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RESUMO 

A taxocenose suprabênt1ca de pe1xes de costao rochoso de 

Arra1a1 do Cabo, fo1 estudada quanto a sua compos1cao e d1Str1-

bu1cao em funcao de fatores amb1enta1s. Das estacaes estudadas, 

Porto, Anjos e Forno estao 1oca11zadas na baia de Arraial do Cabo 

e Alcal1S e Prainha, no saco da Prainha. 

os dados de estruturacao de lctlofauna e h1drograf1a 

toram obtidos durante o verao de 1991, e a compos1cao do 

substrato béntlco entre agosto e setembro de 1991. A f1s1ograt1a 

fol registrada e class1f1cada de modo comparativo entre as 

estac aes, c ons lderando: ba t 1mento de ondas, emba 1 amento e 

profundidade médla na estacao. o substrato fol quantlflcado por 

transecto de linha em duas profundidades. A qualidade da Agua fol 

ver1f1cada através das anàllses de nove parametros. A abundanc1a 

e registro dos peixes fol caracterizada pela técnica de censo 

visual por àrea e coleta de material testemunho. 

os resultados mostraram as estacaes separadas quanto a 

s1m11ar1dade, na f1s1ograf1a, em do1S grupos, um com Anjos, 

Prainha e Forno e outro com Porto e Alcalls. 

Na cobertura béntlca foram relacionados oito tipos de 

componentes e aplicados 1nd1ces de dlversldade, que mostraram o 

Porto com os menores valores, e a Prainha com os maiores; e 

anàlises de agrupamento por estacao, que resultaram em dois 

grupos, o pr1me1ro com Forno, Anjos e Prainha e o segundo com 

Porto e Alcalis. 
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A anàlise da àgua mostrou boas condicOes nas estacoes, e 

a aplicacao de an111ses 

d1ferenca s1gn1f1cat1va na 

c11scr1m1nantes 

Agua entre 

indicaram nao existir 

as estacoes nem 

significancia entre os parametros estudados e a distribuicao do 

béntos e dos peixes. 

Quanto a 1ctiofauna registraram-se 35 especies. A 

aplicacao do lndice de constancia de ocorrência mostrou que o 

Porto apresentou o menor n�mero de especies constantes e o maior 

de acidentais, e que quanto mais embaiadas as estacoes, menores 

sao os valores de constancia. o lndice de deficit de especies 

mostrou o Porto com o menor n�mero de especies enquanto que o 

Forno e a Alca11s possuiram o maior valor. A anAlise de 

agrupamento mostrou uma alta s1milaridade entre a 1ctiofauna de 

todas as estacoes, mas distinguiu três grupos; um com Forno, 

AnJos e Alcalis, com taxocenoses parecidas, outro com a Prainha 

mostrando uma ictiofauna mais particular e o terceiro constituldo 

pelo Porto com a 1ctiofauna mais pobre. A an!lise de agrupamento 

entre os peixes mostrou sete grupos, caracterizando as estacoes 

pelos valores de presenca ou ausência de certas espec1es. 

Conc1u1mos que, nos locais estudados, as d1ferencas nas 

taxocenoses de pe1xes sao provavelmente ma1s 1nfluenc1adas pelas 

var1acoes fls1co-geogr!f1cas das estacoes do que pela compos1cao 

do bentos ou fatores n1drogr!ficos. 
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ABSTRACT 

The composition and distr1but1on as a function of 

environment factors were studied on a suprabentic 

fishes in the rocky coastal area of Arraial 

assemblace of 

do Cabo. Were 

selected the following areas: Porto, Anjos and Forno at the 

Arraial do Cabo Bay and Alcalis and Prainha at the "Saco da 

Prainha". 

The ichthyofauna struture data and hydrographic factors 

were obta1ned during the summer of 199 1. The bentic substrate 

composition was characterized between August and September of 

1991. The physiographic data was recorded and classified within 

these stations comparatively considering the wave strokes, the 

degree of embayment and the average water depth at the studied 

area. The substrate was quantified, at two different depths 

leveis, using the line transect technique. Nine parameters on the 

water quality were measured. The visual census per area and 

gathering of testimony specimens were used to record fishes and 

their abundance. The physiographyc factors were analyzed by 

clusterina and showed two different groups: one with Anjos, 

Prainha and Forno and the other with Porto and Alcalis. 

Within the benthos e1ght types of components were 

related and the indexs of diversity was applied, demontrating 

that Porto area has the smaller values and the Prainha has the 

highest ones. Cluster analys1s were obtained per stations, and 

the dendrosram showed two groups, the f1rst group w1th Forno, 

AnJos and Prainha and the second with Porto and Alcalis. 



Good cond1t1ons 

X 

in the water were observed ln the 

stat1ons. and the appl1cation of discr1mnant analsis did not 

1ndicate the presence of signif1cant difference in the water 1n 

the stations or s1gnificance amona the parameters studied and the 

distribution of bentic and fishes. 

The icthyofauna cons1dered recorded 35 species. and the 

application of occurence cosntant index demonstrated that Porto 

presented the smaller number of constants species being the most 

accidentals. and that as mucn as embaed in the stations the lower 

the constant values. The species deficit 1ndex d1splayed the 

Porto w1th the lower number of species wnereas the Forno and the 

Alcalis got a higher value. The cluster analys1s expressed a 

part1cu1 ar1 y h1ih s1m11 ar1ty w1thin all the 1chthyofauna 

stations. Howerer. three groups were observed: the first with 

Forno. AnJos and Alca1 1s wich s1m11ar assemblages. the second 

with Prainha which showed a more particular icthyofauna. and the 

Porto with a more poor one. The cluster analysis within the fish 

showed seven groups that cnaracterized the stations by the 

presence or absence of certain species. 

In conc1 us1on, in the stud1ed areas the differences in 

assemblage of fishes 

geographyc variations 

hydrographic factors. 

are probablY more influenced by physio

than by bentic compositions or the 
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1 . I NTRODUÇAO 

o conhecimento das relaç0es dos peixes entre s1 e com o 

melo � fundamental para o manejo dos recursos costeiros, e 

segundo BERWICK & FAETH ( 1966), esta tem sido a meta fundamental 

para a manutençao da 1ntegr1dade funcional do ecossistema que 

inclui nao s6 a costa, mas tamb�m àguas continentais litorâneas 

influenciadas pelo sistema de drenagem. 

