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ASPECTOS DIOECOLÓGICOS DE PEIXES DO ESTUÁRIO DO RIO CEARA 

(FORTALEZA). 

EDUARDO HENRIQ= SOA7.7.,S AORET.RA LirA 

INTRODUgA0 

Loca] C13 p. cobe:etu-a vegetal e de ictiofau 

na tranaitOrf_a, o eaeuáric aal'ese;Ita,-se  coin  caracteristicas' 

especiais sujeitas a grandes wa-iag3es, sendo de elevada ira 

portancia nos proceaaos de investigagao biolOgica e explora- 

gao de seus recursos pesqueiros. Merecem destaques aqueles 

estudos relacionadcs com a alimentagao de peixes estuarinos, 

considerando-se asem, a ''Teortancia assumida nas pesquisas' 

fisiol6gicas  cue  aa2esentçee o objetivo de avaliar e propor u 

ma correta admir:istragao, dos recursos existentes nesses  am  

bientes. 

De acordo com o referido por Pompeu SobrInho 
, , 

(1962), o. Rio Ceara e formado pela jungao dos riachos  

Born  Principio e Jandaira, quase nas quebradas da Serra de Ba 

turit6. Recebe vários afluentes sendo o principal o Rio _Ma 

ranguape, A bacia hidrográfica, tem  area  avaliada em aproxi-

madamente 900 km (Figura I). 

Apresentando regime intermitente, como todos os ri 

os da rede hidrográfica do estado, o Rio Ceará nos anos de 

pouca chuva apresenta seu curso totalmente interrompido, fi 

cando seu baixo curso sujeito apenas A influ'encia das mares. 

O pequeno volume de trabalhos voltados para a área 

reflete a escassez de informag5es da bioecologia dos organis 

ewtuarillos, e e importante ter-se em conta que muitos 

sTio os oizqen isrno5 giSe  pass am  seu esta- 

do de SoNwn p2otealgos eatne.gs -ral2e5ae arvores ou em  Pe  



querias poças sobre o substrato. Al6m disso, espeieS de inte 

resse  economic°,  encontram protegao nesse sistema, portanto, 

e de fundamental importancia a préServagao de seus organis - 

mos e da produgao pesqueira, para que se possa de maneira ra 

cional fazer uso das espcies presentes nesse ambiente, 

0 presente trabalho visa identificar diferentes 

componentes da ictiofauna, presentes no estuario do Rio Coa 

ra, reconhecendo-se aspectos da alimentagao, considerando-se 

03 estagiSes previamente estabelecidas, em faixas de salinida  

des  diversas. 
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TIATERIAL E liff.TODOS 

ra a raalzagao C p:a:lente  trabalho,  foram dear 

cadas 03 estagoea coleta de peixes, distribuídas ao  :on 

go  Co estuaric de aio Cear1, nas adjacancias da  area  metropo 

.1 -tana ,ura,  II,  III  e IV). 

As cs :as foram r:Llizadas quinzenalmente e os  in  

f 

viduoa caloaaos,  om airaf. em fio de poliamida, aom 

co7Iprim..;ntc •aa e 6,0 metros de diametro de  

boca. A dife5:,aga  ere  as  ,rtes  de pesca residiu no que liz 

respeito iendo respectivamente de 15 milimetrol e 

20 milimetros entre n(-)s. C transporte dos peixes capturados' 

foi feito em vidro ,  de boca larga ou em sacos plásticos co 

mans  conoada fc-mol a 5%, sondo o local e data de coleta3 a 

notadoz, 

Das espoaes mais significativas nas amostragens to 
1•••• 

ram  estimadas as m didas, levando-se em consideragao o com 

primento zool6gico, usando-se paquímetro de  ago  capaz de  re  
,  

sistrar decimos de milimotros. Feito isso, retirou-se o apa 

relho dic.ostivo, fixando-o com formol a 10% para posterior 

obsorvagao com o .01x:Ilio de lupa estereoscOpica e microsc6 

-  pio  ()Lac°,  quando nacessario. 
,  

A apreo:1_agao volumetrica do conteúdo estomacal foi 

realizada por deslocamento da coluna d'agua, em uma proveta 

graduada, empregando-se na alise qualitativa dos Alimentos, 

apenas o metodo da ocorrencia devido a impraticabilidade da 

separagac dos diversos alidentos, para a determinagao dos 

seus respectivos volumes. 

