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ESTUDOS PRELIMINARES SOBRE 0 PLANCTON DA BARRA DO CEARA 

(CEARA-BRASIL) 

Carlos Alberto Pinho de Si 

INTRODUÇÃO 

A exemplo de regiSes mais desenvolvidas, que hoje tem suas 

vistas voltadas para os recursos marinhos, a re,ik Nordeste do Brasil, 

e em especial o Estado do Cear, tem nos produtos do mar uma das prin 

cipais fontes de divisas em suas exportagOes. 

O pescado, alem de seu destaque na balança comercial, re-

presenta uma fonte alternativa de prcteina animal, principalmente para 

as faixas da populagao com baixo poder aquisitivo. 

O conhecimento do plancton de uma dada  area  e fundamental 

mente importante, pois ele constitui a base da piramide trafica de 

ambientes aquáticos. Sua abundancia guarda uma eslleita relação com a 

produgk futura de organismos de valor econamico mais imediato, sendo 

portanto de grande interesse para estimativa do potencial produtivo. 

Nosso trabalho se baseia no estudo quanto-qualitativo do 

plancton de uma estação fixa, no estuado do Rio Ceara (Cear-Brasil). 

MATERIAL E mfToros 

Este estudo estg baseado em 12 amostras de plancton estua 

rino de uma estação fixa na Barra do Cear (Cear-Brasil), coletadas 

durante o período de 17 de julho a 11 de agosto de 1978  (FIG.  1). 

As amestras foram coletadas atraves de arrastos verticais 

com a rede padrão de plencton, com as seguintes características:  dine  

tio da boca- 29cm; comprimento do cone-120cm; abertura da malha- 0,06  

Lad.  
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0 uso da garrafa de Nansen teve, como finalidade, a obten 

gão de amostres de egua para determinagaes de salinidade, oxigenio dis 

solvido e  pH.  Determinamos a salinidade corro auxilio de densimeLLos, 

usando-se o fator de correção de temperatura; o  pH  como papel indica 

dor  Carlo  Era e, finalmente, o:,igenio dissolvido na ggua pelo mgtodo 

de  Winkler.  

A turbidez da egua foi estimada com auxilio do disco de 

Secdhi, sendo a temperatura obtida como telmaelro de inversão aclo-

pado a garrafa de Nansen. 

Para as analises quanto-qualitativas as amostras, apOs fi 

xadas em formol a 4% neutralizada com bOrax, foram decantadas em prove 

tas graduadas durante 24 horas; terminado este período, fizemos a lei- 

tura direta do volume de plãncton decantado e reduzimos a amostra 

(egua 4. fixador 4- plencton) para um volume padrão de 50m1, sendo poste 

riormente homogeneizado e retirado uma aliquota de lml, para a conta  

gem  total do microplencton e identificação emmicroscOpio  &tic°  binocu 

lar Aus  Jena.  

O n;lculo do volume de egua filtrada foi feito a partir do 

volume do cilindro formado pela abertura da rede e a profundidade do 

arrasto. 

Calculamos o nikero de celulas, colOnias ou organisnos por 

m, mediante uma serie de 3 regras de tres simples. ApOs os cl  cubos 

de nUmeros de colOnias por m3, estimamos o nikero de celulas por co16 

nias, para elaboração dos grgficas. 

No estudo qualitativo, procedemos a identificação com auxi 

lio de bibliografia especializada, determinando-se o fitoplencton ao 

nível de genero ou especie e o zooplencton ao nível de sub-ordemou.ate  

memo  especie, quando possivel. 
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Em virtude da variação de especies existentes utilizamos o 

mesmo critério usado por KLEIN & FRANÇA (MS) para apresentação dos 

resultados: 

espécies abundantes - espécies com ocorr&lcia maior ou igual a 5% do 

fitoplancton por dia de coleta; 

espécies dominantes - aquelas que apresentassem uma ocorr&cia  co Les  

pondente no  minim  ao dobro das espécies abundan 

tes; 

espécies frequentes - as que ocorrem no minimo 50% das coletas; 

Os dados referentes as contagens servem apenas para se ter 

uma idéia da participação de cada espécie no total de plancton exami 

nado, jg que se fez uma estimativa dos cglculos, com taMbém não se cal 

culou o volume de cada espécie encontrada. 