A n1ve1 mundial SANO et aJ. ( 1964) apontam que, ap6s 

1960, o n�mero de estudos sobre peixes associados a reg10es 

costeiras rochosas tem aumentado muito. No Brasil, entretanto, 

apesar da extensao da costa e grande d1vers1dade da fauna 1ct1ica 

que a ocupa, sao poucos os trabalhos publicados sobre o assunto 

(e. 1,, SAZIMA, 1966). Esta carência de conhecimento, associada 

a degradação do nosso litoral por pesca predat6ria, aterros, 

lançamentos de efluentes e outras aç0es antrópicas, apontam para 

a necessidade de pesquisas ecológicas urgentes. Este problema nao 

� exclusivamente nosso, Visto que BERWICK & FAETH (1966) jà 

afirmavam que a degradaçao causada pelo homem no ambiente 

costeiro � um problema global que vem se acelerando. 

segundo STEPHENS et aJ. ( 1968) , mudanças causadas pelo 

homem no ambiente geralmente sao 1oca11zadas e podem se refletir 

em mod1f1caç0es nas populaçoes de peixes que ocupam a Area, 
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podendo ocorrer m1graçoes ou o favorecimento de determinadas 

espec1es sobre outras. 

com a 1ntencao de conhecer quais os fatores ambientais 

que agem na estruturaçao da 1ct1ofauna de costao rochoso e o 

efeito antr6p1co nestes, escolhi o mun1c1p10 de Arraial do Cabo 

por suas caracter1st1cas peculiares. A cidade nao possui 

tratamento de esgoto, sendo este despejado "1n natura" no canal 

dos AnJos, em �ossas particulares ou em outras saldas para o mar. 

Outras fontes de alteracao do amblente sao a Companhia Nacional 

de Alca1 1s, com despejo qu1m1co na Prainha, e o porto do Forno, 

que acolhe cerca de 300 barcos pesqueiros alem de embarcacoes de 

med1o e grande porte periodicamente atracadas. Segundo a 

prefeitura, ate o termino de 1992 estarl implantado um sistema de 

coleta e tratamento de esgotos san1tlr1os, e11m1nando os despejos 

nas praias. Na praia dos Anjos estl em construcao uma marina 

p�blica com um cais de 250 metros pr6x1mo ao porto do Forno. Esta 

construcao provavelmente deverl alterar o fluxo das massas d'lgua 

dentro desta enseada diminuindo a c1rculaç3o e modificando o 

ambiente. Este conjunto de caracterlsticas tornaram local e 

momento 1dea1s para este estudo . 

A compos1cao e abundância relativa de espec1es em 

taxocenoses sao determinadas por um conjunto de fatores bi6ticos 

e abi6t1cos. Dentre os fatores bi6ticos que 1nfluenc1am a 

estrutura de taxocenoses de peixes costeiros, sao relacionados: o 

terr1tor1al ismo (LOWE-McCONHELL, 1967 ), a compet1cao por espaço e 

assoc1acoes com 1nd1v1duos de outras espec1es (SALE, 1976 e 

1966), e a pre<1aç3o (TALBOT & RUSSELL, 1976 e SHULMAH, 1985). Os 
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fatores ab16t1cos envolvem caracter1st1cas f1s1co-geogrlf1ca e 

qu1m1cas que podem ser alteradas por efluentes antropogênlcos. 

Multo se especula sobre o efelto de despejos antr6p1cos 

na fauna de reg1oes coste1ras. Alguns autores tem encontrado 

relacao entre polulcao e menor complexldade das comunldades. LOYA 

( 1976) , estudando comunldades de coral no Mar Vermelho afetadas 

por c atlstrof e natural, constatou que o local po l u ldo por um 

porto fol mais senslvel, possulndo capacidade de recuperaçao mais 

lenta, diversidade menor e presença de v1r1as especies 

oportun 1S tas. MUR ICY ( 1989) ,  ao 

comunidades de esponjas na bala de 

anallsar a 

Arralal do 

relação entre as 

Cabo, encontrou 

pobreza estrutural malor na estaçao mais polulda, concluindo que 

as descargas de 6leos e esgotos domesticos geram alteraç0es 

quantif1clveis naquela comunidade, mesmo com nlveis baixos de 

poluentes. Em comunidades de peixes, v1r1os trabalhos explicam 

dlferencas entre taxocenoses atraves da variação na qualidade da 

Agua, recomendando ate o uso de peixes como monitoradores de 

qualidade ambiental (e. 8, STEPHENS et ai. , 1988). Entretanto, 

segundo (HOURIGAN et ai., 1988) pouco se conhece sobre o efeito 

direto dos poluentes nos peixes . Distarbios na qualidade da lgua 

podem atuar sobre os peixes propriamente ou degradar o ambiente 

matando o alimento e alterando o bentos, afetando os peixes. 

REASH & BERRA ( 1986) , comparando taxocenoses de peixes entre dou 

rios pr6ximos, constataram que no rio poluido havia reducao da 

riqueza e aumento de especies generalistas capazes de tolerar o 

ambiente degradado e explorar os alimentos disponiveis. SAMOILYS 

( 1988) afirma que altas concentraçoes de nutrientes em ambientes 
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recifais propiciam o aumento do n�mero de peixes planct6fagos e 

que a siltacao de rios diminui a dlversidade de peixes costeiros. 

