróficos (Figura 1).

EI puyen constituye el grupo 1, se encuentra relacionado
con 105componentes I y 11,presenta una dieta diferente ai resto de
105peces estudiados. Este galáxido es Ia especie más eurifágica
consumiendo principalmente estados preimaginales de insectos
acuáticos, hirudíneos y microcrustáceos. AI alimentarse en toda Ia
columna de agua hace más diversa su dieta (Ferriz, 1984). Esto
se evidencia en el hecho que constituye un grupo aislado dei resto,
comportándose como un carnívoro generalista.

Los ejemplares de boca chica excepto 105 juveniles
forman el grupo 2, en relación ai componente I, con una dieta
bentônica constituída por larvas de quironômidos, ostrácodos,
hirudíneos y otras larvas de insectos.

Los ejemplares juveniles de perca bocona, boca chica
y pejerrey constituyen el grupo 3, cercano ai origen de 105ejes. Los
cuales capturan cladóceros, ostrácodos y ninfas de odonatos. Los
juveniles de pejerrey tienen hábitos más pelágicos que 105otros,
capturando además insectos terrestres sobre Ia película dei agua.
Comparten Ias preferencias tróficas, pero no el espacio, dado que Ias
percas juveniles se asocian ai sustrato y el refugio de Ia hidrofitia.



Componente principal I 11 11I

Eingenvalor 4,60585 4,11859 3,02455

Porcentaje 19,19 17,16 12,60

Porcentaje 19,19 36,35 48,95

Aporte:

Algas -0,02287 -0,90409 -0,09495

Vegetales superiores 0,21962 0,09817 0,43525

Hirudineos -0,6941°
0,19267 0,40772

Chilina sp. -0,04615 -0,74363 -0,19996

Biomphalaria sp -0,15949 -0,53120 -0,16948

Otros moluscos 0,15599 -0,63651 -0,16625

Copépodos -0,35316 -0,77458 0,39424

Cladóceros -0,26030 0,10216 -0,58116

Ostrácodos -0,48057 0,28707 -0,61287

Anfipodos -0,00433 0,07459 -0,08200

Aegla spp 0,49779 0,16073 0,10453

Efemerópteros (N) -0,38631 -0,16770 0,74667

Odonatos (N) -0,34152 0,32260 -0,46658

Plecópteros (N) -0,11441 -0,86515 -0,15443

Tricópteros (L) -0,54596 0,22983 0,33466

Quironómidos (L) -0,81869 0,34201 0,06982

Tipúlidos (L) -0,37785 -0,11044 0,75287

Otras larvas -0,60076 0,11635 0,00416

Insectos terrestres 0,24642 0,07076 -0,16952

Restos de insectos 0,41442 -0,30510 0,04439

Puyen 0,58951 0,23942 0,16325

Pejerrey 0,48107 0,13319 0,19259

Percas 0,51763 0,16854 0,21998

Restos de peces 0,72238 0,11028 0,24508

12

Tabla 2 - Aparte de Ias caracteresa Ias tres primeros componentes
principales.
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Figura 1 - Representación gráfica de los grupos tróficos de los
peces dei Embalse Ramos Mexía, considerando los tres
primeros componentes principales.
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Los porcentajes dei índice "I"correspondientes aios
valores de los pejerreyes adultos se alinean junto ai eje dei
componente 11,formando el grupo 4. A medida que aumenta Ia
talla se aproximan ai origen de los ejes, relacionándose con Ia
ingesta de los moluscos Chilina gibbosa (-0,74363),
Biomphalaria peregrina (0,53120) y otros moluscos (0,63651).
Estos moluscos lIegan a constituir el 75% de Ias ingestas en Ias
tallas mayores.

Las tallas intermedias de perca bocona integran el
grupo 5. Presentando un régimen mixto entre Ia ictiofágia y el
consumo de,insectos bentônicos, se diferencian dei grupo 6 por
tener una mayor ingesta de moluscos y larvas de insectos.

Trucha arco iris y trucha marrón junto con los indivíduos
de mayor porte de perca bocona forman un grupo heterogéneo
(grupo 6) que representan los predadores topes dei Embalse
Ramos Mexia (Ferriz, 1988). Relacionados ai componente I;
predando sobre el puyen (0,58961), percas (0,51763) y pejerreyes
(0,48107).

Los salmónidos ai no contar con una gran oferta de
insectos terrestres, ya que Ia vegetación dei perilago es escasa,
vuelcan su preferencia hacia los puyen y pejerreyes. Si bien los
peces de este grupo superponen sus nichos tróficos no 10hacen
con su espacio vital, dado que los salmónidos son más abundantes
en Ia zona pelágico-litoral mientras que Ia perca bocona suele ser
de hábitos bentónicos.

Cada uno de los grupos tróficos, anteriormente definidos,
puede considerarse como "unidades ontogénicas tróficas" (Storer
y Livingston, 1984). Concepto por el cual se agrupan a especies
distintas en unidades ecológicas funcionales, y que designa a
aquellas clases de tallas que se alimentan sobre Ias mismas
presas.

EI puyen (H': 2,02) y todas Ias tallas analizadas de
trucha arco iris (H': 1,70 - 2,01 Y 2,14) presentaron un carácter

trófico con tendencia a Ia eurifagia (Figura 2). La perca de boca
chica presenta Ia máxima diversidad en su dieta en Ias ejemplares
comprendidos entre los 97 - 265 mm de longitud, el resto
especialmente Ias tallas menores presentarQnbajos valores de H'.
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En Ia perca bocona H' aumenta con Ia talla hasta 105
individuos de de 324 mm de longitud; en cambio para 105ejemplares
mayores este tiende a disminuir con una marcada estenofagia en
peces mayores de 10510 anos (H': 1,03).

Los juveniles y 105individuos de mayortalla dei pejerrey
patagónico tienden a una menor diversidad trófica (H': 1,37 y 1,05
respectivamente); en tanto que Ias ta\las medias arrojaron una
mayor diversidad (H': 1,93 y 1,79).

Las truchas marrones con el aumento de Ia talla
evidenciaron una manifiesta tendencia a Ia estenofagia, lIegando
H' en ejemplares mayores de 600 mm de longitud a 0,76.

"CONCLUSIONES

Las especies ícticas estudiadas se reparten entre
distintas tendencias alimenticias: piscívoros, piscívoros-
insectívoros, bentófagos, malacófagos y carnívoros generalistas.

En general los resultados obtenidos indican que los
hábitos alimenticios y Ia diversidad de Ia dieta, especialmenteen
individuos talla intermedias, tienden a ser más generalista y
oportunista. Mecanismo que reduce Ia competencia interespecífica
permitiendo una explotación diferencial sobre 105recursos. Mientras
que Ias ta lias mayores de trucha marrón, perca bocona y pejerrey
patagónico tienden hacia Ia disminución de Ia diversidad de Ia
dieta; los dos primeros con una marcada ictiofagia y el pejerrey
patagónico a Ia malacofagia.

La significación ecológica de los cambios en Ia dieta a
10 largo de Ia vida de los peces es Ia de reducir Ia competencia
intraespecífica y Ia de ampliar el recurso trófico explotable por una
especie (Jacob y Nair, 1982; King, 1989). Pero como se encuentra
documentado, para ambientes lóticos y lénticos dei hemisferio
norte, se incrementa Ia competencia interepecífica por el hábitat
y el alimento entre los peces de menor talla (Schlosser, 1987). Lo
cual sucede entre los juveniles de ambas percas y pejerrey
patagónico que consumen microcrustáceos y larvas de insectos
bentónicos como alimento principal.

Grosman (1993) indica para Ia Laguna Terraplén y otros
ambientes leníticos de patagonia una relación inversa entre
numerosidad poblacional y superposición de nichos tróficos,
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Encontrando en todos los casos dietas generalistas, dándose Ia
ictiofagia sólo en forma secundaria en trucha arco iris, observándo un
bajo solapamiento de Ias dietas entre este salmónidos y Ias especies
autóctonas. De 10 cual deduce que no se evidencia competencia
alimenticia, ai existir una explotación diferencial sobre el recurso
alimenticio.

En el embalse Ramos Mexia Ia relación según Ia captura
por unidad de esfuerzo es: trucha marrón ~~ pejerrey patagónico ~~
perca bocona ~~ trucha arco iris ~~ perca de boca chica. Dado Ia falta
de datos sobre captura de juveniles y puyen y que además en este
ambiente conviven además perca bocona y trucha marrón no se
puede establecer ninguna genaralización.