RESULTADOS E DISCUSSA0 

Durante o período estudado a temperatura media do ar foi 

de 28,3°C sendo a  minima  de 27,0°C e a mgxima de 30,0°C; a temperatura 

média da agua foi de 25,5°C coma  minima  de 25,0°C e a mgxima de 27°C, 

mantendo-se praticamente constante; quanto a turbidez da água, a visi 

bilidade média do disco de Secchi foi de  lm,  apresentando uma variação 

de 0,5 a 1,4m, ocasionado pelas oscilagFies das correntezas, que leva-

vam bastante material em suspensão. A salinidade média foi de 25,7%, 

sendo a  minima  de 13,7% e a mgXima de 29,1%, este baixo valor encontra 

do em uma das amostras deveu-se ao alto índice de pluviosidade na  yes  

pera da coleta e quanto ao restante dos valores, quase não variaram; 

o oxigenio dissolvido variou emitorno de 7,4m1/1, com um  minim de 

5,8m1/1 e um mgximo de 8,0m1/1; o  pH  teve uma média de 5,8 com um mini 

no de 5,0 e um mgximo de 6,5 (TABELA I). De um modo geral, observou-se 
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variagOes irregulares em condigOes de baixa mar e os valores mais ou 

menos constantes em condig3es de preamar. Poderíamos Supor que tal fe-

nOmeno fosse decoriente das transformag3es causadas pelo homem no lei 

to do rio, como esgotos e detritos de um modo geral, enquantonashoras 

de preamar, devido a grande influancia das aguas da plataforma, não 

variaram, mostrando-se coerentes com as condiçOes  (FIG.  2). 

0 volume m6dio do plancton decantado foi de 1,4m1, com o  

minim  de 0,5n1 e o m5ximp de 4,0u1 (TABELA I). 

O fitoplâncton presente mostrou-se muito variado, nas com 

poucas espgcies dominantes (TABELA  III).  

As classes que compuseram o fitoplancton da região foram: 

Chlorophyceae, Bacillariophyceae e Itrxophyceae (TABELA II). 

Classe Chlorophyceae  - esteve presente com 4 espgcíes pertencentes a 

4 generos, com uma par Licipação mais ou menos constante durante as  co  

latas. Nesta classe considerou-se  coup  abundante apenas a Sehizogonium 

murale Kiltz., sendo  -Lamb&  a considerada dominante, quanto as consi 

deradas frequentes tivemos Coelastrum sp., Schizogonium murale Ktitz. e 

Staurastrum sp. 

Classe Bacillariophyceae  - Esta classe apresentou uma participação  bas  

tante variada de especies, somando-se 65 pertencentes a 28 ganeros, a 

nica especie considerada abundante foi Bellarochea malleus  Bright.,  

sendo tambem a Unica dominante, as mais frequentes foram:  Amphora  spp., 

Bacillaria paradoxa Gmel., Bellaroehea malZeus  Bright., Cerautalina 

bergonff H. & Per., Gyrosigma spp., Lauderia sp., Melosiraborreri,  Grey.,  

Navicula  so.  A, Nitzsehia closterium (Ehr.) W. Sm., Nitischia  maxima  

Grun., Rhizosolenia styliformis.  Bright.,  Thalassionema nitzschioides 

Crun. e ThaZassiosira sp. 
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Classe Myxophyceae  - Coro a Chlorophyceae esteve presente com 4 espe 

cies pertencentes a 4 generos; foram consideradas abundantes as espe-

cies: Anabaena sp., Oscillatoria spp. e Spirulina sp.. Coro dominante 

tevemos Oscillatoria spp. e as consideradas frequentes foram: Anabaena 

sp. e0scillatoria spp. (TABELAS II e  III, FIG.  3). 

Valores bastantes elevados foram observados na classe 

Myxophyceae nos primeiros dias de coletas, coincidindo com as horas de 

baixa mar. Tais valores  so  atribuidos a especie Oscalatoria spp., 

chegando a estimativas de 5.000.000 de celulas/m3; tais valores foram 

reduzidos 00 insignificantes, sendo esta especie aos poucos substituida 

por outras das diversas classes (TABELAS II e  III, FIG.  3). 

Algumas esp6cies consideradas bentOnicas foram ocasional 

mente encontradas no plancton, fato este jg referido por ouLlos auto-

res. 