HINCH et al. ( 199 1 ) ,  colocam que estudos têm mostrado como acoes 

antropogênicas sao responsAveis por muitos modelos de 

presenca/ausencia para espécies de peixes dos lagos da América do 

Norte. 

outros autores têm explicado diferencas entre 

1ctiofaunas pr6ximas atribuindo-as, a fatores fisico-geogr!ficos 

e variacao na composicao do substrato. Fatores estes, muito 

associados, concordando com GOMEZ et ai. ( 1988) , quando afirmam 

que tanto os peixes quanto o bentos sao relacionados com grau de 

embaiamento e exposicao a ondas. Pioneiramente BROCK ( 1954), 

constatou a existência de um modelo definido de distribuicao das 

espécies em relacao a topografia e tipo de fundo. SALE & DYBAHL 

( 197 s) , afirmam que em grande es c a 1 a, agrupamentos de peixes s ao 

associados a locais particulares tais como encostas, canais de 

corrente e recifes planos. SANO et ai. ( 1984) , concluiram que o 

numero e a diversidade de peixes sao geralmente maiores em 

colônias de corais vivos que nos mortos, pois a morte do coral 

resu 1 ta na d iminu iC ao da sua c omp l ex idade estrutura 1, diminuindo 

o local de refugio das espécies residentes. SHULMAN ( 1985) mostra 

que uma grande cobertura algal propicia a fixacao e a 

sobrevivência de peixes, servindo de abrigo para os Jovens. BELL 

& GALZIN ( 1988) indicam que a distribuicao e abundância de peixes 

em um atol sao afetadas pela distancia do canal de entrada e 

cobertura e diversidade de coral vivo, mostrando que quanto mais 

.---. no interior do atol menor a quantidade de corais vivos e menor o 
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DENHIS & BRIGHT ( 1966 ) ,  comparando a 

lrea de encalhe de um nav10 com lreas v1z1nhas, conc1u1ram que o 

encalhe danificou o fundo, reduzindo os 1nterst1c1os e removendo 

a fauna, assim o 1 oca 1 d 1 retamente impactado exibiu, para os 

peixes, valores menores dos lndices de estrutura de comunidade 

como riqueza e abundância. GOMEZ et ai. ( 1966) encontraram 

relacao sisnificat1va entre a cobertura béntica e o agrupamento 

de peixes. HILOMEN & GOMEZ ( 1988) , estudando comunidades de 

peixes nas F111p1nas, encontraram a ex1stênc1a de três grupos 

baseados no srau de embalamento: esp�c1es de lreas abrigadas, 

semi-expostas e expostas, concluindo que a estruturacao da 

ictiofauna � resultante, direta ou indiretamente de fatores 

flsicos como batimento de ondas. ROBERTS et ai. ( 1988) , em um 

trabalho para caracterizar bioindicadores, observaram que a 

abundância de peixes cora11voros � proporcional a cobertura de 

cora 1S duros. 

Para obter a est1mat1va populacional de peixes de lsuas 

com boa transparência existem basicamente dois m�todos: os 

destrutivos e os nao destrutivos. os m�todos destrutivos 

consistem na 

de efeitos 

utillzacao de artefatos de pesca, alguns dos quais 

drlst1cos, como explosivos e ict1ot6x1cos, que 

capturam o maior nãmero posslvel de 1nd1V1duos da populacao a ser 

estudada, enquanto que os m�todos nao destrutivos estimam a 

popu1 acao pela quantlficacao visual dentro da lsua e sao os mais 

Utll izados (JONES & THOMPSON, 1978; BROCK, 1982; HELFMAH, 1983 

BELLWOOD & ALCALA, 1988). 

A t�cnica de levantamento visual no campo para estudos 
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de ecolog1a de populacoes e n1 multo empregada por botan1cos e 

orn1tt>logos (JONES & THOMPSON, 1976). Em pelxes fo1 usada 

pr 1me 1 ramente por BROCK ( 1954) , e omo um me todo barato, ef 1 c 1 ente 

e pouco danoso ao amb1ente. Desde entao o censo visual tem s1do 

exaustivamente empregado, comparado e aperfe1coado por diversos 

pesquisadores em todo mundo, 

a11mentacao (HOBSON & CHESS, 

197 3 ) 1 per1odo de at1v1dade 

como por exemplo em estudos de 

1966) , terr1tor1a11Smo (REESE, 

(HOBSON, 1972 ) ,  recrutamento 

(SHULMAN, 1965) e impacto por dano amb1ental 

1966). 

(DENNIS & BRIGHT, 

Os pe1xes estudados neste trabalho sao considerados como 

,.., fauna suprabênt1ca e possuem estre1ta relacao com o substrato 

..__, (JONES & THOMPSON, 1976). Em funcao d1sso, procurou-se neste 

trabalho abordar parametros f1s1ogrAf1cos, componentes do bentos 

e caracter1stlcas da Agua nos 1oca1s estudados, com o 1ntu1to de 

re1 ac1on1-1os com a 1ct1ofauna encontrada. 



2. OBJETIVOS 

I 

I I 

caracterizar 

1 

as d1ferencas f1s1ogrAf1cas, 

de compos1cao do substrato bêntico e h1drogr!f1cas, 

detectando var1acoes de origem antr6p1ca na quali

dade da Agua, em cinco estacoes em Arra1a 1 do Cabo. 

caracterizar a composiçao da taxocenose 

suprabéntica de peixes, amostrados por censo visual, 

em cinco estaçOes em Arraial do Cabo. 

I I I  - Determinar a 1nfluenc1a dos parametros ab1�t1cos 

na estruturacao da comunidade supraoent1ca de peixes 

nas estacoes estudadas em Arra1a1 do Cabo. 



3. DESCRICA0 DA ÁREA: 

Arraial ao Cabo suaeste do 

8 

Bra.s 11, 

localiza-se na reg1ao das baixadas 11toraneas e dista cerca de 

165 Km do R1o de Janeiro (Figura 1). o mun1clp1o se 11m1ta ao 

sul e a leste pelo oceano Atlantlco, a oeste por Araruama e ao 

norte por sao Pedro D 1 A1ae1a e Cabo Frio. Possui 158 Qullometros 

quadrados de àrea, mas a maior parte e inundada pela lagoa de 

Araruama. Segundo FEEMA (1988) a vegetaçao tlplca e a restinga 

que ocupa 90Y. do terr1t�r10. Geo1og1camente, Arraial do Cabo e 

considerado àrea de p1an1c1e marinha, resultante do acümulo de 

sedimentos arenosos no Guaternàrlo. As elevacoes no local morros, 

llhas vizinhas e costoes foram formados em parte por rochas 

eruptivas fola1t1cas resultantes ao afloramento e resfriamento de 

material vu1can1co. o clima e bastante seco, registrando um dos 

1nd1ces pluv1ometr1cos mais baixos do estado. Os ventos ocorrem o 

ano todo, predominando o NE (FEEMA, op. e 1 t. ) . A e idade apresenta 

notàve l 1mportanc 1 a tur 1S t 1 c a e pesque 1ra para o estado, alem de 

ser àrea de peculiar interesse c1entlf1co. Durante o verao a 

populaçao da cidade aumenta multo, devido a grande atividade 

turlStica (MURICY, 1989). A regulo apresenta ressurgencla 

costeira de porte med10 (+- so Km) com fraca 1nfluenc1a de massas 

d'àgua h1pos�al1na.s, sendo estas or1undas da Bala da Guanabara a 



Oeste e do Rlo Paralba do Sul ao Norte (ANDRE, 

9 

1990). A 

ressurgenc1a prop1c1a alta produtlvidade pesqueira, fazendo com 

que boa parte da economia do municlp1o gire em torno da pesca. A 

ausencla de rios naturais, pouca profundidade e Aguas quentes 

dentro da Enseada de Arraial do Cabo formam um ambiente que 

comporta multas espec1es 

dlferenc1ando o local 

caracter1st1camente frias. 

