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2 Núcleo de Estudos em Biologia, Ecologia e Cultivo de Crustáceos (NEBECC), UNESP, Distrito Rubião Jr., s/no, Botucatu,

18618 - 970, SP. fransozo@ibb.unesp.br

INTRODUÇÃO

O ambiente marinho atualmente é alvo de diversas in-
tervenções antrópicas, entre elas a pesca. Tal fato,
não nos permite medir a dimensão que esses danos
estão ocasionando nestes ambientes, portanto, os estu-
dos biológicos locais são de extrema importância, pois
fornecem conhecimentos básicos sobre os recursos na-
turais (BERTINI, 2002). Independentemente da im-
portância comercial dos indiv́ıduos da carcinofauna, a
necessidade de conhecer detalhadamente o ciclo de vida
das espécies que estão inseridas no ambiente é um fator
de reconhecimento de seu papel ecológico como inte-
grante na cadeia trófica, servindo de alimento ou então
predando e agindo no controle da densidade de outras
populações (BRAGA, 2006).

OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo investigar a
distribuição e biologia reprodutiva do camarão Pleo-
ticus muelleri (Bate, 1888), caracterizando e compa-
rando as regiões de Ubatuba, Caraguatatuba e São Se-
bastião, litoral norte paulista, em relação aos fatores
abióticos de salinidade e temperatura da água, teor de
matéria orgânica e granulometria do sedimento, junta-
mente com as diferentes respostas e variações da po-
pulação de forma espacial e temporal.

MATERIAL E MÉTODOS

Os camarões foram coletados na região de Ubatuba, Ca-
raguatatuba e São Sebastião litoral norte do estado de
São Paulo, Brasil, nos peŕıodos de julho de 2001 a junho
de 2002. As coletas foram realizadas com um barco de
pesca camaroneiro, equipado com redes do tipo “double
- rig”. A amostragem da água de fundo foi obtida com
uma garrafa Nansen e a do sedimento com um coletor
Van Veen, mensalmente em nove profundidades (5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45 m).

RESULTADOS

No peŕıodo de julho de 2001 a junho de 2002 foi obtido
um total de 17.145 (77 indiv́ıduos por arrasto ind/ar)
dos camarões da espécie em estudo. Diferença signi-
ficativa foi encontrada por região (ANOVA, F= 7,5,
p=0,01), sendo a região de Caraguatatuba com um
maior número, 10.336 (107 ind/ar) quando comparada
aos 5.847 (55 ind/ar) coletados em Ubatuba e 962 (48
ind/ar) em São Sebastião. No entanto, por meio da
análise de Tukey foi posśıvel evidenciar diferença ape-
nas entre ind/ar de Caraguatatuba e São Sebastião
(p¡0,01). Durante os 12 meses de coleta foram cap-
turados um total de 11.490 fêmeas e 5.655 machos. Os
fatores ambientais salinidade e matéria orgânica apre-
sentaram uma variação em geral pequena. O mesmo
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aconteceu para a temperatura de fundo (oC), exceto nos
meses entre primavera e verão, peŕıodo ao qual houve
uma diminuição deste fator. Segundo Castro Filho et
al., (1987), tal fato pode ser explicado devido o lito-
ral amostrado sofrer influência de três massas de águas,
acarretando em uma maior diferença entre a tempera-
tura de fundo e superf́ıcie.
No presente estudo foi observado um decréscimo acen-
tuado na temperatura de fundo durante a primavera,
mı́nima de 17,7o C, caracterizando a entrada da massa
de água ACAS (Água Central do Atlântico Sul) na
região. A ACAS desaloja algumas espécies bentônicas
que são limitadas a baixas temperaturas e beneficia ou-
tras que são tolerantes e aproveitam os nutrientes que
são carreados juntos a ela. A espécie em estudo, con-
siderada subantártica, aproveita este peŕıodo para re-
produzir - se, corroborando com os trabalhos de Boschi
(1989), que indicam que a espécie apresenta preferência
por temperaturas menores.
Em relação ao sedimento, os indiv́ıduos estiveram mais
concentrados nas classes onde houve a predominância
de areia fina e silte+argila. Os resultados deste es-
tudo corroboram aos obtidos por Castilho et al., .
(2008), com a porcentagem maior de fêmeas reprodu-
tivas de P.muelleri mais abundante em regiões com o
sedimento mais fino. A análise dos dados referentes
à distribuição espaço - temporal no peŕıodo coletado
observou que P. muelleri esteve abundante na prima-
vera, que coincide com a entrada da ACAS, nas três
regiões. Entre as regiões, a espécie distribuiu - se pre-
ferencialmente e homogeneamente em Caraguatatuba,
fato explicado pela mesma ser composta por um sedi-
mento mais fino. Ubatuba apresentou sedimento mais
grosso nas profundidades maiores, tendo um desloca-
mento da espécie para áreas mais rasas (¡ que 20m).
Segundo Pires - Vanin et al., . (1993), a fisiografia
desta região é diferenciada por estar mais exposta a
ação do hidrodinamismo das correntes marinhas, então
os sedimentos mais finos se concentram no raso. Em
São Sebastião foi observada uma relação diferenciada
na distribuição da espécie em questão, ou seja, P. mu-
elleri esteve presente em profundidades superiores (¿
que 30m) por apresentar uma predominância maior de
silte+argila no sedimento, quando comparada com as
demais regiões. A reprodução da espécie estudada apre-
sentou o maior pico de fêmeas reprodutivas durante a
primavera. Este padrão reprodutivo coincide com o

apresentado por Castilho et al., . (2008), que sugeriu
aumento na produção primária favorecida pela entrada
da ACAS e consequentemente a disponibilidade de ali-
mento para as larvas.

CONCLUSÃO

Assim, P. muelleri manteve uma relação inversamente
proporcional com a temperatura da água, principal-
mente no peŕıodo reprodutivo. A sua distribuição es-
teve relacionada com a textura do sedimento, sendo
mais ampla nas profundidades com predominância de
silte+argila.

REFERÊNCIAS
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patagônico de Argentina (Pleoticus muelleri). Mar Del
Plata, 1989, 1 - 71 (Serie Contribuciones Del INIDEP n.
646). Braga, A. C. A. Biologia e ecologia do camarão -
espinho Exhippolysmata oplophoroides (Holthuis, 1948)
(Caridea: Alpheoidea: Hippolytidae) na região de Uba-
tuba, litoral norte paulista. Instituto de Biociências.
Universidade Estadual Paulista, Botucatu, SP, UNESP.
2006, 144 p. Castilho, A. L.; Costa, R. C.; Fransozo,
A.; Negreiros - Fransozo, M. L. Reproduction and re-
cruitment of the South American red shrimp, Pleoticus
muelleri (Crustacea: Solenoceridae), from the southe-
astern coast of Brazil. Marine Biology Research, 4: 361
- 368, 2008.
Castro - Filho, B.M.; Miranda, L.B.; Myao, S.Y.
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