Se evidencia una separación de los nichos tróficos entre
salmónidos y Ias formas autóctonas, pero se registró una fuerte
predación de los primeros sobre todos los estadios juveniles de los
peces que se desarrollan en este embalse. Los salmónidos optimizan
Ia eficiencia energética seleccionando presas de mayor tamario,
especialmente los grandes salmónidos consumen piezas grandes
(Allan, 1981). Los puyen y los juveniles de pejerrey patagónico
representan una importante biomasa de alimento disponible en Ia
zona pelágica y litoral, los cuales son fuertemente predadas.

Se puede inferir una fuerte competencia entre los
salmónidos, Ia trucha marrón es mucho más agresiva que otras
especies confamiliares. Cuando se encuentra en simpatria con Ia
trucha arco iris suele dominar sobre ésta en número a través de Ia
competencia porei espacio y el alimento (Gatz etal., 1987) hecho que
se evidencia en este ambiente léntico.
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ABSTRACT

The studies at Barra de Guaratiba and Restinga da
Marambaia (230 05' S and 44030' W) began in January
1994. And 9 specimen of Cetaceos have seen identified
throughout boat outings by the observation, by 2 fixed
points and beach routes priviousy selected and pre-
estabilished 3 specimen of cetaceos have already been
seen in these boat outing: Tursiops truncatus, 2
specimen; Orcinus orca, 3 specimen - 2 adults and 1
young; Balaenoptera edeni, 3 specimen - 2 adults and
1 young. With 7,9% of the total time of 2404 minutes
spent. From a fixed point a group of Balaenoptera
edeni was observed, they were allways in small groups
of 02 or 03 or either solitary, with 3,57% of the total time
of 12.998 minutes used during weekly observations.
The paths at the beach were realized in Restinga da
Marambaia, covering half of the area; 10 skeletons
were found stranded, and collected; 05 of wich were
Sotalia fluviatis, 02 Steno bredanensis, 02 Tursiops

(*) Projeto Mamfferos Marinhos - Fundação RIOZOO

Parque da Quinta da Boa Vista, s/n° - São Cristóvão. Rio de Janeiro, CEP: 209940 - RJ - Brasil.
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truncatus, and 01 of Delphinus delphis, in the effort
of 7.967 minutes of observations. Its very important to
say how near the Cetaceans were at the coast, during the
studies and also the presence of 8ardine shoals (Family:
Clupeidae) within at SOm / 01mile from the coast. The
Eubalaena australis was seen in the region and video-
taped by a local resident. Considering informations given
by the local people and local fisherman, we leam that, there
are Cetaceans in the Rio de Janeiro coast ali year long.

SUMÁRIO

Foi desenvolvido um estudo no município do Rio de
Janeiro, nas localidades de Barra de Guaratiba e Restinga de
Marambaia (230 05'8 e 440 30'W), em janeiro de 1994. Onde foram
identificadas 9 espécies de cetáceos, através de saídas de barco,
observação em 2 pontos fixos e percursos de praia.

Durante as saídas de barco foram avistadas 3 espécies de
cetáceos: Tursiops truncatus, dois indivíduos; Orcinus orca, dois
adultos e um filhote; Balaenoptera edeni, dois adultos e um filhote.
Com aproveitamento de 7,9% do total de 2404 minutos.

.
Em ponto fixo observou-se a ocorrência da Balaenoptera

edeni em grupo de dois a três indivíduos ou solitária, com
aproveitamento de 3,57% do tempo total de 12998 minutos de
observações semanais.

Nos percursos de praia realizados na Restinga da
Marambaia, foram coletadas carcaças ou ossadas de 11 exemplares,
dos quais 5 foram de Sotalia fluviatilis, 2 de Steno bredanensis, 2
de Tursiops truncatus, 1 Delphinus delphis e 1 Stenella cf
frontalis somando os esforços nototal de 7967 minutosde observação.

É importante citar que durante as observações dos
cetáceos, estes encontravam-se à 50 m a 01 milha da costa, e
constatou-se também a presença de cardumes de sardinhas (família
Clupeidae), próximo desses animais.

Identificou-sea presença de Eubalaena australis (baleia franca),
na região através de uma fita de vídeo cedida por um morador da região.
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Considerando-se as informações fornecidas pelos
moradores locais podemos afirmar a presençade cetáceos 110Rio de
Janeiro durante todo o ano.

INTRODUÇÃO

o Projeto Mamíferos Marinhos, iniciou-se em janeiro
de 1994, com o nome de Projeto Golfinhos e Baleias em Barra de
Guaratiba e Restinga de Marambaia (230 05' S e 44030' W), uma
região pouco explorada cientificamente. Segundo Una Maria
Kneip, foi constatada na região a presença de mamíferos marinhos
datados de 1860. Sendo estes encontrados em escavações no
Sambaqui Zé Espinho e identificados na ordem Cetacea, a família
Delphinidae, Sotalia sp e família Balaenidae. Registrando assim
a presença destes animais na região desde 1860 até os dias de
hoje, o que se constatou através dos estudos do projeto.

Esta região possui uma rica fauna e flora, com grandes
belezas naturais, como a Praia da Marambaia, uma grande faixa
de areia que os índios denominavam "cerco do mar, pois separa
o Oceano Atlântico da Baía de Sepetiba.

O Projeto Mamíferos Marinhos conduziu em 1994 um
levantamento preliminar da ocorrência de mamíferos marinhos e
aspectos de interação com a pesca artesanal na região, dando
continuidade aos estudos em 1995, implementando um trabalho
de educação ambiental nas escolas da região.

ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo compreende Barra de Guaratiba e
Restinga da Marambaia, na região sudeste do Rio de Janeiro.

A Restinga de Marambaia é um depósito marinho que
se apresenta em forma de língua de estreita faixa de areia, com
extensão superior a 45 Km, formando uma imensa barragem de
areia, funcionando como um dique separando o Oceano Atlântico
da Baía de Sepetiba. É uma área controlada pelas forças armadas,
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estando sob jurisdição do Exército uma área de 34 Km (Campo de
Provas da Marambaia) e da Marinha (Ilha da Marambaia) 11 Km.

É uma área rica em fauna e flora, não sofrendo intensa
ocupação humana, pois seu acesso a esta se dá mediante autorização
do Campo de Provas da Marambaia.

Barra de Guaratiba é uma área de grande fluxo turístico
apresentando um total de oito praias: Prainha, Praia Grande, Praia
do Canto, Praia dos Búzios, Praia do Perigoso, Praia do Meio, Praia
Funda, Praia do Inferno.

Esta é uma área de pesca artesanal, que emprega redes
dos tipos: espera (caçoeira), cercada, fundo e traineira, com
comprimento de 800 a 1500 m. As embarcações utilizadas na região
são: canoas com motor de 1-5 Hp e traineiras pequenas com motor
de 2-4 cilindros. A população local é estimada em 6 mil habitantes,
dos quais 120 aproximadamente são pescadores.

MATERIAL E MÉTODOS

Em janeiro de 1994 deu-se início a coleta de informações
em Barra de Guaratiba e regiões vizinhas, com moradores, pescadores
e integrantes do Grupamento Marítimo de Barra de Guaratiba,
através de um questionário padronizado sobre a ocorrência de
mamíferos marinhos, capturas acidentais e locais de possíveis
encalhes.

Estabeleceu-se dois pontos fixos para observação destes
animais, um na Ponta do Picão, situada a leste da Praia Grande, e
o outro no lado oeste da praia na base do Grupamento Marítimo de
Barra de Guaratiba.

As observações em ponto fixo, semanais, tinham duração
média de 4 horas diárias, utilizando-se máquina fotográfica do tipo
NIKON FE2 com uma objetiva 70-210mm, filme KODAK color
propak 136, binóculo (7X50) e uma ficha padronizada contendo
dados comportamentais e ambientais.

Em junho de 1994 iniciaram-se os percursos de praia na
Restinga de Marambaia, percorrendo os 20 km inicias. Em média
foram percorridos 5 km por dia de observação, havendo eventuais
coletas de carcaças de golfinhos e estas classificadas quanto ao
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estágio de decomposição (vertab. 11)e identificadas. Posteriormente
foram feitas análises biológicas (conteúdo estomacal, endoparasitas
e ectoparasitas) e retiradas as medidas morfométricas.