Os valores referehtes a salinidade foram deterIlna-

a05 -rnatbr-fea-LAiuzac::y de refratagefro dcs marca  Reichert,  

oe,eervados tb viTRxr orioe correspondem As 1.116 

a-t;-a'S rarbiQ pz.:1-(cza-  QS yr,"9,s ae-  antdeagens  (Tabela  III). 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O presente trabalho se fundamenta em dados referen 

tes a 1272 peixes capturados no período de março de 1987 a 

fevereiro de 1989, no estuário do Rio Ceará (Fortaleza) 

sendo esses individuos distribuídos em 14 famílias, perfa 

zendo um total de 19 espécias (Tabela I, Figuras V a XXIII). 

Os dados relativos ao tipo de alimentação apresei-

tam-se na tabela II. 

Das espLcies amostradas, a sauna apresenta regime 

A base de microalgas planctgnicas. Segundo FURTADO (1968) , 
,  

em estomaR-os analisados da mesma especies capturada no estu 

ário do Rio Cocé, a incidgncia de algas plsnctgnicas atir 

giu 81% do total do conteudo estomacal. Levando-se em consi 

deragao que o rio Coco e de pequeno porte e com um menor ni 

vel de poluigao, a variação dos ggneros de mieroalgas duran 

te os meses de amostragens ocorrem em  minima  quantidade coM 

predominancia de diatomáceas. Em contrapartida, o Rio Ceará 

por apresentar poluigao em maior escala, a variagao de _mi 

croalgas no aparelho digestivo da espécie, apresenta-se em 

maior nivel, durante todos os meses do ano, com predominan-

cia de Cianoficeas e cloroficeas. 

No que se refere ao alimento da moré-boca-de-Ouro, 

verificou-se uma incidgncia de alimentos de origem animal . 

FURTADO (1969) estudando a mesma esp6cie com tamanho médio 

de 9 cm, observou a predominância de algas microscépicas, A 

diferença provavelmente, pode residir nos tamanhos dos eape 

cimos capturados, encontrando-se em diferente fase do ciclo 

vital, 

Com relação ubarana, a predominancia de um r-)gi 

me alimentrr carnívoro evidente, com prefergnoia para -aei 

5  
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xes e crustaceos. MENEZES (1968) destata o$ PoilteM tOMO Ali 

mentagao PrOt'erencial para a familia Po ciliidae 0 crusta - 

Coas da familia Penaelidae. 

Na alimentagao do charuto, merecem  des-Lague  os 

crustaceos, comprovando as observagOes feitas por FURTADO 

1960) no estuario do Rio Coca. 

Dos alimentos encontrados no trato digestivo da  CT  

rapeba, os anelídeos  sac)  Os_mais abundantes, sendo que 

graminoas podem ser consideradas coma alimentos ocasionais, 

de acordo com FURTADO (1969). 

A sardinha-bandeira apresenta coma alimentos  bast 

cos,  crustaceos e moluscos planct8nicos. Todavia, segundo 

FURTADO (1970), embora a sardinha-bandeira seja essencial - 

mente planotafaga, podemos encontrar alimentos de habitas 

bent5nicos e/ou nectanicos, na dieta dos individuds maiores. 

As demais esp6cies por n6s estudadas spresentAm  re  

gime alimentar diversificada conforme a tabela II, nac  ten  

do sido encontrado na bibliografia pertinente, dados que 

permitam coMparag3es com as que stgora apresentamos. 

Entretanto 1-6. uma tend&lcia para a alimentaggo 

planctanica em quase todas as especies consideradas. Deva-

se todavia salientar que o estudo devera continuar, a fim 

de que se possa determinar com segurança a dieta alimentar' 

do maior número de esp6cies que ocorrem nos estu&rios do 

Rio Ceara. 

Com relagao a salinidade dos peixes amostrados a 

Sauna apresentou uma maiOr 00orrencia em todas as Ostagoes 

contribuindo com 0.93% do total de individuos capturados.Se 

gundo OLIVEIRA ("i972), cita a especie como de origem mani 

nha muito bem adaptada as candigOes ambientais das aguas 

salobras, sendo considerada caracteristicamente eStuarina. 



Obserava-se que a maior parte dos individuos aMostrdosvi 

vem em aguas de salinidade elevadaimaior que 30 ppm, dimi 

fluindo a medida que diminui a mesma. 

Segundo coNcEigAo (1987), ao realizar experimentos 

sobre a distribuigao de peixes no estuario do Rio Coc6 com 

relagao a salinidade, observou que algumas espécies ocorrem 

durante determinados meses do ano e outras a:Denas em detsr 

minadas ecocas, o mr)smo observou-se no Rio Cear& sugerindo 

que algumas espécies utilizam o estuario apenas durante p.Ir 

te de seu ciclo vital. 



coNcLusAo 

- 
Asconclusges relacionadas a seguir estao sujeitas 

..- 
a revisao, tal procedimento fornecera inforriaçoes mais prei.  

ens  a respeito  an  bioccolcia da ictiofauna do estuário do 

lio Ccará, contribuindo assim, para um melnor ontendimeato 

das especics e do tipo de alimentagao para que se possa rsea 

lizar uma exploragao racional dos recursos presentes ne73ta  

area. 