tropicais 

do restante 

(MURICY, op. 

da reg1ao 

3. 1. DESCRICAO E LOCALIZACAO DAS ESTACOES DE COLETA: 

de 

e 1 t. ) , 

Aguas 

As estacoes de coleta foram d1vldidas em dois grupos: as 

internas, localizadas entre a ilha de Cabo Frio e o continente, 

dentro da Enseada de Arraial do Cabo e as estacoes externas, mais 

ao norte no saco da Prainha. 

3. 1. 1. Estacoes internas. 

Porto- Local1Zada no lado esquerdo da enseada dos Anjos, esta 

estacao e um costao rochoso artificial construldo como 

quebra-mar do porto do Forno. Homogeneamente formado por 

pedras sobrepostas de vArios tamanhos, possuindo cerca de 

10 metros de profundidade. Distancia-se cerca de 500 

metros da praia, sendo influenciado diretamente por 6leos 

e despejos de embarcacoes ancoradas e do porto, e 

indiretamente pelo canal dos AnJos. coordenadas: �3° 001 

94 11 W e 22° 56 1 2611S. 
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Anjos- costao d1re1to da enseada dos Anjos, a cerca de 400 m da 

Pra1a dos Anjos e profund1dade med1a em torno de c1nco 

metros Influenc1ada d1retamente pelo despejo do canal dos 

Anjos, na mare alta, e 1nct1retamente, pelo porto do Forno. 

coordenadas: 43o 0 1' 0011w e 22° 56' 7511S. 

Forno- costao com profund1dade mAx1ma de se1s metros, acerca 

de 300 m da prala do Forno no lado d1re1to da enseada do 

Forno. Influenciado 1ndiretamente pelas Aguas da enseada 

d os An J o s . e o ordena d as : 4 J O o o • 6 J 1 ' w e 2 2 ° s 6 1 2 o 1 1 s . 

3. 1. 2. Estacoes externas: 

Álca11s- costao esquerdo do saco da Pra1nna, ap�s a ponta do 

sururu estacao com profundldade de cerca de oito metros, 

entre a atual salda de despejo da Cia. Nac. de Alcalls e a 

salda anter1or que vasa ocas1ona1mente. Local com 

influencia do vasadouro. Coordenadas: 43o 0 1' 53' 'W e 22° 

57' 3411S. 

Prainna- costao dlre1to do saco da Pra1nna, acerca de soo m da 

praia. Apresenta quase que metade da estacao formada por 

uma rocna an1ca multo inclinada, profundidade media de 

cinco metros. Influenciada indiretamente pelo despejo da 

c1a. Nac. Alcal1S. coordenadas: 43o 0 11 06"W e 22° 57' 

5411 S. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4, 1. COLETA E OBTENCAO DOS DADOS 

A obtencao dos aaaos teve por obJet1vo caracterizar as 

estacoes e a taxocenose ae peixes. Deste moao aboraou fatores 

fis1ogr!ficos, ae cobertura bêntica, oceanogr!f1cos e compos1cao 

da 1ctiofauna. 

Para caracter1zar as estacoes quanto a fis1ogràf1a 

cons1dere1 o batimento de onaas, o emba1amento e a profundidade 

m�d1a na Area estudaQa. Estes fatores foram estimados e 

classificados de moao comparativo entre as estacoes, recebendo 

pesos em ordem crescente. Os valores atribuldos sao resultados de 

registros ao longo do trabalho e pos1cao geogrAflca por an!l1se 

de mapa. 

A caracter1zacao da cobertura bênt1ca nas estacoes fol 

obtida atrav�s da tecn1ca de transecto de linha (LOYA, 1978) , 

entre agosto e setembro de 199 1. Em caaa estacao uma trena 

marcada em centlmetros foi esticada em uma reta com 75 m de 

comprimento tomando como origem um marco 1nd1cat1vo. o substrato 

foi quantificado a três e cinco metros de profundidade com mare 

o, o m. A cada profundidade a cobertura dos diversos tipos de 

substrato foi medida sendo calculada a frequência por estacao. As 
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morfoespecies registradas foram 1dentif1cadas por especialistas 

de cada grupo. Foi caracterizada por este metodo a paisagem 

submar 1na, ou seja, foram considerados apenas os componentes 

dominantes que possuem distribuicao horizontal. como organismos 

co1on1a1s e tipos de sedimento, que representam os principais 

microambientes. 

Os fatores hldrogrAficos medidos para caracter1zacao da 

qualidade da Agua nas estacoes foram: f1s1co (temperatura da 

Agua); qu1m1cos (sal 1n1dade, pH e concentracoes <le amônia, 

nitrito, fosfato e oxigénio dissolvi<lo) e microb1ol6gicos ( 

col1forme fecal e total) . A Agua para anA11se foi coletada ap6s 

cada censo visual e no a1t1mo dia era feito uma coleta de Agua 

para co11metr1a em todas as estacoes com intervalo <le cerca de 

uma hora entre elas. A coleta de Agua para anA11se fo1 feita a 

uma profundidade de cerca 

recipientes adequados 

de quatro 

previamente 

procedimentos adotados para cada metodo. 

metros, util1Zando 

lavados segundo os 

Parte dos parametros 

foram analisados no departamento <le Biologia Marinha do Instituto 

de Biologia <la UFRJ, sendo os nutrientes no Laborat6r1o de 

Ava11acao Ambiental e a co11metr1a no Laborat6rio de 

M1crobiolog1a Marinha. os parametros restantes foram analisados 

na secao <le Gu1m1ca do Instituto de Estudos do Mar Almirante 

Paulo Moreira. 

