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BIOECOLOGIA DA ICTIOFAUNA DO ESTUÁRIO DO RIO CEARA (FORTALEZA)  

Glauber Florencio  da  Cunha 

INTROD gXo 

Os estu&rios, por suas caracteristicas peculiares, 

tornam-se objetos de pesquisas que visam esclarecer todos os 

mecanismos envolvidos nesses ecossistemas, ja que os mesmos 

sao ambientes de transigao continua entre o mar e a agua doce. 

f 
Tais pesquisas se propoem a fornecer subsidios tecnicos para 

uma exploragao racional dos recursos existentes nesses ambien- 

tes. 
Segundo Pompeu Sobrinho et  al.  (1962) o rio Ceara 6 

formado pela jungao dos riachos Bom Principio e Jandaira,  qua- 
, . 

se nas quebradas da Serra de Baturite. Recebe varlos afluen- 

tes, sendo o principal o rio Maranguape. Este forma-se pela 

junggo de varias correntes (Sapupara, Jerera6, Gavião e Pira-

pora) que defluem na encosta oriental da Serra de Maranguape. 

A bacia hidrografica. tem  area  aproximadamente avaliada em 

900 Km2  (Figura 1). 

Como todos os rios da rede hidrografica do estado, o 

rio Cear& e intermitente. Nos anos de pouca chuva, o fluxo de 

agua doce a totalmente interrompido, ficando seu baixo curso 

sujeito somente a inflancia das  mars,  

Matos (1977) e Morais (1980) referidos por Miranda 

(1986), reportam que depois da construggo de molhes a direita 

da margem do rio, a migragao de sua embocadura mudou totalmen-

os padres de sedimentagao. Esta mudança proporcionou o desapa 

recimento de Um braço represado na sua foz, originando um novo 

canal bem mais estreito e facilitando o escoamento do rio. 
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0 estuda da bioecologia da ictiofauna presente em 

ambientes estuarinos desempenha papel fundamental no processo 

de exploragao de seus recursos pesqueiros. Dentre esses estu 

dos, aqueles relacionados com a reprodugao merecem especial a 

tengao, considerando-se sua importancia no que se refere ao 

ciclo de vida das esp6cies exploradas. 

0 pequeno volume de trabalhos voltados para esta  

area  reflete a escassez de informagoes a respeito da bioecolo 

gia dos organismos estuarinos do Estado do Ceara. 

Menezes & Menezes (1968) estudam preliminarmente a 

flora e fauna de aguas estuarinas do Estado do Ceara. Olivei-

ra (1972, 1976 e 1980) reporta sabre as relaç6es de distribui 

gao dos peixes em diferentes salinidades nos ambientes estua-

rinos do nordeste brasileiro. Mota Alves (1981 e 1985) estuda 

as aspectos da regulaggo asmOtica em peixes estuarinos do 

Ceara. Conceição (1987) procura conhecer os estadias gonadais 

de especies encontradas no estuario do rio Coco e verificar 

as suas distribuigoes na  area  em estudo. 

0 presente trabalho visa relacionar as especies de 

peixes mais significativas presentes no estuaria do rio Cear& 

por etapas do cicio reprodutivo, considerando-se 3 estagoes 

previamente estabelecidas,em diferentes faixas de salinidade. 



03. 

MATERIAL E Mt:TODOS 

04, 

Para a realizagao do presente trabalho foram demarca 

das previamente trgs estag5es de coleta, distribuidas ao longo 

do curso do rio Ceara (Fortaleza). 

As coletas foram efetuadas quinzenalmente durante o 

periodo de março a dezembro de 1987, capturando-se uma media 

de 30 a 40 peixes por coleta, distribuidos nas trs estag5es, 

totalizando 457 individuos capturados. 

Os individuos foram capturados com duas tarrafas co-

muns, fio de poliamida, ambas com comprimento igual a 3,0  in  e 

6,0  in  de diametro de boca. A diferença entre as duas artes de 

pesca residiu no que diz respeito as malhas, sendo uma com ma-

lha de 15 mm e outra com 20 mm entre nas. Os lances foram rea-

lizados sempre nas baixamares e nas primeiras horas do dia. 