As observações realizadas em mar tiveram duração de 4
a 6 horas por saída, em rotas pré estabelecidas. A embarcação
utilizada, uma traineira de 9 metros de comprimento, possui motor de
2 cilindros. Os materiais utilizados foram: binóculo, máquina
fotográfica, carta náutica n° 1620 e uma ficha de avistagem.

Durante as visitas semanais de observação desenvolveu-
se um trabalho de educação ambiental com os pescadores, moradores
locais e guarda-vidas, através de entrevistas, mostrando a importância
do equilíbrio da natureza com a pesca.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

ENTREVISTAS:

Através de entrevistas com moradores, guarda-vidas do
Grupamento Marítimo de Barra de Guaratiba e pescadores locais,
foram obtidas informações sobre a ocorrência de baleias e golfinhos
em todas as época do ano.

PERCURSOS DE PRAIA:

Percorreu-se 20 Km dos 45 Km totais da Restinga de
Marambaia, totalizando 7967 minutos de observação de junho de
1994 a junho de 1995, sendo encontradas encalhadas 4 espécies de
odontocetos, no total de 11 exemplares em diferentes estágios de
decomposição, ao longo da Praia da Marambaia. Um dos espécimes
coletados foi encontrado com o rastro quebrado e com pedaço de
rede de pesca preso no maxilar e um pedaço de corda de nylon
enrolado no pedúnculo caudal.

As espécies encontradas foram: Sotalia fluviatilis, Steno
bredanensis, Stenella cf. frontalis e Tursiops truncatus,
Delphinus delphis.

Durante um percurso de praia foi avistada, de forma
oportunista, uma Balaenoptera edeni, a 300 m da costa.
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Tabela 2 -Estágios de decomposição de cetáceos
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GRAU ESTÁGIO DE DECOMPOSiÇÃO

1

2

3

4

Fresco, corpo inteiro

corpo inteiro, sem órgãos

com capa

só esqueleto

PONTO FIXO:

As observações foram conduzidas de abril de 1994 a
junho de 1995, no total de 12998 minutos, sendo avistadas
somente duas Balaenoptera edeni. As avistagens ocorreram
sempre próximas à costa com distância de 50 metros a 1 milha.
Durante as observações constatou-se a presença de cardumes
de sardinhas (família Clupeidae) e aves marinhas próximos as
baleias.

SAíDAS DE BARCO:

Realizaram-se 10 saídas de barco, num total 2404
minutos de observação, sendo avistadas e identificadas duas
espécies de odontocetos e uma espécie de misticeto, sendo
estas:

Tursiops truncatus - Um grupo com dois indivíduos,
com deslocamento rápido. Seguiram direção leste, se encontravam
a 2 milhas da costa.

Orcinus orca - Um grupo de 3 indivíduos, sendo dois
adultos e um filhote. Primeiro foi avistado o filhote em frente a Ilha
do Frade, entre 100 e 200 m da Ponta do Picão, fazendo
movimentos circulares durante 15 minutos. Logo após sendo
avistados os dois outros indivíduos adultos a uma milha da costa.
O tempo total de avistagem foi de 01 :10 h, onde as orcas se
afastaram da costa rumando para leste. Foi observada a presença
de cardumes próximo ao filhote.



DATA LOCAL ESPÉCIE TAMANHO HORÁRIO DA TEMPO DE
AVISTADA DE GRUPO AVISTAGEM OBSERVAÇÃO

06/X1/94
Praia da Balaenoptera 1 10:50 5

Marambaia edeni

Balaenoptera . 1 10:00 01:00 h30/XI/94 Ponto Fixo - edeni
Pedra do Picão

Balaenoptera 1 10:40 40
edeni (?)

03/1/95 Pedra do Picão Balaenoptera 1 09:10 39
edeni

06/111/95Pedra do Picão Balaenoptera 2 09:07 01:10 h
edeni

22/111/95 Base do Balaenoptera 1 13:30 20Grupamento edeni
Marritimo

29/111/95 Base do Balaenoptera 1 08:15 15Grupamento edeni
Marrítimo

31/111/95Pedra do Picão Balaenoptera 1 14:30 30edeni
10/lV/95 Base do Balaenoptera

Grupamento edeni 2 11:21 02:29 h
Marrítimo

11/1V/95 Pedra do Picão Balaenoptera 1 10:40 20edeni
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Balaenoptera edeni - Na Saída n° 7 foi observado um
grupo de 3 indivíduos sendo 2 adultos e um filhote, entre 200 a 500
m da Praia da Marambaia. Estes apresentavam movimentos
desordenados, mostrando-se indiferentes ao barco, podendo
chegar bem perto deste com aproximação máxima de 5m. Na
saída n° 9 foi observado um indivíduo com deslocamento rápido
seguindo na direção leste.

Tabela 3 - Avistagensde cetáceos durante observações de Ponto Fixo em
Barra de Guaratiba e Restinga de Marambaía - 1994/1995



SAíDA DATA ROTA HORA DE HORA DE TOTAL DE ESTADO DO MAR
SAíDA CHEGADA HORAS (ESCALA BEAUFORT)

1 12/111/94 1 11:00 13:00 02:00 o

2 21/V/94 1 09:50 13:00 03:10 1

3 041V1/94 2 09:11 13:00 03:49 4

4 19/V11/94 1 09:20 14:00 04:40 3

5 101Vl1l/94 1 09:00 14:10 05:00 2

6 1211X/94 1 13:40 15:00 02:40 2

7 13/XI/94 2 10:50 15:20 04:30 2

8 02/XII/94 2 07:30 12:45 05:15 2

9 05/1/95 2 08:20 17:20 09:00 2

DATA ROTA ESPÉCIE TAMANHO COMPOSiÇÃO DE HORÁRIODE DURAÇÃO DO
DE GRUPO GRUPO AVISTAGEM TEMPO DE

AVISTAGEM

21N194 Tursiops 2 2 adultos 11:39 5
truncatus

10NIII/94 Orcinus arca 3 2 adultos (1 fêmea 09:10 01:10h
e um macho) e

um filhote

131X1194 2 Balaenoptera 3 2 adultos e 1 12:46 01 :25 h

edeni filhote 14:45 15

05/1/95 Balaenoptera 1 adulto 15:00 15
edeni
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Tabela 4 - Saídas de barco para observação de cetáceos realizadas em
Barra de Guaratiba e Restinga de Marambaia-1994/1995

Tabla 5 - Avistagens de cetáceos durante saídas de barco em Barra de
Guaratiba -1994/1995

Identificou-se também uma baleia franca (Eubalaena
australis), através de uma fita de vídeo de uma avistagem no início
da Praia da Marambaia.

Segundo as informações de avistagens cedidas por
pescadores, moradores e guarda-vidas, os cetáceos estão presentes
durante todo o ano na região de Barra de Guaratiba.
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VIABILIDADE DA CRIA DE RAINHAS DE
Apis mellifera L. (HYMENOPTERA, APIDAE) E

LONGEVIDADE DAS OPERÁRIAS

Maria Santina de Castro MORINP
Odair Correa BUEN01

RESUMO

Analisou-se, comparativamente, a viabilidade dos ovos de
rainhas africanizadas e italianas acasaladas naturalmente
na região de Rio Claro (SP), e a longevidade das operárias
descendentes dessas rainhas.Os resultadosdemonstraram
que há diferença entre a porcentagem de sobrevivência da
cria africanizada e da italiana para o estágio de ovo, larva,
pupa e para o total de adultos emergidos em relação ao
número de ovos. Em relação a longevidade, tem-se que as
operárias filhas de rainhas africanizadas vivem em média
20,96 dias enquanto que as operárias filhas de rainhas
italianas 23,15 dias.

ABSTRACT

The viability of eggs from africanized and italian queens,
bred naturally in the Rio Claro region(SP), and the
longevity ofworkers descendant from these queens, were
analyzed comparatively. The results demonstrated that a
difference exists between lhe percentage of survival of the

(1) Instituto de Biociências- Depto. de Biologia -UNESP -Av. 24-A, n. 1515, CP. 199, CEP

13506-900, Rio Claro, SP.
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africanized and italian broods for the egg, larva and pupa
stages and for the total number of adults emerged in
relation to the number of eggs. The longevity ofthe worker
daughters of africanized queens live on average 20.96
days worker daughters of italian queens live 23.15 days.