Ha an111se do ox1gen10 dlssolv1do s6 foram consideradas 

quatro excursoes devido a problemas na coleta das amostras. 

A temperatura fol obtida ut111zando-se um termômetro de 

merc-ar 1 o graduado em o. 1 °c. Ha s a 11n idade f o 1 empregado um 
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sa11nometro de lnducao. o pH fol ana11sado pelo metodo 

eletrometr1co (GRASSH0FF, 1983) em potenc1ometro de laborat6r1o. 

A concentracao de amon1a fol obtlda com o metodo do lndofenol 

(PARS0NS et. ai. , 1984), a concentracao de nltrlto com o metodo 

de dlazotacao (GRASSH0FF, 1983) e o fosfato com o metodo 

fosfomollbldlco com reducao pelo Acldo asc6rb1co (K0R0LEFF, 

1983) .  o teor de ox1gén1o dlssolvldo na Agua fo1 anallsado pelo 

metodo de Wlnkler mod1f1cado (STRICKLAND & PARS0NS, 1972) . Na 

co11metr1a fo1 ut111zado o metodo de padrao do namero mais 

provAvel (NMP), descrito em APHA (1985) . 

os dados de abundancla e registro das espec1es de peixe 

foram obtldos atraves da tecnlca de censo visual por Area, 

baseada nos resultados de F0WLER ( 1987) . Const1tu1u-se em 

recensear um transecto de 75 metros de comprimento com Area at11 

de um metro de cada lado, resultando em 150 metros quadrados de 

Area recenseada por estacao/coleta. 

Cada estacao possuiu um marco ind1cat1vo, idêntico ao da 

cobertura bént1ca, mostrando o ponto in1c1al do cabo do 

transecto, a partir do qual um cabo de 75 metros era esticado e 

flxado ao fundo. A profundldade do transecto osc11ou em todas as 

estacoes entre três e seis metros, mantendo-se sempre que 

posslvel sobre o substrato duro. Ap6s 30 minutos do termino da 

flxacao do cabo, o primeiro censo era rea11za<10. um observador, 

o autor, com equipamento de mergulho autônomo, nadava lentamente 

sobre o cabo a um metro do fundo registrando em planilha todos as 

espec1es 1dent1f1cAve1s na Area estipulada. Ao flm do pr1me1ro 

censo o observador afastava-se do cabo por 15 minutos, e s6 entao 
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valores absolutos e as estacoes, ut111zando o metodo de Wilks, 

como sugerido por Klecka ( 1980) . 

A constanc1a dos peixes fo1 obtida segundo DAJOZ ( 1972),  

sendo considerados constantes os que ultrapassam S0Y. de 

ocorrencia, acess6r1os com ocorrenc1a entre 25 e S0Y. , e 

acidentais com menos de 25Y. . 

o deficit de especies descrito em SCHAFER ( 1985) fo1 

ut111zado para ava11ar a d1minu1cao no n�mero de espec1es de 

peixes nas estacoes em comparacao com uma Area controle, que 

neste estudo considerei sendo Arraial do Cabo, ou seja a soma de 

todas as espec1es registradas nas estacoes durante o trabalho. 

Para avaliar o grau de similaridade da ict1ofauna entre 

as estacoes foi utilizado o coeficiente de czekanowski 

considerando tambem os valores de frequencia de ocorrencia, 

excluindo as especies raras, ou seja aquelas que nao foram 

frequentes em nenhuma das estacoes, e em seguida foi aplicada uma 

análise de agrupamento (UPGMA), como sugerida por LUDWIG & 

REYNOLDS (1988). 

A similaridade na d1str1bu1cao e compos1cao da 

1ct1ofauna entre s1 fo1 medida pelo coeficiente de czekanowsk1 e 

posterior anàlise de agrupamento (UPGMA) (LUDWIG & REYNOLDS, 

1988) . Anàl1ses d1scr1m1nantes, usando W1lks (Klecka, 1960) , 

foram empregadas para testar a 1mportanc1a da qualidade da Agua 

na d1str1bu1cao da cobertura bent1ca e ict1ocenose nas estacoes, 

utilizando os valores absolutos dos parametros oceanogràf1cos 

estudados 

agrupamento. 

contra os grupos formados pelas anàl1ses de 
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fevere1ro ( 16 a 20) ; marco ( 1 1  a 13) abr 11 ( 8 a 1 o e 22 a 24) e 

ma10 (15 a 23) de 199 1. Nao foi poss1vel manter intervalos 

regulares devido a var1ac0es no mar como forte bat1mento de ondas 

e alta turb1dez que impediram a ut1lizacao do m�todo. 

4,2. ANALISE DOS DADOS 

A sim1laridade entre as estacoes quanto a f1s1ogrAf1a 

fo1 obtida atraves áe anAl 1se de agrupamento (UPGMA), segundo 

LUDWIG & REYNOLDS ( 1 988), ut111zando o coeficiente de 

czekanows k 1, 

estacao. 

e aplicado aos pesos dados para cada parametro por 

A cobertura bêntlca foi analisada abrangendo as duas 

profundidades trabalhadas, onde o mesmo tipo de fundo foi 

considerado distinto em cada profundidade, funcionando desta 

forma como outra var11ve1 nas an111ses. os 1nd1ces de d1vers1dade 

ap 11 c ados foram: Riqueza (Margalef) , Diversidade (Shannon) e 

Equ1tab111dade (Pielou) , como descritos em LUDWIG & REYNOLDS 

( 1 966), com base na percentagem de cobertura. o grau de 

assoc1acao entre os componentes do bentos das estacoes foi obt1do 

ut111zando o coef1c1ente de czeKanowsK1 e poster1or an111se de 

agrupamento (UPGMA) , (LUDWIG & REYNOLDS, 1988) . 

Para cada parametro de qualidade de Agua fo1 calculado a 

m�dla, o desv10 padrao e o coet1c1ente de var1acao por estacao 

para as sete coletas e para Arraial do Cabo como o somat�rio de 

todas as estacoes. A var1acao da qualidade da Agua entre as 

estacoes fo1 medida atraves de an111se discriminante entre os 
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o segundo levantamento era 1n1c1ado. Esta operacao era repetida 

no terce1ro censo. o reg1stro da espec1e era fe1to caso esta 

ocorresse em qualquer um dos tres censos. 