Paralelamente, os valores referentes a salinidade de 

cada estagao foram anotados  "in vitro".  Tais valores foram de-

terminados mediante a utilizagao de refratomotro da marca  Rei- 

chert. 

0 transporte do material coletado, dos locais de co-

leta para o laborattSrio, foi feito em sacos plasticos contendo 

agua dos locais de coleta. 
, 

Dentre as especies coletadas, aquelas mais significa 

tivas foram selecionadas para a determinagao do estadio de ma-

turagao sexual, sendo os individuos, inicialmente, medidos com 

p quimetro de aço, com preciso de 0,01 mm, para a estimativa 

dos comprimentos zoolc;gicos. 

As gonadas foram retiradas e feitas as observagoes 

de coloraçao, tamanho, turgidez, irrigagao superficial, visibi 

lidade de avulos nas fmeas e fluidez de esperma nos machos, 

viaando a identificagao do  sexo  e estadio gonadal. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

0 presente trabalho se fundamenta em dados referen- 

tes a 457 individuos capturados de março a dezembro de 1987 

no estu&rio do rio Cear & (Fortaleza), sendo esses individuos 

distribuldos em 13 espécies dentre 10 familias (Tabela I). 

Seguindo a classificagao ecolOgica adotada por Oli- 

veira (1972), ocorreram 12 espécies marinhas e 01 estuarina 

(Co. mesus psittacus). 

A espLie mais frequente, encontrada nas tres esta-

goes,  Mugil curema, participou com 41% do total. 

A Tabela IV apresenta os valores relativos salini- 

dade de cada estagao, Observados  "in vitro".  Tais valores cor-

respondem as medias desse parametro para dois periodos distin-

tos; de março a julho e de agosto a dezembro de 1987. 

A estagao 1 registrou a maior frequencia de indivi-

duos capturados, com 47% do total; a estação 2 somou 29%; en-

quanto que a estagao 3 contribuiu com 24% (Tabelas  IL  e  III).  

As tres estagoes apresentaram valores de salinidade dentro da 

mesma faixa, ou seja, hiperhalina - Sistema Veneza (Kiener, 

1965). 

De acordo com Oliveira 22. cit. (1972), a salinidade 

da &gua (; a condigo ambiental mais importante na penetragao 

das especies de peixes em aguas salobras. As aguas estuarinas, 

de um modo geral, nao possuem uma ictiofauna com caracteristi-

cas pr6prias; o que existe i; um conjunto de especies marinhas, 

estuarina e de Legua doce. 

Com relagao ao estudo de maturação sexual dos indi-

viduos observados, houve ausencia total dos mesmos no est&dio 

IV e apenas dois individuos com gonadas maduras(estadio  III),  
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contribuindo com uma parcela insignificante do total estudado. 

A quase totalidade dos individuos capturados, cerca de 87%,en-

contra-se no estedio I. E importante salientar que todos os  in  

dividuos incluidos no I estadio de maturação nao apresentaram 

dimorfismo sexual. 

Conceigao (1987), estudando a distribuigao de peixes 

do estue.rio do rio Coc (Cear), observou que as especies que 

atingem tamanhos consider:Iveis, Centropomus undecimalis e 

Elops saurUs, mostraram-se pouco frequentes e com individuos 

imaturos, sendo que no local onde ocorreu maior diversidade de 

especies, situados na desembocadura do rio, foram encontrados, 

na maioria, peixes de origem marinha ainda jovens ou imaturos. 
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CONCLUSOES 

As conclus3es relacionadas a seguir devem ser consi-

deradas de carãter preliminar, e como tal, sujeitas a revisão, 

pois o nimero de amostras realizadas foi pequeno, e portanto, 

no muito significativo. 