Quanto ao zooplancton, este apresentou-se bastante reduzi 

do, sendo composto de elementos pertencentes aos filas:  Protozoa,  Coe  

lent  erata, Nerertinea, Aschelminthes, Chaetognatha, Echinoderrata, 

Nollusca, Annelida, Arthropoda, Hemichordata e Chordata, alguns apre 

sentando adultos, larvas e ovos e outros apenas larvas ou ovos. Os fi- 

los que mais contribuíram foram:  Protozoa  e  Arthropod,  este atiro 

com  nn  maior porcentual, principalmente na classe Crustacea com os 

Copepodas e Malacostraca (TABELA IV). 

Quanto a relação fito-zooplancton, observou-se uma partici 

paço bastante reduzida do zooplancton, que aumentava nas eporas de 

preamar devido a grande influancia de gguas da plataforma. 
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CONCLUSOES 

De acordo com os resultados da hidrologia e das anelises 

planctOnicas da  região da Barra do Ceará (Cear-Brasil), concluimos 

que: 

Os valores hidrol6gicos variaram irik_gularmente durante os 

períodos de baixa mar, enquanto que na preamar se mantiveram constam 

tes, devido as influencias das descargas no leito do rio e das aguas 

da plataforma. 

O fitoplancton esteve presente sempre em maior quantidade 

que o zooplancton, as classes que o conpuseram foram: Chlorophyceae, 

Bacillariophyceae e Myxophyceae. Notadarente observada uma grande va-

riedade de especies, apresentando poucas abundantes. 

A classe Chlorophyceae apresentou-se regularmente com 4 es 

pecies pertencentes a 4 generos. 

Na classe Bacillariophyceae observou-se uma grande varie 

dade de especies, com um total de 65 pertencentes a 28 generos. 

Finalmente a Mixophyceae com 4 especies, pertencentes a 4 

generos, porem, foi a que mais contribuiu nas prireiras coletas, dhe 

gando apresentar 5.000.000 celulas/n. 

A, participação do zooplancton foi bastante ieduzida, apre 

sentando os seguintes  fibs:  ProJozoa, Coelenterata, Nemertinea, 

Aschelminthes, Chaetognatha, Echinodermata, Nollusca, Annelida, Arthro 

poda, Hemichordata e Chordata. Os  fibs  que mais ccntribuiram foram:  

Protozoa  e Arthropoda, iessaltando-se que este Ultimo tinha um elevado 

porcentual, principalmente da classe Crustacea com uma grande partici 

pagão das  sub  classes Copepoda e Malacostraca. 

A relação fito-zooplancton, o zoopiancton foi pouco repre 

sentativo, com uma tendtncia a se elevar na preamar, pela influencia 

sofrida pelas eguas da plataforma. 
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sumkuo 

Apresentamos neste trabalho estudos preliminares sobre o 

plancton da Barra do Cearg (Cear-Brasil), como objetivo de fornecer 

subsídios para projetos de aquicultura. 

Realizou-se o estudo durante um período de 4 semanas, no 

qual  foram feitas 12 coletas. Na ocasião efetuou-se observagOes da hi-

drologia, tais como: condigOes de mares, temperatura, salinidade, 

oxigenio dissolvido e turbidez da ggua. 

O fitoplancton foi determinado  at  o nível de genero, ou 

especie quando possível, sendo o zooplancton classificado  at  ordem e 

algumas vezes  at  especie. 

Quanto ao aspecto quantitativo, estimamos o nilmero de celu 

las e/ou organismos por metro cilico, para se ter uma ideia. da partici 

pagão de cada uma das especies da comunidade planctOnica. 

A relação fito-zooplancton revelou uma superioridade  cons  

tante do fitoplancton sobre o zooplãncton. 
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TABELA I 

Observações de coletas e resultados de hidrologia de uma estação fixa na Barra do Cearg (Cear g- Brasil), 

durante o período de 17 de julho a 11 de agosto de 1978.  

