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INTRODUÇÃO

Litopenaeus schmitti (Burkenroad, 1936), conhecido popu-
larmente como camarão - branco, leǵıtimo ou vila franca,
ocorre no Atlântico Ocidental, das Antilhas (23º30‘N) ao
Brasil (Amapá até o Rio Grande do Sul) (29º45‘S). Os
adultos são encontrados em regiões marinhas desde águas
rasas até os 30 metros de profundidade, com registros de
ocorrência a 50 metros e, os juvenis, em enseadas, báıas e
estuários (Costa et al., ., 2003; Santos et al., ., 2008).

A espécie em questão, juntamente com os camarões - rosa
(Farfantepenaeus brasiliensis (Latreille, 1817) e F. paulensis
(Pérez - Farfante, 1967)) e o camarão sete - barbas Xiphope-
naeus kroyeri (Heller, 1862) compõe as principais espécies
- alvo da pesca camaroneira no Sudeste/Sul do Brasil dev-
ido, principalmente, aos grandes tamanhos atingidos e aos
elevados valores de comercialização (Costa et al., ., 2005a).

A desova de L. schmitti se dá em mar aberto e, posterior-
mente à eclosão das larvas, estas iniciam uma migração para
regiões mais rasas e, quando atingem a fase de pós - larvas,
adentram os estuários para se desenvolverem até formas ju-
venis. A importância dos habitats estuarinos como berçário
para certas espécies de penéıdeos relaciona - se tanto às al-
tas taxas de sobrevivência dos juvenis proporcionadas pela
grande quantidade de abrigos como às altas concentrações
de alimento dispońıveis. Tais indiv́ıduos, quando próximos
da maturidade sexual (sub - adultos), que pode ocorrer en-
tre 4 e 6 meses de vida, iniciam uma migração para o mar
aberto para completar o seu desenvolvimento, maturar as
gônadas e se reproduzir (Costa et al., ., 2008; Santos et
al., ., 2008).

A análise dos parâmetros climatológicos e hidrológicos é
de grande importância para uma melhor caracterização
dos locais, uma vez que estes podem influenciar no com-
portamento da biota local e estarem associados a padrões
biológicos espećıficos dos exemplares coletados (abundância,

freqüência e recrutamento). Igualmente, os fatores ambien-
tais são parâmetros fundamentais na distribuição da maioria
dos camarões penéıdeos. Esses fatores têm relevância numa
determinada espécie conforme for sua história evolutiva e
seu ciclo de vida (Costa et al., ., 2004a,b e 2005a).

São escassos e antigos os estudos dirigidos ao camarão
- branco no ambiente natural e, em especial, na costa
paulista: Neiva et al., . (1971), Chagas - Soares (1979)
e Chagas - Soares et al., . (1995). Estudos mais recentes
direcionados a L. schmitti tratam, em sua maioria, de as-
pectos de aqüicultura e de biologia molecular: Barracco et
al., . (2005); Jaime - Ceballos et al., . (2006); Pérez - Jar
et al., . (2006).

Com base em conhecimento emṕırico, pode - se estimar
que mais de 10.000 pessoas vivam, direta ou indiretamente,
da pesca artesanal na Baixada Santista. Dada essa im-
portância socioeconômica, em particular para essa comu-
nidade, somada à ausência de informações sobre a biologia
de L. schmitti torna - se indispensável a realização de es-
tudos que proporcionem um melhor conhecimento de sua
biologia, estabelecendo prováveis setores de proteção desse
estoque, mantendo deste modo o recurso renovável, uma vez
que, uma diminuição drástica na captura desses organismos
vem sendo observada (Paiva, 1997; Costa et al., ., 2008;
Santos et al., ., 2008).

OBJETIVOS

O objetivo do presente estudo foi averiguar a abundância
e a distribuição temporal do camarão - branco Litope-
naeus schmitti correlacionando - as com os fatores abióticos
amostrados.
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MATERIAL E MÉTODOS

A Baixada Santista, grande pólo industrial, comercial,
tuŕıstico e pesqueiro, compreende os munićıpios de San-
tos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém,
Perúıbe, Guarujá, Bertioga e Cubatão, possuindo extensos
manguezais em seu estuário, habitat com grande disponi-
bilidade de nutrientes que é utilizado como área de desova
e/ou criação por diversas espécies marinhas, entre elas L.
schmitti (Santos et al., ., 2008).

A região em questão sofre forte influência de três massas
de águas que, quando comparadas entre si, possuem car-
acteŕısticas peculiares e modelos distintos de distribuição
no verão e inverno: Água Costeira, com alta temperatura e
baixa salinidade (t > 20ºC e s < 36 extperthousand ); Água
Tropical que apresenta altas temperatura e salinidade (t >
20ºC e s > 36 extperthousand ) e Água Central do Atlântico
Sul, na qual tanto a temperatura como a salinidade são
baixas (t < 18ºC e s < 36 extperthousand ) (Castro Filho
et al., ., 1987).