INTRODUÇÃO

A introdução das abelhas africanas (Apis mellifera
scutellata) no Brasil, no final da década de 50, com a conseqüente
enxameação de algumas colméias, resultou em um cruzamento
desordenado e em larga escala com as abelhas européias existentes
no país. Tais cruzamentos podem ser classificados como sendo um
dos mais fascinantes e não intencionais experiementos feitos em
biologia (Ruttner, 1986). Representa também um dos raros casos de
domínio de um tipo racial sobre outro, inclusive do nicho ecológico
(Gonçalves, 1992).

Alguns estudos chegam a comparar as abelhas
africanizadas e italianas de acordo com a produção de mel, cera,
própolis, geléia real e atividades relacionadas à polinização e também
ao desenvolvimento das colméias, mas os resultados desses
experimentos são muito variáveis. Individualmente as operárias de
abelhas africanizadas diferem das italianas por exemplo em relação
ao peso (Otisetal., 1981; Otis, 1982; Winston etaL, 1993), longevidade
das operárias (Winston, 1979; Winston et aL, 1983), duràção dos
estágios de ovo, larva e pupa (Harbo et aL, 1981). Tais diferenças
resultam em algumas características de desenvolvimento diferenciado
entre essas duas raças de abelhas, tendo algumas conseqüências
vantajosas para as abelhas africanizadas como por exemplo: o
crescimento mais rápido da população, um menor intervalo entre um
enxame e outro, relativamente uma maior proporção de operárias
saindo com o enxame e um maior número de enxames por ano
(Seeley, 1985; Winston et aL, 1981; Winston, 1987, 1992).

Dentro deste contexto, oobjetivo desse trabalho foi analisar,
comparativamente, a viabilidade dos ovos de rainhas africanizadas e
italianas acasaladas naturalmente na região de Rio Claro (SP), e a
longevidade das operárias filhas dessas rainhas.
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MATERIAL E MÉTODOS

Os experimentos foram realizados. entre 1987 e 1988,
e as rainhas utilizadas na pesquisa eram italianas e africanizadas
acasaladas naturalmente na região de Rio Claro (SP) .As italianas
foram obtidas de matrizes mantidas no apiário Pascon (Rio Claro,
SP), vindas do Quee'ns - Way Apiaries - Bhoomington - Indiana
USA; as africanizadas eram descendentes de matrizes mantidas
no Apiário do Departamento de Biologia - UNESP - (Rio Claro,
SP). As rainhas foram mantidas em colméias Langstroth,
compostas por 2 ninhos, sendo que 8 colméias eram formadas por
rainhas italianas e 8 por rainhas africanizadas. Mensalmente,
durante 12 meses, foram sorteadas 2 colméias de cada tipo racial,
e no centro do ninho inferior foi introduzido um porta quadro
(Couto, 1987), contendo a rainha da colméia e um favo com
alveólos limpos. O início da postura foi determinado a partir de
observações em intervalos de 2 em 2 horas. Após 24 horas de ter
iniciado a postura, a rainha foi libertada, o favo retirado da colméia
e uma área central da régião de postura, contendo cerca de 100
alveólos ovipositados de cada lado do favo foi devolvido à
colméia no interiordo porta-quadro evitando, assim, que houvesse
nova postura. A cada 24 h, o favo marcado era retirado para a
contagem do número de ovos e larvas. A partir do estágio de cria
operculada, a contagem foi feita de 2 em 2 dias. Com os dados,
calculou-se a porcentagem de sobrevivên'cia em cada estágio e
aplicou-se o teste de igualdade das proporções (Sokal & Rohlf,
1981) .

Para se observar a longevidade foram sorteadas em
cada estação do ano 2 colméias compostas por operárias filhas de
rainhas africanizadas e 2 compostas porfilhasde rainhas italianas.
Na ocasião em que as operárias estavam prestes a emergir, foi
retirado um favo de cada colméia, e imediatamente, colocado no
interior de uma tela, em uma estufa a 33° C. Logo após a
emergência, 100 abelhas de cada favo foram marcadas no tórax,
e após 2 horas da marcação foram introduzidas em colméias de
observação, que continham abelhas do mesmo tipo racial.

A primeira contagem foi efetuada aproximadamente 24
h após a emergência, e essa permitiu certificar o total de operárias
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aceitas. As contagens posteriores foram feitas, de 2 em 2 dias, até
uma semana após o desaparecimento da última abelha marcada.

A longevidade foi calculada, baseando-se no número
de operárias mortas no final do intervalo observado. Com esses
dados construiu-se a curva de longevidade e foram calculadas a
longevidade média.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

É comumente aceito entre os apicultores que a
capacidade de postura da rainha afeta diretamente a quantia de
cria produzida, e por conseqüência a população da colméia e a
produção de mel. Mas, sabe-se que nem todos os ovos postos
chegam a fase adulta (Fyg, 1959), já que pode haver influência de
fatores intrínsecos (Laidlaw et. aI., 1956) e extrínsecos tais como
nutrição e tamanho da colméia (Garófalo, 1977).

Os dados da porcentagem de sobrevivência foram
analisados através do teste de igualdade das proporções. Foi
encontrado diferença significativa (ao nível de 5%) entre a
porcentagem de sobrevivência da cria africanizada e da italiana
para o estágio de ovo (Z = 2,21) e pupa (Z = 2,16), e ao nível de
1% para larva (Z = 12,25) e para o total de adultos emergidos em
relação ao número de ovos (Z = 9,30).

A porcentagem média observada entre os estágios
para as operárias originárias de rainhas africanizadas e para as
originárias de rainhas italianas, durante um ano, foram
respectivamente: ovo: 82,97 X 84,83; larva para pupa: 84,47 X
72,09; pupa para adulto 93,17 X 91,57 e para o desenvolvimento
total 65,30 X 56,00. Comparando a viabilidade dos ovos, os
resultados apresentados corroboram com os de Paulino (1976),
porém em termos de apicultura comercial as porcentagens
observadas na fase de ovo para larva inviabiliza, por exemplo, a
criação de rainhas a partir de ovos (Silva, 1993).

O estágio larval, pelo menos para a cria das rainhas
italianas é o que apresenta a porcentagem mais baixa de
sobrevivência (72,09%). Woyke (1963) observou uma porcentagem
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de sobrevivência 4 dias após a eclosão da larva de 90,5 e 90,6, e
após 5 dias de 90,3 e 97,3 em colméias cuja rainha italiana havia
se acasalado naturalmente.

Baseando-se no trabalho de Sakagami & Fukuda (1968),
pode-se dizer que as porcentagens encontradas estão dentro de
uma faixa normal já que, segundo esses pesquisadores, a
mortalidade é relativamente alta no início do estágio juvenil
quando se compara com o fim do mesmo estágio. Mas, quando se
compara a razão de mortalidade de Apis mellifera com a de outros
insetos, ela é muito baixa, e isso é possível devido aos cuidados
das operárias. As mortes, quando ocorrem, são atribuídas a
alguns defeitos fisiológicos e a um notável evento; controle da
população pelas próprias operárias, do qual depende o equilíbrio
entre razão de oviposição pela rainha e capacidade de criação
pelas operárias.

A Fig 1 traz as curvas de sobrevivência durante as
estações do ano para as crias filhas de rainha africanizada e
italiana. No verão e na primavera as abelhas africanizadas possuem
uma sobrevivência mais baixa do que as abelhas italianas mas,
em compensação, e principalmente no inverno, a situação se
inverte. Detendo-se mais no período de inverno, observa-se que
as abelhas africanizadas possuem o dobro da sobrevivência das
abelhas italianas (66,68% X 32,15%), sendo que o mesmo não foi
observado nos demais períodos.

Os resultados de Garófalo (1977) sugerem que não há
nenhuma relação entre mortalidade e estação do ano para as
abelhas africanizadas. Para Winston (1980) em relação também
as africanizadas, a produção de cria é contínua através do ano,
apesar de haver uma redução do nível, no auge do verão na
Venezuela.

Os dados de longevidade média das operárias de Apis
mellifera são bastante variáveis naliteratura, porém os autores são
unânimes em afirmar que o tipo racial africanizado possui uma
longevidade menor quando comparado com o italiano (Winston et
ai., 1981; Winston & Katz, 1981) Tal variação é perfeitamente
entendida desde que segundo Winston & Katz (1981), a longevidade
é controlada por fatores genéticos e ambientais.
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Figura 1 - Curvas de sobrevivência para amostras de oviposição de
rainha africanizada '-> e rainha italiana ( ), durante
os meses (1 a 12) e durante as estações do ano.