Necessita-se, portanto, dar proseguimento  ãs cole- 

tas, com maior ni:Imero de estag6es definidas ao longo do estua-

rio do rio. Tal procedimento certamente fornecer ã informag5es 

mais precisas a respeito da bioecologia da ictiofauna do estuã 

rio do rio Cear, contribuindo para um melhor entendimento do 

do ciclo de vida das especies. 

As conclus3es do presente trabalho sao as seguintes: 

- A _Lctiofauna estudada foi composta de 13 espe- 

cies dentre 10 familias, distribuidas nas tres estagoes de co-

leta, sendo 12 espécies marinhas e 01 estuarina. 

2 - A especie de maior frequencia nas coletas, Mugil  

curema, presente nas tres estagoes, contribuiu com 41% do to- 

tal estudado, seguida de Eucinostomus argenteus e Ilisha 

harroweri. 

3 - Foi registrada uma grande frequencia de indivi 

duos com sexo nao diferenciado, cerca de 87%, coincidindo com 

o numero de individuos imaturos. 

4 - Com respeito aos individuos diferenciados sexual 

mente, observou-se maioria entre as femeas. 

5 - Ocorreram pequenas variagoes no que diz respeito 

a salinidade durante o periodo estudado, estando as tres esta-

goes  incluidas na faixa hiperhalina. 
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SUMARIO 

0 presente trabalho aborda um estudo sobre a bioeco-

logia da ictiofauna do estuL.io  do Rio CO.arL. (Fortaleza), rea-

lizado durante o  period()  de março a dezembro de 1987, visando 

• relacionar as especies de peixes mais significativas presentes 

no estu"irio do referido rio, por etapa do ciclo reprodutivo, 

considerando-se tres (03) estagoes previamente estabelecidas , 

em diferentes faixas de salinidades.  

vas,  considerando tres (03) estag6es de coleta pré-estabeleci-

das. 

As informagoes concernentes ao presente estugo cons-

tam de amostragens Clé 457 peixes capturados nas tr'es estagOes, 

sendo catalogadas 13 especies dentre 10 famílias. 

Foram obtidas as seguintes conclusoes preliminares: 

1 - A ictiofauna estudada foi composta de 13 espe-

cies dentre 10 familias, distribuidaS nas tres estagoes de co-

leta, sendo 12 espécies marinhas e 01 estuarina. 

2 - A especie de maior frequencia nas coletas, Mugil  

curema, presente nas tres estagoes, contribuiu com 41% do to-

tal estudado, seguida de Eucinostomus argenteus e Ilisha 

harroweri. 

3 - Foi registrada uma grande frequencia de indivi-

duos com sexo no diferenciado, cerca de 87%, coincidindo com 

o numero de individuos imaturos. 

4 - uom respeito aos individuos diferenciados sexual 

mente, observou-se maioria entre as femeas. 

5 - Ocorreram pequenas variagoes no que diz respeito 

a salinidade durante o periodo estudado, estando as tres esta-

gors incluidas na faixa hiperhalina. 
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. - TABELA I Especies de peixes capturadas no estuario do rio Ceara (Ce) com suas 

respectivas familias e nomes vulgares. As famílias se encontram em  or-

dem segunco Greenwood  et  al.  (1966). 

Familias 

Clupeidae 

Centropomidae 

Carangidae 

Lutjanidae 

Pomadasyidae 

Gobiidae 

Bothidae 

Sole idae 

Tetraodontidae 

Mugilidae 

• 

nomes CientÍficos Nome?:22-.21aaEa! 

Ilisha harroweri Fowler, 1917 Sardinha-branca  

Centropomus undecimaliS (Bloch, 1792) Camurim  

Caranx hippos (Linnaeus, 1766) XareU 

Oligoplites  palometa  (Cuvier, 1831) libiru 

Lutjanus jocu (Bloch & Schneider, 1831) Carapitanga 

Diaptereus olisthostomus (Goode & Bean) Carapeba 

Eucinostomus argenteus Baird & Girard, 1855 Carapicu 

GobiOnellus oceanicus (Pallas, 1790) More-boca-de-ouro  

Citharichthys spiloptereus Gunthe-, 1862 Solha-cumprida  

Achirus declivis Chabanaud, 1940 Solha-redonda  

Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 1758) Baiacu-de-croa 

dolomesus psittacus (BloCh & Schneider,1801)  Baiacu-listado  

Muail curema (Valenciennes, 1836) Satana 



TABELA II - Dados relativos de peixes capturados no esturio do rio 

Cear :i (Ce) durante o período de março a julho de 1987. 