A área estudada está localizada no litoral sul do estado de
São Paulo (23º55’-24ºS e 46º20’-46º25’W). Entre Maio de
2008 e Abril de 2009 foram realizadas coletas mensais em
oito pontos, sendo 4 no interior do Estuário de São Vicente
e 4 na Báıa de Santos abrangendo uma área até os 17 metros
de profundidade.

Em ambos os ambientes, a captura dos indiv́ıduos foi efe-
tuada utilizando - se um barco camaroneiro equipado com
uma rede de arrasto de portas com as seguintes medidas: 8
m de largura de boca, 10 m de comprimento e malhas com
20 mm de distância entrenós nas mangas e corpo da rede e
18 mm de distância entrenós no ensacador.

Em cada arrasto realizado no estuário foi despendido um
esforço amostral de 10 minutos uma vez que o tipo de sub-
strato muito lamoso somado à grande quantidade de en-
roscos inviabilizou um maior tempo de amostragem nesse
ambiente. Já nos pontos amostrados na báıa o esforço
amostral foi de 30 minutos/arrasto. Todos os indiv́ıduos
de L. schmitti coletados foram identificados de acordo com
Costa et al., . (2003).

Nos dois ambientes estudados, amostras de água de fundo
foram obtidas por meio de uma garrafa de Van Dorn em
cada ponto de coleta, com o objetivo de determinar os val-
ores dos seguintes fatores ambientais: salinidade (a qual
foi medida por meio de um refratômetro óptico espećıfico)
e temperatura (medida por meio de um termômetro de
mercúrio). A profundidade foi obtida a partir do registro
no eco - sonda e calculada a média a partir das profundi-
dades do ińıcio, meio e fim de cada um dos 8 pontos de
amostragem. A determinação das coordenadas geográficas
foi obtida utilizando - se um GPS (Global Positioning Sys-
tem).

A análise de Regressão Linear Múltipla foi empregada para
averiguação das posśıveis correlações da abundância com os
valores dos fatores abióticos amostrados. Todas as variáveis
foram transformadas para log (x + 2) com a finalidade de
atender as premissas das análises estat́ısticas (Zar, 1999).

RESULTADOS

A profundidade média obtida para cada um dos pontos
amostrados no estuário (P1 a P4) e na báıa (P5 a P8) foram:
ponto 1 = 3,3 m; ponto 2 = 4,9 m; ponto 3 = 4,5 m; ponto
4 = 4,0; ponto 5 = 8,2; ponto 6 = 10,5; ponto 7 = 14,2;
ponto 8 = 6,8.

Os menores valores de temperatura registrados no sistema
estuarino foram obtidos na primavera e inverno (21,0 e
21,50C respectivamente). O menor valor de salinidade en-
contrado no estuário foi de 22,0 extperthousand em maio.
Já a maior salinidade registrada foi 37,0 extperthousand
em setembro (inverno), possivelmente, devido ao fato dos
ı́ndices pluviométricos serem menores nesse peŕıodo (Berbel
& Braga, 2006).

Na báıa, os menores valores de temperatura registrados
(17,5 a 19,00C) ocorreram na primavera, peŕıodo este que
corresponde à intrusão da ACAS. Entretanto, a temper-
atura mais elevada (28,00C) ocorreu no verão, estação mais
quente do ano e época em que geralmente inicia a retração
dessa massa de água (Castilho et al., ., 2007b; Castilho et
al., ., 2008b).

O valor de salinidade mais baixo obtido na báıa (25,00C)
foi registrado em março (verão), provavelmente, pelo maior
aporte de água doce ocasionado pelo elevado ı́ndice plu-
viométrico. Em contrapartida, as maiores salinidades (39,0
e 40,0 extperthousand ) ocorreram em setembro (inverno)
em decorrência dos menores ı́ndices pluviométricos carac-
teŕısticos desse peŕıodo (Berbel & Braga, 2006; Santos et
al., ., 2008).

No presente estudo, os fatores ambientais amostrados-
sobretudo a temperatura - foram determinantes nas
variações da abundância de L. schmitti, principalmente na
região da báıa (estuário, p <0,04; báıa, p <0,01). O número
de camarões coletado no estuário foi 2.494, sendo que desse
total, 1.421 foram capturados em março e 945 em abril. Na
Báıa, o número de exemplares foi 1.745. Temporalmente,
L. schmitti foi mais abundante de janeiro a abril, com picos
em fevereiro (416) e março (595). Tais resultados corrob-
oraram com Santos et al., . (2008) que relacionaram as
maiores temperaturas e às altas pluviosidades registradas
no verão com as maiores abundâncias do camarão - branco
em outras regiões da Baixada Santista. Além disso, torna
- se provável que as maiores temperaturas desse peŕıodo
sejam preponderantes tanto para reprodução como para o
crescimento dos juvenis e sub - adultos em ambos os ambi-
entes estudados.

CONCLUSÃO

A abundância e distribuição ecológica de L. schmitti são
fortemente influenciadas pelos fatores ambientais, especial-
mente a temperatura de fundo, tanto no estuário como na
báıa, acarretando variações nos padrões biológicos desta
espécie. As maiores capturas ocorridas principalmente no
verão estão intimamente relacionadas às maiores temperat-
uras e a alta pluviosidade caracteŕısticas desse peŕıodo.
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