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Águas-vivas são facilmente identificadas pelas populações litorâneas ao longo da costa 

marítima que, geralmente, carregam uma visão negativa sobre esses animais, devido aos 

acidentes e prejuízos à pesca, que se intensificam quando esses organismos atingem grandes 

densidades no mar. Embora a presença desses animais seja de certa forma, esperada e usual, 

a identificação e divulgação das características das principais espécies envolvidas em 

acidentes com humanos ainda se encontram muito pouco difundidas e praticamente restritas 

a materiais técnicos, sem o acesso da comunidade em geral. 

O presente estudo busca reunir  artigos científicos nacionais e internacionais a fim de 

identificar as espécies responsáveis por acidentes na costa brasileira. Trazendo assim para 

linguagem de divulgação para maior domínio da sociedade.  

Foi feito um levantamento bibliográfico dos principais autores sobre o tema, buscando 

reunir informações que permitissem a divulgação das principais espécies de águas-vivas na 

região costeira do Brasil. 

Compilaram-se informações de seis espécies, apontadas como principais causadoras de 

prejuízos na área da saúde e também economia, Sendo elas: 

Olindias sambaquiensis – Apontada como a responsável pela maioria dos acidentes no 

extremo sul do Brasil. Sua intoxicação consiste em lesões cutâneas pequenas de formato 

arredondado ou pequenas linhas, sem se observar efeitos sistêmicos. 

Lychnorhiza lucerna – Bastante comum na costa brasileira, consiste em um animal 

inofensivo para humanos, porém, ao atingirem grandes populações, acabam prejudicando 

atividades pesqueiras, uma vez que seu tamanho relativamente grande acabe entupindo  

redes de pesca. Destaca-se também por sua importância ecológica. 

Chrysaora láctea – Considerada responsável por grande parte de acidentes na costa 

brasileira. A intoxicação consiste, grande parte em lesões cutâneas, porém, em alguns casos, 

observa-se reações alérgicas e efeitos sistêmicos. 
Physalia physalis – Conhecido como “caravela portuguesa”. Consiste em uma colônia de 

organismos que assumem diferentes morfologias. Pode atingir tentáculos de até 32 metros. 
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A intoxicação leva a lesões cutâneas grandes em forma de fileiras e se observa também, 

efeitos sistêmicos  e reações alérgicas. 

Tamoya haplonema e Chiropsalmus quadrumanus – Águas-vivas pertencentes ao grupo dos 

cubozoários, são os representantes desse grupo na costa brasileira com os quais já foram 

observados acidentes, a intoxicação também promove efeitos sistêmicos e lesões cutâneas 

mais grave, porém, a ocorrência desses organismos é rara no litoral brasileiro. 

 O Conhecimento e divulgação da biologia das espécies são importantes para se conhecer 

suas dinâmicas populacionais, e também servir de base para futuras pesquisas a fim de 

prevenir ou tratar futuros acidentes. 
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