1 , A ictiofauna estudada foi composta de 14 fami 

lias, perfazendo um total de 19 espécies, distribuidas ias 

trgs estagges de coletas. 

2 . Dentre os alimentos citados oportunamente, ob 

serva-se que sao considerados acidentais espiculas de espon-

jas, esporos de fungos e graos de areia. 

3 . A maioria dos peixes amostrados sao planotivo 

ros, 

4 . A Sana apresentou regime filtrador, sendo a es 
,  
pecie de maior ocorrgncia nas diversas estag3es, perfazendo' 

um total de 9.935 do total de peixes amostrados no perlodo 

de março de 1.987 a fevereiro de 1989.. 

5 . Os peixes da familia Tetraodontidae, apresenta  

ram  parasitas aderidos as paredes do estômago, classificados 

como Platelminto Trematodeo Buceloide. 

6 . Os peixes carnivoros alimentam-se acidentalmen-

te de plancton vegetal. 0 plancton animal mais comum encon 

trado no aparelho digestivo 6 composto de copepodos, cladoce 

ros e larvas de crustáceos decápodos. 

7 . As fibras sinteticas observadas provem de mate 

riais descartados pela populaçao ribeirina. 

3 Observou-se  quo  ocorreram w'riagoes pequrnas 



StRifkRio 

0 presente estudo objetiNia identificar diferentes ' 

componentes da ictiofauna, capturados no estuario do Rio Oca 

(Fortaleza), no periodo de março de 1987. A fevereiro  dc  

1.9899  reconhecendo-se aspectos da alimentagao. 

Foram estabelecidas trgs (03) estag3es e realizacas 

coletas quinzenai, As esp(Scies de peixes presentes foram  re  

lacionadas pelo nome vulgar para posterior identificagao 

tendo sido amostrados 1.272 indivíduos, onde foi tomado o 

comprimento zoolOgico,em centímetros, e retirado o aparelho' 

digestivo para analise do conteúdo estomacal. 

Foram obtidas as seguintes conclusOes, sendo estas 

de  carter  geral e sujeitas A revisaoe Tal procedimento en  

grandecera o estudo a respeito da bioecologia da ictiofawaa' 

do estuario do Rio Ceara. 

1 - A ictiofauna estudada foi composta de 14 fmi  

has,  perfazendo um total de 19 especies, distribuídas nas 

trgs estagOes de coleta 

2 - Dentre os alimentos citados oportunamente, õb  

serva-se que sao considerados acidentais espiculas de espon-

jas, esporos de fungos, fibras sinteticas e graos de areia. 
e 

3 - Quase todos os peixes amostrados sao carnivoros. 

4 - A Sailna  apresenta  regime basic° filtrador, 

(16 a especie de maior ocorrencia nas diversas estagoes, per 

fazendo um total de 99 98% dos peixes amostrados no período ' 

de março de 1987. A fevereiro de 1.989. 

5 - Os peixes da família Tetraodontidae apresentam' 

parasitas aderidos As paredes do est8mago, sendo classifica-

dos como Platelmintos Tremat6deo BucelOide. 

6 - Os peixes carniveros alimentam-se acidentalmen- 

_0 

Sen 
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te de plancton vegetal. 0 plancton animai mais comumente 

contrado no aparelho digestivo ;.composto de cop6pedos3  ela 

d6ceros e  larva's  de crustceos decpodoS, 

7 - As fibras sint6ticas observadas provem de mate 

riais descartados pela Populacao ribeirinha. 

8 - Observou-sé que ocorreram varia93es pequenas de - 

salinidade durante o estudo na  area  das esta9oes pre-determi 

nadas estando estas incluidas na faixa hiperhalina, ou seja, 

de 22 a 33 ppm. 
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Figura I : Parte da  area  metropolitana de Fortaleza 

destacando o curso do Rio Ceara e seu es 

tuario, bem como, as estagiSes de coletas 



Figura II : Localizagao da Estação I de 

coletas dos individuos. 



Figura  III  : Localizagao da Estação II de 

coletas dos individuos. 