S6 foram 1nc1u1dos 

caracter1st1cas d1agn6st1cas 

ERHARDT & WERDING ( 1913) , em 

no trabalho 

consplcuas, 

sua cnave 

como 

para 

espec1es com 

mostrado por 

1dent1f1caçao 

subaqult1ca de pe1xes. Grupos mu1to 1nconsp1cuos, como 

foram scorpaen1dae, e multo semelhantes entre s1, como scar1dae, 

v1stos, mas nao reg1strados. 

Durante os 1ntervalos de tempo d1spon1ve1s, observaçoes 

v1sando a caracter1zaçao d1agn6st1ca dos tlxons eram realizadas 

complementarmente. 

o nor1r10 1n1c1a1 dos censos fo1 sempre entre 10:30 e 

14:30 noras para que a var1açao no r1tmo c1rcad1ano das espec1es 

nao 1nfluenc1asse o resultado. 

Exemplares-testemunno foram coletados com o uso de 

d1versos artefatos de pesca, e t1veram sua 1dent1f1cacao 

confirmada atraves de trabalhos apropriados; BOHLKE & CHAPLIN 

( 1910) , FIGUEIREDO & MENEZES ( 1976) , FIGUEIREDO & MENEZES ( 1960) , 

MENEZES & FIGUEIREDO ( 1960) , RANDALL ( 1963) e MENEZES & 

FIGUEIREDO ( 1965). Posteriormente foram depos1tados na coleçao do 

Museu Nacional/UFRJ. 

Para a caracter1zaçao das especies foram utilizados os 

exemplares-testemunho e caracterlsticas diagn6st1cas vislveis no 

censo subaqultico. 

os censos, em n�mero de sete, foram realizados 

abrangendo o perlodo de verao em: Janeiro (1 a 1 1  e 26 a 30); 
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5. RESULTADOS 

5.1. FISIOGRÁF IA 

5.1.1. CARACTERIZACAO F IS IOGRÁFICA DAS ESTACOES 

A caracter1zacao <las estacoes <1e estu<10 quanto a 

batimento <le ondas, grau <le embalamento e profun<11<1a<1e e mostrado 

na tabela 1. Note-se que a estacao <la Alca11s apresentou intenso 

batimento <le on<las, enquanto que no Porto o batimento fol quase 

nulo. o grau <le embalamento e 1nfluenc1a<10 pela llha <le Cabo 

Frlo, que <11v1<1e as estacoes em embaladas (as estacoes <la 

ens ea<la <los Anjos ) , nao emba 1 adas as estacoes <10 saco <la 

Prainha) e 1nterme<11Ar1a (a estacao <la enseada <10 Forno). As 

maiores profun<11<1a<1es <le costao rochoso ocorreram no Porto e na 

Alcalls, enquanto que Anjos e Prainha apresentaram as menores 

profun<11<1a<1es. 

TABELA I Caracterizacao fisiogr!fica das estacoes no perlodo 
estu<1ae10 em Arraial do Cabo. 1 = Pouco, 2 = M!<lio e 3 = 
Multo. 

Batimento 
Emba1amento 
Protun<11daC1e 

FORNO 

2 

PORTO 

1 

3 

3 

ANJOS 

2 
3 

1 

ALCAL IS 

3 

1 

3 

PRAINHA 

2 

1 
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5.1.2. SIMILARIDADE NA FISIOGRAFIA ENTRE AS ESTACOES 

A ap11cacao da anAlise de agrupamento ut111zanao o 

coeficiente ae czeKanowsKl, resu ltou num aenarograma (Flg. 2) , 

que separa n1t1aamente dois grupos pouco re1ac1onaaos. o primeiro 

un1nao, com a maior s1m11ar1aaae, as estacoes aos AnJos e Pra1nna 

que apresentam profuna1aaaes e grau de oatlmento seme1nantes, e 

a1naa o Forno com o mesmo grau ae oatlmento. o segundo grupo 

1nc1u1 as estacoes ao Porto e Alca11s, as mais profundas. 

-0,27 0,33 

SIMILARIDADE 

FORNO 

- ANJOS 

- PRAINHA 

ALCALIS 

0,69 

FIGURA 2 - Denarograma de s1m11ar1dade ut111zando o coeficiente 

de czeKanowsK1, da f is 1ograf la entre as estacoes, no 

per1odo estudado em Arraial do Cabo. 
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5. 2. CARACTERIZACAO DA COBERTURA BÊNT I CA 

5. 2. 1 ,  CARACTERIZACAO DO SUBSTRATO 

os tipos ae substrato cons 1 aeraaos nas estacoes foram: 

a l gas ; esponj as; h l arocoral ( M 1 l lepora  a l c 1 c o rn 1 s  Linnaeus, 1 75 8 ) ;  

zoant 1 aeos (Pa l ytho a bra1 1 1 1ens 1 s  Heiaer, 1 8 95, Zoanthua 

DY11Phaeu1 ( Lesueus, 1 8 1 7 ) e z .  s o c 1 atus ( Ellis, 1 7 67 ) ) ,  

escleractlnios ( Mus s 1 sm 1 1 1 a h 1 s p 1 d a  ( Verrill, 1 90 2 ) e S 1 deraatrea 

ste l l at a  Verrill, 1 6 6 6 ) ;  briozo!rio ( Sc h 1 2 o p o re 1 1 a  un 1 c orn 1 s  

( Johns ton, 1 647 ) ) ; roe has nuas; arei a com casca 1 ho. A per e entagem 

aa cobertura bént 1 ca ( Tabela I I ) mostrou que a três metros ae 

protund 1 aade o substrato 

basicamente por zoantldeos, 

aa estacao do Forno � composto 

pr 1nc 1pa 1 mente Pal ythoa bras 1 1 1ens 1 s . 