Goleta  
_es Condigo 

Profundidade Temperatura 
Turbidez  

Hidrologia Volume de 

N9 data hora 
de 

marés 
local 
(m) 

coleta 
(m) 

ar 
(9C) 

agua g 
(°C) 

da ggua 
(m) 

s  

(to) 
0 

( m131) 
p H filtrada 

(m.3) 

g gua plancton  
decantado  
(m1) 

01 17/7 9:30 bm 4,00 3,50 30,0 27,0 1,0 13,7 5,8 5,5 0,231 1,0 

02 19/7  9:15 bm 4,20 3,70 28,0 25,0 0,5 28,9 6,0 6,5 0,244 4,0 

03 20/7 9:40 bm 4,20 3,70 30,0 26,0 0,7 29,1 7,0 6,0 0,244 3,0 

04 21/7 8:45 bm 4,50 4,00 28,0 25,0 0,7 25,9 8,0 5,5 0,264 2,0 

05 01/8 8:45 bm 4,00 3,50 29,0 25,0 1,5 22,6 6,5 6,0 0,231 1,0 

06 03/8 8:45 bm 4,30 3,80 28,0 25,0 1,1 26,5 7,5 5,0 0,251 1,0 

07 04/8 9:30 bm 4,00 3,50 28,0 26,0 0,9 27,2 7,5 6,0 0,231 1,2 

08 07/8 8:30 pm 5,20 4,70 28,0 25,0 1,3 22,6 8,5 5,0 0,310 0,5 

09 08/8 8:15 pm 5,00 4,50 28,0 25,0 1,4 29,1 8,0 6,0 0,297 0,6 

10 09/8  9:20 pm 5,00 4,50 28,0 26,0 1,3 28,5 8,0 6,0 0,297 0,7 

11 10/8 8:00 pm 5,30 4,80 27,0 25,0 1,2 28,5 8,0 6,0 0,317 0,9 

12 11/8 8:00 pm 5,00 4,50 28,0 26,0 1,0 28,5 8,0 6,0 0,297 0,9 

OBS: Todas as coletas foram feitas com arrasto vertical. 

baixa salinidade encontrada no dia 17 de julho, decorreu do alto índice de pluviosidade na vgspera. 
Convenções:  (pm)  - preamar; (bm) - baixa mar. 



TABELA II 

Valores encontrados nas diferentes classes do fitoplgncton por m
.3 

de ggua filtrada e média do nilmero de cglulas/colonias ou 

filamentos, em coletas realizadas em uma estaggo• fixa na Barra do Cear g (Cear-Brasil), durante o período de 17 de julho a 

11 de agosto de 1978. 

Valores encontrados nas 
diferentes  classes 

Coletas  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

ehlorophyceae 

n9 de cglulas/m3  433 205 820 433 - 21E 161 1.010 505 158 - 

n9 de colonias/m3  2.381 5.123 4.918 3.787 5.194 4.781 2.164 3.387 2.356 1.683 2.681 4.208 

rgdia do n9 de cel. /col. 

n9 de cg1ulas/m3  

21 28 27 35 32 37 32 32 24 34 15 48 

(sub-total) 59.523 149.590 153.279 132.386 182.467 168.725 75.757113.064 79.292 73.737 21.766218.350 

Bacillariophyceae 

n9 de celulas/m3  

(sub-total) 84.848 311.680 196.721 191.287 319.480 217.131175.541270.000150.000142.414 89.905290.067 

AVxophyceae 

119 de filamentos/m
3 3.246 26.639 15.778 11.931 7.575 6.972 3.463 1.451 673 1.515 2.050 2.020 

rgdia don? de cel./fil. 

n° de cglulas/m3  

150 209 321 257 440 191 172 45 63 82 160 177 

(sub-total) 508.0085.563.319 5.071.721 3.066.666 3.338.528 1.328.685595.454 65.967 42.424 12.491328.864357.575 

mR de c1u1as/m3  
TOTAL 652.3796.024.589 5.421.721 3.390.339 3.840.475 1.714.541846.752449.031271.716228.642440.535865.992 
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Skeletonors  contatas  (Gram.) Clem* Mt...MI. 

Surtrella strtatula Turpin 
-.11.1.1111.111111111 ma'am_ 

11111M1111 
Surirolla • . 
Tim' anoionoma nitsochietdes Onus. 
T14140.4441511i0Sis. lap. 
T1 frratenfoldel Orun. • ill .:,M '.1.  

Trieerstius Bp. --, 
CLASSE=OPHYO= 

Ansbasna  sp. 1 ._::_,..---.. 