Tabela 1 -Longevidade média (em dias) de operárias filhas de rainha
africanizada e de rainha italiana acasaladas naturalmente
na região de Rio Claro (SP), durante as estações do ano.

Op. filhas de rainha Op. filhas de rainha

africanizada italiana

Período amostra média:!: dp média (:!:) dp

Outono 1 19,13:!:11,97 22,47:!:11,11

2 20,63:!: 11,49 18,96:!:11,32

média 19,88 24,64

Inverno 1 18,18:!: 6,52 27,18:!:15,60

2 24,81:!: 11 ,98 20,66:!: 14,69

média 21,50 23,92

Primavera 1 28,77:!:15,41 28,45:!: 12,79

2 31,60:!:19,84 27,38:t 15,79

média 30,19

Verão 1 10,76:!: 8,45 18,89:!: 10,13

2 13,77 :!:8,53 21,40 :!:9,82

média 12,27 20,65

Média geral 20,96:!: 7,13 23,15:!: 3,92
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A Tabela 1 traz a longevidade média das operárias
filhas de rainhas africanizadas e de rainhas italianas. Uma das causas
de a longevidade das abelhas africanizadas ser menor é o fato de elas
mesmas começarem a fase de forrageamento mais cedo (Winston &
Katz, 1982; Winston et ai., 1983), o que as exporia à predação, às
mudanças súbitas no tempo e ao envelhecimento mais rápido.

Comparando-se as curvas de longevidade (Fig. 2)
referentes ao inverno e ao verão, nota-se que tanto as operárias filhas
de rainhas africanizadas como as filhas de rainhas italianas vivem
relativamente mais no inverno do que no verão. Resultados
semelhantes foram obtidos por Terada et ai. (1975) na régião de
Ribeirão Preto (SP) e por Costa-Leonardo (1982) em Rio Claro (SP).
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De um modo geral os resultados apresentados não sugerem
diferenças marcantes entre os dois tipos raciais estudados. Pode-se
dizer que, possivelmente, tais resultados estão relacionados aos
processos evolutivos pelos quais passaram aspopulaçóes de abelhas
africanizadas. Isto é através de estudos realizados com sistemas
izoenzimáticos foi constatado que no Sul e Sudeste do Brasil as
abelhas africanizadas possuem um componente europeu maior (cerca
de 27%, associado a 73,0% de componente africano) do que no
Nordeste (14,5% de componente europeu assoaciado a 85,5% de
componente africano (Diniz-Filho & Malaspina, 1995a). As mesmas
características de africanização também foram observadas por Diniz-
Filho & Malaspina (1995b) ao realizarem um trabalho estatístico
baseado na morfometria das asas de abelhas em todo o Brasil.
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NOTES ON THE BIOLOGY OF

POLISTES SIMILLIMUS ZIKÁN
(HYMENOPTERA, VESPIDAE)

Edilberto GIANNOTTr

ABSTRACT

The longevity of the adult social wasps and the duration of
the immature stages of Polistes simillimus Zikán were
studied in field conditions, at the Horto Florestal "Navarro
de Andrade", in Rio Claro, SP. The maturation of the egg
lasted 10.2 days, the larva I development 25.3 days, and
the pupal stage 18.7 days (total 51.9 days). The average
lifespan of the workers was 29.1 days. A life-table for one
colony was provided.

KEY WORDS: Immature stages development, adult life-
span, life table, social wasps.

RESUMO

A duração dos estágios imaturos e a longevidadedos
adultos da vespa social Polistes simillimus Zikán, foram
estudadas em condições de campo, no Horto Florestal
"Navarro de Andrade", em Rio Claro, SP. O tempo de
maturação dos ovos foi de 10.2 dias, do desenvolvimento

(*) Departamento de Zoologia e Centro de Estudos de Insetos Sociais, Instituto de
Biociências, Universidade Estadual Paulista, Campus de Rio Claro, Caixa Postal. 199,
13506-900, Rio Claro, SP.
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larval 25.3 dias e do estágio de pupa 18.7 dias (total 51.9
dias). A longevidade média das operárias foi de 29.1 dias.
Foi montada uma tabela de vida para uma colônia.

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento dos estágios
imaturos, longevidade dos adultos, tabela de vida, vespas
sociais.

INTRODUCTION

Polistes (Aphanilopterus) simillimus Zikán is a
Neotropical primitively eusocial wasp occurring in Brazil (from Bahia
to Rio Grande do Sul), Paraguay, parts of Argentina and Bolivia. This
is essentially similarto P. versicolor (Olivier) (geographic distribution
from Costa Rica to Southern Brazil and Argentina), but there is a
tendency for the gaster in having yellow marks only on the two first
tergites besides other small differences (RICHARDS 1978). Indeed,
its latin name simillimus refers to the similarity or resemblance to P.
versicolor and Zikán must have refered to this. The chromossome
number and karyotype of these two species are really diverse
(POMPOLO & TAKAHASHI, 1986), and GOBBI et aI. (1993) find
substantial differences in the colonial productivity between both
species, so that, P. simillimus exhibited a greater number of colony-
founding attempts, the nests had greater cell number, produced more
adults per colony, and reutilized only a small percentage of brood cells
for adult production for upto two generations, while P. versicolor had
a larger number of mature colonies, the nests had smaller number of
cells, produced less adults percolony, and reutilized a largerpercentage
of brood cells for up to three orfour generations (GOBBI & ZUCCHI,
1985). P. simillimus in some occasions can builds giant nests of
1,000 to 4,000 cells, and those authors suggested this species may
demonstrate a paragynous social organization, what may signifies an
intermediate form between monogynous and pOlygynous social
organization in Vespidae.

In this paper I studied the time of development of the
immature stages and life-span of the adult wasps of P. simillimus. A
life table for one colony was provided.
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MATERIAL AND METHODS

This study was carried out in field conditions at the
arboretum of the Horto Florestal "Navarro de Andrade", in Rio
Claro, SP (22024'36" S, 47033'36" W, altitude 612 m), from
September 1991 to March 1992. One nest of P. simillimus was
find on a trunk of Nectandra rodioei Hook (Lauraceae), at 2.5 m from
the floor. Maps of the nest were made weekly for verification of the
developmental time of the immature stages and enlargement of the
comb.

The adult wasps were individually marked on the thorax
with dots ofmodel airplane enamel fordetermination oftheir life-span
and verification oftheir hierarchical position in the nest. A life table of
brood and adult wasps was did, according to SILVEIRA-NETO et ai.
(1976).

RESUL TS AND DISCUSSION

The nest of P. simillimus was founded in September 20,
1991 by two foundresses (Fig. 1), but only the dominant female
survived until the end of the colony cycle (Iife-span of 186 days on the
nest). The subordinate female disappeared from the nestjust afterthe
emergence of the workers, in October 31. The pre-emergence stage
lasted 42 days, and the foundresses built 32 cells (0.8 cells/day, and
probably 0.8 eggs/day). The nest was greatly enlarged after the
emergence of the workers, reaching up to 932 cells in the end of the
postemergence stage, in March 6, 1992 (Iasted 126 days and produced
360 adults). The ratios 7.4 cells built/day, 7,5 eggs laid/day, and 2.9
adults produced/day reveal a high productivity in this period. In
February 20, were counted 230 adult wasps (females and males) on
the nest. At this time an Ichneumonidae parasitoid of P. simillimus
pupae was noticed. The decline stage (from March 6 to 31, 1992 = 26
days) probably started due to the death of the foundress in March 4.
Neither one cell was built nor anegg was laid in this period, and the
nest P9pulation was decreasing progressively until the nest
abanddnment.
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Figure 1 - Colony cycle of Po/i.~/e.~ simillimll.~ showing lhe nllmber of cell and 01' adlllt

wasps, life-span of the foundress and the presence of males and parasitoids

Figure 1 - Colony cycle of Polistes simillimus showing the number
of cell andof adultwasps,life-spanofthe foundressand
the presenceof males and parasitoids.
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The duration of the immature stages was: eggs 10.2 :t 2.4
days (7 -16, n = 411), larvae 25.3 :t4.8 days (16 - 39, n = 395), and
pupae 18.7 :t 4.0 days (12 - 29, n = 406). The total period, from the
oviposition to the adult emergence was 51.9 :t 7.7 days (40 - 91,
n = 395). These values are very similar to that obtained by GOBBI
(1977) for P. versicolor, but different of those verified in other two
Neotropical species (Table 1). Species of North Hemisphere
seemed to have a shorter larval stage than those. of Neotropical
region probably as an adaptation to the temperate climate, with a
short season (Table 1).