o Porto � quase que homogeneamente coberto por algas. A estacao 

dos Anjos fo 1 a mais heterogénea, possu 1nao pouco mais da metade 

ae sua !rea composta por zoantldeos e o restante composto 

b as 1 c ame n te p o r ar e 1 a, c as c a l no e a l g as . A e s t a e a o d a A l c a l i s 

apresentou a maior parte ao fundo formado por algas. A Prainha, a 

três metros de profund1daae mostrou o fundo em sua maior parte de 

zoantldeos e rocha nua . A cinco metros a cobertura principal de 

zoantldeos no Forno diminuiu e aumentou muito a de algas, M. 

a 1 c 1 c o rn 1 1  e areia com cascalho. o Porto continuou basicamente 

com algas e os Anjos, a mais rasa das estacoes, apresentou-se 

formada, em sua maior parte por areia e cascalho. A Alcal is 

apresentou a faixa de zoant 1 deos desloc ada para baixo, ocupando 

mais da metade do fundo, sendo o restante formado principalmente 
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por al gas e M. a 1 c 1 c o rn 1 s .  A e s t ac ao da Fra1nna, mos trou quas e 

me t ad e  do f undo  c ob e rto  por are i a  e c as ca l ho e o re s t ante  por 

a l g a s ,  z oant l d eos e rocna nua .  

TABELA I I - P e rc e n t ag e m  da  cob e rtura b é n t l ca nas e s t ac o e s .  e m  duas 
prof und i d ad e s ,  no pe r 1 odo e s tudado  em  Arra1a 1 do Cabo . 

FORNO PORTO 

3 A l g a s  6 ,  93  97 , 7 3 
Es ponj as o ,  8 0  O ,  O 

M M .  al c i corn i s  3, 67  o ,  40 
E zoant1<1 e os 8 1 ,  40 O ,  O 
T E s c 1 e ract 1 n1os O, O o ,  o 
B s .  un i corn i s  o ,  o 1 ,  8 7  
o Rocna nua 5 ,  8 7  o ,  o 
s Are i a  e cas cal ho 1 ,  3 3 o ,  o 

ANJOS 

1 3, 47 
1, 1 3  
1 ,  0 7  

56 ,  40 
3, 8 7  
o ,  40 
9 ,  8 6  

1 4, 7 0  

ALCAL I S  PRAI NHA 

8 2, 33 2, 40 
O, 50 o ,  50  
o ,  7 0  1, 33 
8 ,  63  53, 90  
o ,  o o ,  o 
3, 7 4 o ,  1 3  
4,  1 O 4 1 ,  20 
o ,  o o ,  40 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 A l g as 1 3, 0 7  9 9 ,  0 7  1 0 ,  0 0  33, 7 6  21 , 47 
E s ponj as 1 ,  0 7  o ,  o o ,  93  o ,  40  4 ,  40 

M M .  a1 c i corn1s 9 ,  0 1  o ,  5 3  o ,  80  1 ,  6 7  o ,  8 0  
E Zoant1d e os 5 4, 40  o ,  o o ,  67  5 3, 50  20 , 39 
T E s c 1 e rac t 1 n ios  2, 9 4  o ,  o 4, 26 2, 1 0  o ,  9 4  
B s .  un l c orn i s o ,  1 3  o ,  40 o, 53 2, 67 o ,  27 
o Roc na nua o ,  40 o, o o ,  o o ,  o 8 ,  1 3  
s Are i a  e c as ca l ho 1 6 , 9 3  o ,  o 8 2, 8 0  0 , 0 43, 6 0  

5 . 2 . 2 . ÍND I CES DE D I VERSI DADE APL I CADOS AO SUBSTRATO BÊNTI CO 

os 1 n<1 i ce s  de  d i v e rs i d a<l e  apl i cados : ri que z a, a i v e rs i -

aaae e e qu i t ab i l i d a<l e ,  apre s en t aram proporc l on a l me n t e  os mesmos 

re su l t ados , c om va l ore s mai s  a l tos para a Pra i nha, s e gu i aa por 

AnJ os , Forno, Al cal i s  e mai s  b alxos para o Porto (Tab e l a  I I I ) .  , 

TABELA I I I  - I n d i c e s  d e  d i v e rs i d ad e  ap l i cados a cob e rtura b e n t i ca 
d as e s t ac o e s ,  n o  pe r i o<lo  e s tudado e m  Arrai a l  do C abo . 

Forno Porto AnJ O S  Al cal i s  Pra i n ha 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ri que z a  
D i v e rs i <lad e  
Equ1t ab i l i <1 a<1 e  

2 ,  4 5  
1 ,  7 2 

O ,  6 5  

o ,  9 4  
0 , 7 8  
o ,  45 

2 ,  63  
1 ,  7 4 

0 . 6 5 

2 ,  1 O 

1 ,  5 9  
O ,  6 4  

2 ,  64  
1 ,  8 7  
o ,  6 9  
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5 . 2 . 3 .  SIMILARIDADE NOS COMPONENTES DO BENTOS ENTRE AS ESTACOES 

A ap11cacao áa an111se áe agrupamento, ut111zanáo o 

coet1c1ente áe czeKanowsK1, resultou num áenárograma (Flg. 3 ) ,  

que mostra c laramente áols grupos formaáos. o pr1me1ro com as 

estacoes áo Forno, AnJ os e Prainha áe substrato mais heterogêneo 

e o outro, composto pelo Porto e Alcal 1s, que apresentam granáe 

� cobertura a1ga1. A maior s1m11ar1áaáe encontraáa ocorre entre as 

estacoes áos AnJos e Prainha, que sao as mais rasas. 

-0,25 0 , 3 1 

SIMTI..ARIDADE 

FORNO 

ANJOS 

PRAINHA 

0,65 

FIGURA 3 - Denárograma áe simi lariáaáe ut1lizanáo o coeficiente 

áe czeKanowsK1 entre os componentes áo bentos e as 

estacoes, no per1oáo estuáaáo, em Arraia l áo Cabo. 
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5 . 3 .  H IDROGRAF IA 

5. 3 . 1 .  CARACTER IZACAO HIDROGRÁF ICA DAS ESTACOES 

sao apresentados os resultados relativos aos seguintes 

parametros: temperatura <la Agua (TaDelas IV e X IV ) . sal inldade 

(TaDelas V e XV ) ,  pn (TaDelas VI  e XV I ) , amônla (TaDelas V I I  e 

XV I I ) ,  nltrlto (Tabelas V I I I  e XV I I I ) ,  fosfato (TaDelas IX e X IX ) 

, ox1gen10 dissolvido (Tabelas X e XX ) ,  colimetrla total (TaDelas 

X I  e XXI ) e fecal (Tabelas X I I  e XXII ) .  