(F - Frequncia, em n2  de inds.; CZM - Comprimento Zoo- 

16gico m6dio, em cm; E - Estagao de coleta; ND - Sexo 

no diferenciado). 

Mugil curema 26 9,13 ND 
2 14,30 
7 6,99 ND 
27 8,59 ND 

Eucinostomus argenteus 35 7,47 ND 
16 8,72 ND 

Ilisha harroweri . 5 8,68 ND 
6 12,02 
1 14,75 
7 9,71 ND 
13 8,92 ND 

Lutjanup jocu 2 5,83 ND 

CithariLnthys  spiloptereus 4 6,89 ND 
4 10,56 01  
3 12,44 Y 

Sphoeroides testudineus 18 6,57 ND 
1 7,49 ND 

Diaptereus olisthostomus 1 7,73 ND 

Oligoplites  palometa 8 7,25 ND 
3 6,55 ND 

ESTÁDIO  
GONADAL 

E 

I 3 
II 2 
I 2 
T 1 

I 2 

I 3 
II 2 
III 
I 2 
I 1 

I 3 

I 3 
II 2 
II 2 

I 2 

I 3 

I 3 

1 1 
I 2 

ESPtCIES 
(Nomes Cientlficos) 

SEXO 



TABELA  III  - Dados relativos de peixes capturados no estuL..rio do 

rio Ceara (Ce), durante o período de agosto a dezembro 

de 1987.(F - Frequencia, em n2  de Inds.; CZM -  Compri- 

mento zoológico medio, em cm; E - Estagao de coleta; 

ND - Sexo nao diferenciado). 

ESPÉCIES 
(Nomes Cientificos) 

CZM SEXO 
ESTADIO 
GONADAL 

E 

Mugil curema 3 14,21 )II 3 
47 11,50 ND I 1 

49 9,36 ND I 3 

25. 10,53 ND 1 2 

Eucinostomus argenteus 10 8,51 ND I 3 

6 10,87 Q, II 2 

8. 11,67 Of' II 2 

7 7,62 ND I 2 

18 5,69 ND T 1 

Ilisha harroweri 16 8,43 OY II 1 , 
1 9,31 Y 11 0 

6 6,92 ND I 2 

Lutjanus jocu 13 10,75 ND I 1 

4 8,66 HD I 2 

1 8,97 ND I 3 

Centropomus undecimalis 4 18,47 O'r II 2 

1 20,99 e III 2 

1 13,05 ND I 3 

Caranx hippos 1 6,79 ND I 3 

Citharichthys spiloptereus 1 11,03 ND I 3 

1 8,83 ND I 2 

Achirus declivis 13 7,43 ND I 1 

Sphoeroides testudineus 24 7,90 MD I 1 

2 8,10 ND I 2 

Colomesus psittacus 1 15,47 0 II 3 

Diaptereus olisthostomus 1 12,05 0 4- 
II 2 

Oligoplites  palometa  3 6,48 ND I 2 

Gobionellus oceanicus  1 14,21 Y. II 3 



TABELA IV - Dados relativos Ets salinidades medias observadas nas 

estag3es de coletas durante o ano de 1987. 

ESTAgk-0 DE  COLETA  SALINIDADE(Y0e) IT C.V.(%) 

Margo 1 32,5 0,66 2,03 

a 2 26,0 0,58 2,24  

Julho  , ,) 22,6 0,61 2,70  

Agosto 33,0 0,61 1,85 

a 2 28,0 0,62 2,18 

Dezembro 3 24,5 0,60 2,49 
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