Table 1 - Comparative data of the average duration (in days) of
immature stages of some Polistes species.

LAR- PU- TO-
SPECIES EGG VA PA TAL REFERENCES

P. simillimus1 10.2 25.3 18.7 51.9 This paper

P. versicotor1 10.0 20.9 18.4 49.4 GOBBI (1977)

P. lanio lanio1 20.8 40.6 22.6 87.5 GIANNOTTl & MACHADO (1994a)

P. erithrocephalus1 17.1 26.6 23.8 67.5 WEST-EBERHARO (1969)

P. fuscatus2 13.0 15.3 22.2 47.8 WEST-EBERHARO (1969)

P. fuscatus2 14.8 15.5 18.5 48.8 RABB (1960)

P. dorsalis2 14.0 17.2 17.4 48.6 RABB (1960)

P. exclamans2 13.4 19.7 14.7 47.8 RABB (1960)

P. dominulus3 10.0 16.0 13.0 39.0 PAROI (1951)

1. Neotropical species
2. Neartic species
3. Paleartic spec:ies

The life-span of the workers was 29.1 :t 12.8 days (4 - 50,
n = 360) which is similar to that of P. lanio(28.3 days)
(GIANNOTTI & MACHADO 1994b). GOBBI (1977) observed
from 10.8 to 17 .62 days the average life-span of P. versicolor
in four nests studied.
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The life table (Table 2) and the survivorship curve (Fig.
2) of immatures and adults of one colony of P. simillimus showed
a rate of mortality (qx) of 18.2 for the egg stage. Oophagy
performed by adults was the main cause of egg losses. These
wasps did either differential oophagy (when a wasp ate the eggs
newly layed by the other nestmates as a form to maintain its
hierarchical position) or nutritional oophagy, for nourishment. The
high rate of mortality for the larvae (qx = 50.7) probably was due
to the adult larviphagy, which generally occurred under unfavorable
climatic conditions as a form to substitute the foraging activity of
the workers. Eggs and larvae in the peripheric cells of the nest
were eaten rather than those in the center of the comb. The rate
of mortality of pupae was 11.3, caused mainly by a parasite
Ichneumonidae wasp. Because of these high rates of mortality on
the immature stages, the percentage of productive cells of this
nest was only 31.3. The life table and survivorship curve (Table 2
and Fig. 2) for workers showed a low rate of mortality during the
first ten days (qx = 6.7). The same situation was verified in P. lanio
lanio (GIANNOTTI & MACHADO, 1994b) because these wasps
were not observed foraging at the first age interval. From the
second age interval the workers began to forage and thenumber
of survivors decreased progressively. High rates of mortalities
were observed at the second age interval and from 31 days on. The
foraging activities expose the workers to the predation or the
inclemency of climatological conditions, besides the physiological
wasting of the foragers.

Unfortunately, no more colonies of P. simillimus were
found at the site of studies until March 1993. This species must be
bether studied about its social organization, because the high
colonial productivity at the post-emergence stage could be a
consequence of more than one queen ovipositing in the nest, as
suggested by GOBBI et aI. (1993).
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Table 2 - Life table of immatures and workers of one colony of
Polistes simillimus.

Number of Number of Rate of RelativeStage/Age survivors dying mortality number of
interval (x) (Ix) individuais (dx) (qx) survivors (Ix')

EGGS 1,008 184 18.3 100.0

LARVAE 0,824 418 50.7 81.7

PUPAE WORKERS (x) 0,406 46 11.3 40.3

0-10 0,360 24 6.7 35.7

11 - 20 0,336 80 23.8 33.4

21 - 30 0,256 42 16.4 25.4

31 - 40 0,214 132 61.7 21.2

41 - 50 0,082 75 91.5 8.1

51 - 60 0,007 7 100.0 0.7

61 - 70 O O 0.0 0.0



100

./
-Ix (
- - - qx I

I
I

I
~Io r

~I
U 50 ft,. I
z I \ II&J

I:) I ,
o I \ II&J I , Ia: / adultsLI.. \ I

/ \ I
. \ ~.......I

\
/ ....

/
........ /

-fi

o
o 50 100

AGE IN DAYS

48

Figure 2 - Survivorship curve (Ix') of immatures and workers of one
colony of Polistes simillimus, with data on rate of
mortality (qx).
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DENSIDADE LARV ÁRIA POR AEDES
(STEGOMYIA) AEGYPTI (LINNAEUS, 1762)

(DIPTERA-CULICIDAE) E A RELAÇÃO
COM EPIDEMIA DE DENGUE EM SANTA

BÁRBARA D'OESTE- SP- BRASIL

Osias Rangel .
Alessandra Archilha Vida-

Odair Ferreira Leite -

RESUMO

Foi realizado acompanhamento acerca da introdução,
aumento da população e sazonalidade do Aedes aegypti,
cujos atributos estão diretamente relacionados a eventos
epidêmicos de Dengue, tal como o ocorrido em Santa
Bárbara d'Oeste no primeiro semestre de 1995. O parâmetro
de medida utilizado para avaliar foi o número de larvas
encontradas nos focos e a infestação domiciliar, estimado
pelo índice de Breteau. Pelos resultados obtidos notou-se
um aumento crescente da população com redução apenas
em 1995. Os meses de maiores índices foram entre
novembro a junho.

Palavras chaves: Aedes aegypti - densidade
populacional- Dengue- medidas de controle
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ABSTRACT

This research is about the introduction, increase of
population and seasons of Aedes aegypti, which
attributes are directly related to events of Dengue such
as the ones that occurred in Santa Barbara d'Oeste in
the first semester of 1995. The mean of evaluation used
was the number of larvae found in the focuses and
home infestation, estimatedby the index of Breteau.
Through the results it was noticed a growing increase in
the population with reduction only in 1995. The months
with greater number of larvae were between November
and June.

Key words: Aedes aegypti - density population -
Dengue control measure.

INTRODUÇÃO

Entre os atributos populacionais que confere ao Aedes
aegypti a capacidade vetorial, a densidade vem a ser o que
permite avaliar risco epidemiológico para que haja transmissão,
aparecimento de casos e a ocorrência de epidemias de Dengue
(4,5). Para tanto é necessário estimar os vários níveis que
compõem esta densidade, compatível com a elevação dos índices
de risco, e que, ao mesmo tempo, possa proporcionar intervenção
das medidas de controle por parte das autoridades, da melhor
maneira e no momento mais adequado (3,14).

No estado de São Paulo, o índice de Breteau, que mede
a infestação domiciliar por este veto r, mostrou sazonalidade
pronunciada na sua densidade e manteve relação com ocorrência
dos casos de Dengue (1). Por outro lado, permitiu que a ação
integrada entre os vários orgãos responsáveis viesse impedir
epidemias de Dengue em municípios do estado de São Paulo, de
modo a não se espalhar como um todo (3).

Sendo assim, é objetivo deste trabalho conhecer a
densidade desta espécie, através do acompanhamento realizado
no município de Santa Bárbara d'Oeste desde a introdução até a
epidemia em 1995.
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MATERIAIS E MÉTODOS

o município de Santa Bárbara d'Oeste compõe as várias
cidades do que seria a região metropolitana de Campinas- SP,
estando ligada a estas por grandes rodovias como Anhanguera e Luiz
de Queiroz, representando assim importante pólo econômico (8). A
população urbana estimada é de 165.155 habitantes, em uma área
de 60 Km2 de extensão. Sua altitude é de 540m distante a leste no
estado de São Paulo e a 130 Km em linha rumo MNO da capital
(figura 1). Está situada a 22° 45' 00" latitude sul e 47° 24' 45" de
longitude oeste. O clima é quente com inverno seco e a média de
precipitação pluviométrica de 1200 mm(9).

Os trabalhos de coletas foram iniciados por ocasião da
infestação pelo Aedes aegypti no estado de São Paulo em 1985
(14). Nesta ocasião foi iniciado o primeiro levantamento do município.
Após esta etapa as coletas foram realizadas em pontos estratégicos
à introdução desta espécie, pelo transporte passivo das formas
imaturas, fundamentalmente dos ovos e das larvas (11,12). A
medida em que se deu a introdução e expansão deste vetor, passou-
se a verificar a densidade da infestação domiciliar em alguns bairros
(infestação parcial) e no município como um todo (infestação total) (12).