Figura V 
Nome vulgar : Charuto 

Nome cientifico: Xenomelaniris brasiliensis  

( Quoy & Gaimard) 

Figura VI 

Nome vulgar: Solha-comprida 

Nome cientlfico: Citharichthys spilopterus  (Gunther)  



Figura VII 
Nome vulgar: Palombeta 

Nome cientlfico: Chloroscombrus chysurus  (Linnaeus)  

Figura VIII 
Nome vulgar: Sardinha-bandeira 
Nome cientifico: Opisthonema oglinum  (Le  Sueur) 
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Figura IX 
Nome vulgar: Sardinha-branca  

Home  cientifico: Pellona harroweri  (Fowler)  



Figura X 
Nome vulgar: Ubarana 

Nome cientifico: Elops saurus  (Linnaeus)  

Figura XI 
Nome vulgar: Arenque 

Nome cientifico:Lycengraulis grossidens (Cuvier) 

J 
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Figura XII 

Nome vulgar: Xareu 

Nome cientifico: Caranx  hippos (Linnaeus)  

Figura XIII 

Nome vulgar: Camurim  

Home  cientifico: Centropomus undecimalis  (Bloch)  



Figura XIV 
Nome vulgar: Mor-boca-de-ouro 

Nome cientifico: Gobionellus oceanicus  (Pallas)  

Figura XV 
Nome vulgar: Caranha 
Nome cientifico: Lutjanus apodus (Walbaum) 



Figura XVI 
Nome vulgar: Solha-redonda 

Nome cientifico: Achirus declivis (Chabanaud) 

Figura XVII 
Nome vulgar,: Sana 

Nome cientifico: Mugil curema  (Linnaeus)  



Figura XVIII 
Nome vulgar: Carapeba 
Nome cientifico: Diapterus olisthostomus  

(Bloch  &  Schneider)  

Figura XIX 
Nome vulgar:- Traira 
Nome cientifico: Synodus  intermedius (Agassiz) 
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Figura XX 
Nome vulgar: Carapicu 
Nome cientifico Eucinos tomus argenteus  (Baird  &  Girard)  

Figura XXI 
Nome vulgar: Carapitanga 
Nome cientifico: Lutja_nus jocu  (Bloch  &  Schneider)  
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Baiacu-listrado 

-SYNODONTIDAE Traira 
*0? 

, TETRAODONTIDAE Baiacu-de-croa 

TABELA I  

Nomes Vulgares e Científicos de Peixes Capturados no Estu:;. 

rio do Rio Ceare. (CE). 

Esptcits 
FAMÍLIAS 

NOMES VULG./VIES NOMES CIENTÍFICOS 

ATHERINIDAE Charuto 

BOTHIDAE Solha-comprida 

CARANGIDAE Palombeta 

Xareu 

CLUPEIDAE Sardinha-branca 
Sardinha-bandeira 

CENTROPOMIDAE Camurim 

ELOPIDAE Ubarana 

ENGRULIDAE Arenque  

GOB IIDAE More-boca-de-ouro 

LUTJANIDAE Carapi tanga 

Caranha 

MUGILIDAE Satana 

POMADASYIDAE Carapeba 

Carapicu 

Solha-redoada 

Xenomelaniris  brasilien3is 
(Quoy & Gaimard) 

Citharichthys spilopterus 
(Gunther) 

Chloroscombrus chryeurus 
(Linnaeus) 
Caranx hippos  (Linnaeus) 

Polloma harroweri (Towleis) 
Opisthonema oglinum  _ 
(Le Sueur) 

Centropomus undecimalis 
(Bloch) 

Elops saurus  (Linnaeus) 

Lycer!5„raulis gtossidens  
(Cuvier) 

Gobionellus oceanicus  
(Pallas) 

Lut,lanus jocu_ (Bloch 
Schneider) 
Lutjanus  apodus (Walbaum) 

Mugil curema  (Valenciennes) 

"-Aapterus oliethostomus  
(Goode & Bean) 
Eueinostomus araenteus  
(Baird7& Girard).  

Achirus declivis 
(Chabanaud) 

Synodus intermedius  
(AgasE 
Spho,J - - s testudineu- 3 
(Linna 
Colomes psittacue  
(Bloch & Schneider) 

'vow. likip• 

SOLE IDAE 



TABELA 11  

Dados relativos  Ls  ec-pecies de peixes capturadas no estuário do Rio Cear6(Fortaleza),durante o  
period() a: 13:7 fevereiro de 1989.(F = Frequencia,em n2 de individuos. C.Z. = com - 
primento zoolOgico médio em centImetro. C.E. = contetIdo estomacal). 

ESPECIE F 

• 

C.Z. 
(CM) 

— 

C . E. . 
• 

NO= VULGARES 
• •.",,.,_:, e.;»,,i... r., , . , . 