_,

E

.....

n _  .-7.•; 
Artbroopirs  ienneri N Nets.) Bile. ---,-,  ._ J ._ . 

-:

,,,,6 
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-....=....... 
COMPONENTES  DO ZOOPLANCTON 

..-  

- 
0 OLETAS 

., . 02 :.::  i  04 05 06 Ila 08 ow 11  i  12 
PHYLUM YROTOZOA 

Plaamodromo 
-Foraminifera 

Globarotalia  sp.  
Espécie  A 111111111111.1111 ESEEIIIPEE — — 

-Radi 01 ari a Ill 1111 3  
Ciliophora 
-Ciliata 

VortiCella marina 
 

." 

. Especie A ===mk  
Espeoie P. 11111'-'..  fAIIIM,-.-=--....-""=z•-...—:!-,!..%---...... 
Espiteie C 

—MIME II Ili • 
PHYLUM COELENTERATA 
Hidrozos (medusa) 1111 M 
Anthozoa 
Actiniaria (larva) 11111.-==11M1M1111 J1111111111, 

PHYLUM NEHERTINEA 
(larva) In  

PHYLUM ASCHELNINTHES 
Rotifera  

PHYLUM CELAETOGNATHA ..=.-.....--=-...."-....... 
--m111• •••••=.,"="Tillinli -.......1i 

PHYLUM ECHINODERMATA 
—.......„,1...• ..- ..• .—.====.4 •-..=.1m 

(larva) 1111 1111 :a= 11.111111111-M— 
PHYLUM MOLLUSCA 
Gastropods (owns) ----t------,r--_- . 

-, 
laillbal. ---- - 9N1=---='- 

PHYLUM ANNELIDA , _ 
. _ 

Polyohaeta larva .._. . .. . _______ . . _ _ I ..-- 
PHYLUM AnnoPODA _ , 
..Cruatacea 

Dranchlopoda 
Cladocera glill — 

Ostracoda 
Copepoda  (adulto)  

(nauplius) 
;WW4tAIIiig f.:::,,,,....o....N.,.—... 

WEEEMR$WW 
....•?...—.;:•!••At.,:-....f:•,4.."..:9 

EMMA ............ 
M'W;  !...w.: Av....v.! 

=== MI =4:. 
11111111111EWAr'—'=61?-,',..:1"am ,....._,. 

.i. Ei 1111=40 (ova.) 

=11111 
=2112  

Illff. .---- Cirripedla naupiue 
Malacoetraoa 

(larvae) 
Araph  poda  
Euph...i.,p4  
Decapoda 
Leucifer Bp. 1...... 

 —=- 
-Xnsecta (larva) 

PHYLUM HEMICHORDATA 
-mo----=  Ehteropneusta (larva) -1  

PHYLUM CHORDATA 
Pisces  (ovos) g ---"-- 

---- 

LEOMIDA1 .  Ausente  - X 0  
Pouco  abundant. - O<X?. 1.000 

ati.1 Abundanoia regular - 1.000 4: X?:, 3.00o 
. Alit°  abundante  - 3.0004 X?-6.000 

'PAULA  XV  
Ocorriincia dos  componentes  do sooplinoton anoontradoa as  uma  oatageio  .tua 

na  Barra do Ceara .(Ceari-Brasil)  Por  m3  de taus  til da durantd o 'pe;rio 
de 17 de  julho  a 11 de  agosto  do 1978. 



4  

30.  35'  

OCEANO  ATLANTIC 0  

BARRA DO GEARA. 

P ICI 

ildiecia==immar 

FIG.  I - MAPA DA REGIÃO ESTUARINA DA BARRA DO CEARA' 
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FIG. 3 

00ORRIIICIA DAS CLASSES DE FrroPLLscrtm POR M3  DE P:SUA FILTRADA. POR 

01,49  OE  COLETAS EM UMA ESTA9I0 FIXA NA BARRA DO CEARA' ((EARA.- BRASIL). 

PERLDO DE 17 DE JULHO A II DE AGOSTO DE 1978. 
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FIG.  4 - RELA9.40 FITO-ZOOPLANCTON POR OOLETAS DE UMA ESTACO 

FIXA NA BARRA DO CEARA.  (CEARK- BRASIL), NO PERIM) DE 17 DE 

JULHO 'A 1/ DE AGOSTO DE 1978. 
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