A partir daí, foi adotado como parâmetro para avaliar o
limiar de risco, o índice de Breteau, amplamente aplicado em regiões
onde a Dengue é endêmica (15). Este consiste em relacionar o
número de recipientes positivos para esta espécie em cem imóveis
pesquisados, com critérios de amostragem representativa do
município (13,14). Os exemplares das amostras foram coletados
segundo normas estabelecidas pelo manual de atividades para
controle dos vetores da Dengue eda febre amarela e identificados na
Sucen de acordo com Belkin e Heinemanm, 1970 (2,13).

Pelas informações do Centro de Vigilância Epidemiológica
(CVE), os casosde Dengue ocorreram no primeiro semestre de 1995,
registrando 444 casos notificados. Destes, 57 tiveram resultados
positivos e 387 negativos. Todos os casos foram confirmados
laboratorialmente pelo método de Mac-Elisa no Instituto Adolfo Lutz
de Campinas-SP.

Entre os casos positivos 56 adquiriram a Dengue em
Santa Bárbara d'Oeste e 1 em outra região do País.

Este trabalho foi realizado através do Programa de
controle da Dengue e da Febre amarela no estado de São Paulo,
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cujos dados obtidos constitui a avaliação deste trabalho. Esta foi
realizada em toda extensão urbana do município e em áreas
estratitificadas como mostra a figura 1.
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Figura 1 - Localização de município de Santa Bárbara d'Oeste e
área urbana estratificada:
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RESULTADOS

Na tabela 1 podemos observar o número de focos e larvas
de Aedes aegypti encontrados por ano, desde o primeiro levantamento
realizado em 1985 e pontos estratégicos pesquisados até 1990,
quando ocorreu a infestação domiciliar parcial no município estudado.

Tabela 1 - Número de focos e larvas de Aedes aegypti detectado
por ano em coletas realizadas no levantamento de 1985
e pontos estratégicos pesquisados em Santa Bárbara
d'Oeste entre 1986 e 1990.

-
~ ~ ~--~--------.---

ANO N° pontos estratégicos N° de focos N° de lavas
- ~-----------

1985

1986

1987

1988

1989

1990'

Total

16

51

44

63

63

1

5
~-

6

17

4277
~--_.-

4294
.

.----....--.------------

237

.até julho de 1990

A partir da introdução do Aedes aegypti foi possível
verificar a freqüência desta espécie em relação às outras da mesma
família entre os anos de 1989 a 1991 (tabela 2), quando foi constatada
1989 a 1991 a infestação total.

Tabela 2 - Freqüência de larvas de Aedes aegypti detectada por
ano, desde a introdução até a infestação domiciliar total
em Santa Bárbara d'Oeste.

ANO Aedes aegypti Outros Culicideos Percentual
-- -............---..--.--.

1989

1990

1991'

17

4305

1973

6295

2816 0,60

12205 35,30

2194 89,90
..-.---...-....-----.-.-.---.--------

17215 36,57Total

. até julho de 1991
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Nos anos seguintes até a epidemia em 1995 pode-se
observar, através das médias anuais estimadas pelos índices de
Breteau, a densidade domiciliar e a sazonalidade (figuras 2 e 3).
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Figura 2 - InfestaçãodomiciliarpeloAedesaegypti estimado através

do índice de Breteau em Santa Bárbara d'Oeste
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Figura 3 - Sazonalidade da infestação domiciliar pelo Aedes

aegypti estimada através do índice de Breteau em
Santa Bárbara d'Oeste

Embora não fosse possível verificar as densidades da
infestação domicilar todos os meses de 1995, por decorrência da
epidemia, aqueles meses que foram estimados possibilitaram verificar
as áreas que sofreram impacto das atividades de controle (tabela 3).
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DISCUSSÃO

A rápida expansão do Aedes aegypti no estado de São
Paulo refletiu de maneira semelhante na região de Campinas e
município de Santa Bárbara d'Oeste (6, 7).

Pelo acompanhamento realizado foi possível verificar
que, após a introdução desta espécie em 1989, não houve impacto
sobre o crescimento da população de forma negativa (tabela 1). Desta
maneira ampliaram-se aschancesde dispersão do vetor pelo transporte
passivo e ativo, com conseqüenteinfestação domiciliar.

Assim, o número de larvas detectado entre a introdução
até infestação sugere como esta espécie se beneficiou da estrutura
urbana do município para "ganharespaço" atingindo percentuais cada
vez mais elevados em relação aos outros culicideos encontrados
(tabela 2). Sobre a estratégia de controle proposto pela Organização
pan-americana de Saúde em 1985, ao recomendar como objetivo dos
Programas a manutenção de densidades com baixos níveis de risco
(5), os trabalhos de Santa Bárbara d'Oeste lograram êxito até início
de 1992. Nesta ocasião os valores de infestação domiciliar
corresponderam patamares mínimos de densidade verificados no
Estado de São Paulo para que iniciasse epidemias de dengue (1).
Entretanto, evento dessa natureza só veio ocorrer em 1995, quando,
as densidades médias observadas elevaram-se quatro vezes mais
(figura 2). Dessa forma, os níveis de densidade nos anos seguintes à
introdução até a epidemia sugere que as atividades de controle
realizadas no município não surtiram êxito no objetivo a que se propôs.

Semelhança foi verificada em outras cidades do Estado de
São Paulo, que, mesmo realizando atividades de controle do Aedes
aegypti, observou-se que nas estações chuvosas os índices de
densidade elevaram-se a níveis compatíveis para transmissão de
Dengue (10).

As observações sobre as variações sazonais dos índices
de Breteau entre 1991 e 1995 mostrou que, os meses com maiores
densidades foram estimados entre novembro ejunho (figura 3). Desta
forma, compreende-se asdificuldades de combate desta espécie cuja
população mantem densidades altas em quase todos os meses do
ano.

Cabe ressaltar as oscilações dessa população, em
decorrência do impacto das atividades de controle realizadas durante
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epidemia. A avaliação estratificada mostrou que as áreas 01 e 03
mantinham níveis de densidade altas no mês de março, enquanto a
área 02 apresentava índice baixo. Quando avaliados em junho houve
inversão nos valores dos índices observados. Em julho e setembro
processo semelhante ocorreu, enquanto no mês de novembro todas
as áreas foram estimadas com níveis altos de densidades (tabela 3).
Contudo, a avaliação global no município mostrou que entre junho e
setembro os índices não representavam riscos à transmissão, tal fato
corrobora com observado em outros municípios do Estado de São
Paulo (10). Entretanto, as observações dos índices de densidade
estratificadas por áreas demonstrou que, enquanto a população de
Aedes aegypti de determinada áreado município estava decrescendo,
em outras os níveis estavam subindo ao ponto de "ganhar força" para
reinfestação.

Dessa forma, as atividades de controle sobre a densidade
populacional do Aedes aegypti deve ser ágil ao ponto de suprimir ao
mesmo tempo esta população nas diversas áreas, diminuindo assim
risco detransmissão de Dengue no município. Ademais, os insucessos
verificados no estado de São Paulo em barrartais infestações têm-se
optado por incrementar as Vigilâncias epidemiológicas e
entomológicas. Neste caso os critérios propostos por Gulber (7) nos
parece ser adequados para este município.
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A IMPORTÂNCIA DA ANATOMIA NA
FORMAÇÃO DO MÉDICO

José Roberto ORT ALE"

A anatomia humana começou realmente, quando o
homem pré-histórico teve a curiosidade de observar e examinar
seu próprio corpo. Notou que havia partes duras e partes moles.