:..-. NOMES CIENTIFICOS 
, . .. 

Charuto 
; 
X.enamelaniris brasi1iensis'99 8,a1 

' 
, 

Algas cloroficeas4  vegetais superiores, 
tipo graminae trznelfdeos polLrzt.as 
plancton animal,larvas de crustSceos de 
caoodos,larvas de insetosplarvas de pei 
:es e graos de areia. 

QUoV & Gaimard) 

Solha-comprida Citharichthys spilopterus  88 8,33 Plancton animal,redóminancia de- plane-
ton  vegetal ,anelideos poliquetas,espict 
ias de esponjas e graos de areia. 

(Gunther)  

Palombeta 

Xareu 

Chloroscombrus chrysurus - 74 10,16 Plancton animal do tipo cladOceros e Cr  
p6podos,larvas de crustAceos decápodos 
fibras sinteticas,graos de areia e'inat 
rial digerido no identificado. 

(Linnaeus)  

Sardinha-branca 

Sardinha-bandeira 

Pellona Harroweri  (Fowler)  43 

84 

13,67 

03,10 

Predominância de clad6cerosicop6podos 
larvas de peixes,esplculas de esponjas 
larvas de crustáceos decápodos, algas  
cloroffceas,bacilaroffceas, insetos er 
luscos bivalvos. 

Opisthonema oqlinum 
(Le  Sueur) 

Camurim Centrapomus undecimalis 98 10 , 21 
Plancton animal,larvas de crustceos d e  
apodos, plancton vegetal,espiculas d 
esponjas, peixes de pequeno porte. 

(Bloch)  

Ubarana Elops saurus(Linnaeus) 78 10,06 Larvas de crustáceos, plancton animal 
peixes de pequeno porte, cOpepodos,grE 
de areia. 

... 



TABELA 11 Cont. 

E f;PfCIE 
4 F C.Z. 

(cm) 
C. E. 

NOMES VULGARES NOMES c/aTIIFIcos 

Arenque cenciraulis grossidens 

1 

30i13068 estos de peixes ,peixes de pequeno por 
e/, olancton animal.pequenos crustAceos. ;Cuvier) 

Mor;-boca-de-ou bionellus oceanicus(Pallas) 65 09,16 Anelídeos poliquetas e oligoqueti.s,co- e 
podos,espiculas de esponjas,esporos' 

de fungo,rotfferos,plancton veg-.111. 
ro 

p 

Carapitanga 

Caranha 

utianus iocu(Bloch & 43
1
10,11 Ostracodios,brachiuros,anelideos poll-

uetas,diatomiceas,moluscos,equinoder-
mas,pequenos peixes variados,insetosna 
fase larvar e graos de areia. 

neider) 
"utjanus apodus (Wall•aum) 

' 
Sauna 

- 
acTil curema  (Valenciennes)  127 09,32 Predominamcia de microalgas pla::ict6ni-

cas,crustSceos planct6nicos,esplculas 
e esponjasigraos de areia. 

1 
Carapelsa 

Carapicu 

Diapterus olisthostomus 

69 10,16  

63'10,01/Gramíneas,insetos,anelideos poliquetas  
crustceon,larvas de crustc-)c,-7ibras 
vegetais ,peixes de pequeno -,:.orbc 

i 

(Goode  &  Bean)  

Eucinostomus argenteus 
(Baird  &  Girard)  

Solha-redonda Achirus declivis (Chabanaud) 24 081 301microa1cias,cop4podos,anelideos,po1ique .i tas,espiculas de esponjas,graos de a- 
reia. 

Traíra Synokius intermedius (Agassils) 70 10,22 Pequenos peixes diversos,cruct6.coos,in 
setosslarvas de insetoss moluscos. 

Baiaru-de-croa 

Baiacu-listado 

Sphoeroides testudineus 65 

78 

11,60 

08,Q7 

e 
moluscos bivalvos,cracas,espiculas de  
esponjas,cop6podos,larvas de crustacecE 
plancton animal. _  

(Linnaeus)  

Colomesus psittacus  (Bloch  & 

___ Schneider)  _ 



TAELAI;I  

Dados R0140.v-O4 as Salinidades Media$ Observadas nas .Esta 

gOes de Coletas Durante os Meses de Amostragens. 

PERÍODO ESTAOES DE COLETAS SALINIDADE (ppm) 

mARga 

A 

JULHO 

1 
2 

3 

31,6 

27,0 

23,0  

AGOSTO 

A 

DEZEMBRO 

1 
2 

3 

33,0 

29,6 

25,7 
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