A partir de quando temos conhecimento, na época dos
faraós (4.000 AC), os egípcios embalsamavam os corpos dos
falecidos. Segundo as crenças das religiões antigas, a partir do
momento da morte, a alma ficava vagando no espaço, e, se
encontrasse o corpo a que pertencera, voltaria a habitá-Io. Daí a
prática do embalsamamento. Há múmias, que se conservam até
hoje. Conforme Cumston, um historiador, Atotis escreveu um livro
de medicina, cujo primeiro volume é dedicado à anatomia. Ele
teria também realizado as primeiras dissecções, em corpos
humanos, porém esse assunto é discutido. Como as crenças das
religiões antigas impediam que se tocasse nos cadáveres humanos,
a maioria dos conhecimentos anatômicos era obtida a partir do
estudo em animais, principalmente no macaco. Este é o animal
mais semelhante ao homem, entretanto apresenta muitas
diferenças (por ex: a mandíbula do macaco é um osso par, consta
de dois ossos e a do homem de um osso único; no macaco o úmero
é o osso mais longo depois do fêmur, mas o mesmo não é válido
para o homem pois a tíbia é o osso mais longo do esqueleto depois
do fêmur Gray W-W). Os erros dos escritos anatômicos daquela
época, são desculpáveis, devido às dificuldades enfrentadas para
a aquisição dos menores conhecimentos.

n Departamento de Ciências Morfolõgicas-Instituto de Ciências Biológicas- PUCCAMP.
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Hipócrates (460 AC - 377 AC), grego, separou a medicina
da filosofia e é considerado o "pai da medicina", por ter lançado as
bases para estudo e prática dessa ciência. Até hoje o juramento de
Hipocrates é praticado pelos formandos em medicina. Entretanto,
"nem Hipócrates nem os seus descendentes dissecaram corpos
humanos, impedia-os o respeito religioso que na Grécia se devia aos
mortos. Aprendiam todavia anatomia examinando as entranhas das
vítimas e estudando os feridos" (Martins, 1.912). Durante o período de
350 a 300 AC, foram praticadas dissecções em cadáveres humanos
e dessa forma obtidos sólidos conhecimentos de anatomia. Foi então
Herófilo (335AC) o primeiro adissecar corpos humanos eé considerado
por alguns autores o fundador da anatomia. Entretanto, como já
dissemos, esse assunto é discutido.

Porém passado esse breve período, volta novamente o
estudo da anatomia humana a ser baseado no conhecimento de
corpos de animais. Assim Galeno (120-20 DC), grego, escreveu
vários livros de medicina, sendo a parte de anatomia baseada na
dissecção de macacos. Galeno achava que a prática da medicina
junto ao doente, nunca poderia, por si só, ser suficiente para a
formação do médico, mas esta só poderia resultar de profundos
conhecimentos teóricos, aliados às observações experimentais e à
vivência clínica.

Esta é a base da formação nas escolas médicas de hoje.
Os ensinamentos de Galeno, embora eivados de muitos erros no que
se refere à anatomia foram aceitos incontestavelmente durante
aproximadamente 14 séculos.

No século XIII, Frederico 11,imperador romano, decretou
que ninguém poderia exercer a medicina sem que tivesse estudado
anatomia em corpos humanos, pelo menos durante um ano. Ao
mesmo tempo encarregou um demonstrador chamado Martiniano
para mostrar no cadáver as estruturas, enquanto os professores liam
os escritos de Galeno:,iDaí adveio o nome de "lente" dado a esses
professores e o nome de cátedra às disciplinas. No início do século
XIV, Mondino de Luzzi (1276-1326), professor e restaurador da
anatomia segundo Gardner, combateu os hábitosda época, dissecando
e fazendo ele mesmo as demonstrações.

De acordo com Ramalho (1.994), os maiores nomes
de artistas, que queriam o conhecimento exato do corpo humano,
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efetuaram dissecções: Leonardo da Vinci (1.452 - 1.519), Dürer
(1.471 -1.528), Michelangelo (1.475 -1.564) e Rafael (1.483 -1.520).

No século XVI surgiu André Vesálio (1514-1564), belga,
como o "reformador da anatomia". Ele estudou medicina em Paris e
foi o primeiro a contestar os escritos de Galeno. Era costume nessa
época enterrar o cadáver após a demonstração. Porém Vesálio
conseguiu obter de seu mestre, Sílvio (14781555) a autorização para
estudar no cadáver, antes que fosse enterrado. Foi assim que Vesálio
conseguiu, em pouco tempo, ultrapassar o seu mestre. Chegou
mesmo a comentar com os alunos os erros cometidos por Sílvio.
Talvez seja este o motivo do injusto ódio demonstrado mais tarde por
Sílvio a seu discípulo. Vesálio, após terminar seu curso médico na
França, regressou para a Bélgica. Freqüentemente ía ao cemitério,
altas horas da noite, à procura de alguma parte do corpo humano,
ainda não em estado de putrefação, para que pudesse aperfeiçoar
seus conhecimentos anatômicos. Roubou um esqueleto do cemitério
e o doou à Faculdade de Lovanina (Bélgica); ao ser interrogado sobre
a procedência do mesmo, responde que o trouxera de Paris, com
medo da polícia, que por pouco, não o pegara em flagrante. Em 1538,
aos 24 anos de idade foi convidado a reger a cadeira de Anatomia em
Pádua. Então dissecou muito e começou a combater os erros dos
escritos deixados por Galeno. Em 1543, aos 28 anos, concluiu seu
livro: "De humani porporis fabrica", onde expõe sistematicamente as
estruturas do corpo humano. Entretanto a 18edição foi poucodivulgada.
Foi convidado por Carlos V. rei da Espanha, para cirurgião do seu
exército. Seu mestre Sílvio se lhe opôs tanto que Carlos V viu-se
obrigado a consultar os teólogos da Faculdade de Salamanca na
Espanha se era permitida adissecção de corpos humanos. Felizmente
a resposta fora a seguinte: "pois que era uma coisa útil, era lícita".
Somente em 1555, com a morte de Sílvio foipublicada a 28edição do
livro de Vesálio, agora com ampla divulgação. Porém durante alguns
anos, muitos, "lentes" preferiram continuar a seguir os escritos de
Galeno, do que comprovarno cadáver os ensinamentosdo "reformador
da Anatomia humana".

Depois de Vesálio a anatomia não parou mais de progredir.
No século XIX firmou-se definitivamente a necessidade de
conhecimentos anatômicos para a prática da clínica e da cirurgia. É
na anatomia que se baseia praticamente, todo o curso médico. Muitos
são os anatomistas ilustres, que deixaram seus nomes para a
posteridade e aproveitamos a oportunidade para manifestarmos
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nossa profunda gratidão. Mas esta deve ser estendida a todos os
corpos humanos utilizados para os estudos anatõmicos.

Felizmente em nosso país, a lei n° 8.501 de 30 de
novembro de 1.992, republicada no Diário Oficial da União de 15-12-
1.992 visa disciplinar a destinação de cadáver não reclamado junto às
autoridades públicas, para fins de ensino e pesquisa em escolas de
medicina.

Sobré a importância da anatomia, Assis Leite (1.797)
escreve: "Quem consertará uma máquina, ignorando o artifício pelo
qual é feita? Como curará as moléstias, não sabendo os órgãos que
elas atacam? A anatomia lança os fundamentos sólidos da Medicina;
não há anatomia vista em estampas, nem estudada sobre peças
artificiais, mas analisada sobre os cadáveres. O estudo do homem
deve ser feito sobre o mesmo homem".

Costa Ferreira (1.915) em sua aula de anatomia transcreve
o seguinte trecho do mesmo Assis Leite: "Um cadáver é o primeiro
livro clássico de anatomia. O cadáver é um mestre mudo, porém
eloqüente. Este mestre instrui os vivos antes de baixar à morada dos
mortos. Na anatomia estuda-se o homem vivo no homem morto. A
anatomia guia constantemente a mão do cirurgião, indica-lhe o lugar
das operações, apontar-lhe os perigos e os meios de salvá-Ios. A
anatomia é a base da medicina e cirurgia; quanto mais esta base é
sólida e profunda, mais este edifício é elevado e majestoso".

O cadáver humano ou suas partes são fixados em solução
de formol a 10% injetado na artéria femoral e conservados em cubas
na mesma solução a 5% e portanto são inócuos, não havendo
nenhum perigo de contaminação.

As partes dos corpos usados, ainda'que sejam partículas
mínimas, são reunidas e colocadas em caixões apropriados para
posteriormente serem enterradas. Partículas resultantes de dissecções
por mínimas que sejam, devem ser colocadas em baldes pelos
alunos.

A anatomia é a base primeira e necessária para o estudo
da fisiologia. O estudo dos órgãos humanos. quanto mais meticuloso.
mais nos leva à admiração de seu harmonioso funcionamento e à
crença num Ser Superior. criador do nosso corpo. Por isso um
profundo respeito deve envolver o cadáver humano usado para os
estudos anatõmicos. de real utilidade para o desenvolvimento da
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medicina. Oaí ser muito natural que as escolas médicas, por espírito
de justiça e de caridade, cultuem, particularmente por celebrações
religiosas, aqueles seres humanos que, com seus corpos, contribuem
para o progresso da medicina.
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