A temperatura meaia da Agua nas estacoes foi de 23, e s 0 c 

com o desv10 paarao ( O , 1 1 º c >  e coeficiente de var1acao ( O , 7 1½ )  

muito baixos, indicando uma diferenca m1nima entre as estacoes. A 

media mais alta obtida foi de 24, 1 1 ° c na estacao Alcalis e a mais 

baixa foi 23 , r o 0c no Forno e Prainha. Todos os aesvios padr0es e 

coeficientes de variacao calculados para cada estacao durante as 

coletas mostraram valores Dem pequenos caracterizando uma 

nomogeneidaae na temperatura no per1odo traDalhado (Tabela IV ) .  

TABELA IV - Me d i a  ( X ) ,  desvio padrao ( DF )  e coeficiente de 
nas estacoes no 

X 
DF 

CV 

FORNO 

23, 7 0  

o ,  9 1  

3,  8 4  

variacao (CV ) da temperatura c 0 c ) . 
per 1 o do estudado, em Arraia 1 do Cabo. 

PORTO 

23, 8 4  

0 , 1 4  

3 ,  10 

ANJOS 

23, 9 0  

1 ,  O 1 

4, 23 

ALCALIS 

24, 1 1  

o ,  5 8  

2, 4 1  

PRAINHA 

23, 7 0  

1 ,  3 8 

5, 8 2  

ARRAIAL 

23 , 8 5  

o ,  1 7  

o ,  7 1  

A salinidade media nas estacoes foi de 35, 47 ½
0 com 

desvio padrao ( O, 1 8Y. 0 ) e coefic i ente <1e variacao (O ,  1 5 ½ ) m1n 1mos. 
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A me<11a mais alta reg1strae1a fol ae 35, 6 9 1/. 0 na estacao Pra1nna e 

a menor 35, 201/. 0 nos AnJos . Nas estacoes ao longo aas col etas 

todos os <1esv10s pa<1roes e coet 1 c 1entes ae var 1acao tamDem t oram 

m1n 1mos (TaDela V) . 

TABELA V Me e11a ( X ) ,  aesv 1 O  paarao ( DP )  e coet 1 c1ente ae 

X 

DP 

CV 

FORNO 

35, 47 

O,  2 6 

o, 73 

var 1acao (CV) cia sa l 1n 1 e1a<1e ( X o ) ,  nas estacoes no 
per loao estuaa<1O,  em Arraia l ao Cabo. 

PORTO 

3 5 , 47 

o, 3 2 

o, 90 

ANJOS 

3 5, 20 

o, 42 
1 ,  1 9 

ALCAL I S  

3 5 ,  5 3  

o ,  2 6  
o ,  7 3 

PRA I NHA 

35, 6 9  
o ,  28 
o, 7 8 

ARRA I AL 

35, 47 

o, 1 8  

o, 5 1  

o pH medlo <1a Agua nas estacoes apresentou-se com valor 

de 8, 2 3  e com desvio pa<1rao (0 , 0 6) e coeflclente de var1acao 

(0, 73) Dem pequenos. A me<11a mais alta fol de 8, 3 3  para a Alca1 1s 

e a menor f 01 de 6 ,  1 6  para a estacao do Porto. os valores entre 

as coletas foram multo pr6x1mos reflet1n<10 em desvios pa<1roes e 

coeficientes <1e var1acao multo Da1xos para as estacoes entre as 

coletas (Tabela VI). 

TABELA 

X 
DF 
CV 

VI 

FORNO 

8 ,  2 1  

0 , 0 5  

O ,  6 1 

Me<11a ( X ) ,  <1esv10 pa<1rao 
var1acao (CV) <10 PH nas estacoes, 
em Arraial <10 Cabo. 

PORTO 

8 ,  1 8  

o, 0 5  

O ,  6 1 

ANJOS 

8 ,  1 9  

o, 06 
o, 7 3 

ALCAL I S  

8 ,  3 3  
o, 09 
1 ,  0 8  

( DP) e coef1c1ente <1e 
no per1O<10 estudado 

PRAI NHA 

8 ,  26 
o,  09 
1 ,  09 

ARRAIAL 

8 ,  2 3  

o, 06  

o, 73 

A concentracao me<11a <1e amon ta nas estacoes ciurante o 

trabalho fo1 <1e 2,  6 1  uM/1 com o C1esv1O padrao de 0. 8 0  uM/1 e 
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coet1c1ente ae var1acao ae 3 0, f> S ½ .  Nas estacoes a ma1or m�c:11a to1 

encontraaa nos Anjos ( 3, 6 2 uM/ l ) e a menor ( 1 ,  5 7 uM/ l ) na 

Pra1nna. os <1esv1os paaroes e coef1c1entes ae var1acao foram bem 

altos, 1nc:11canao muaancas nas concentracoes de amon1a nas 

estacoes durante o perlodo estudado (Tabela V I I ) . 

TABELA V I I M�d 1a ( X ) .  áesv10 paárao (DP ) e coef1c 1ente áe 

X 
DP 
CV 

FORNO 

2, f>2 
1 ,  57  

59,  92 

var1acao (CV ) áa amon1a (UM/ 1 )  nas estacoes, no 
per1oao estudado em Arraial do Cabo. 

PORTO 

2 ,  40 

3 ,  2 4  
13 5 ,  00 

ANJOS 

3 ,  8 2  

4, 5 f> 
1 19 ,  40 

ALCAL I S  

2 '  f> 3  
2 ,  1 f> 

8 2 ,  13 

PRAI NHA 

1 ,  57  

O ,  6 f> 
54,  7 8  

ARRAI AL 

2 ,  6 1  
o, 8 0  

3 0 , f>5 

A concentracao med1a de nltrlto fol de 0, 2 1  uM/1 com 

desvio paarao ae 0, 06 uM/1 e coeflclente ae var1acao ae 26, 67 1/. 

entre as estacoes. A maior mea1a por estacao fol no Porto (0, 3 1  

uM/ 1 ) , enquanto que o Forno obteve a menor mea 1 a ( o, 1 5  uM/ 1 ) , 

como mostra a Tabela VIII. 

TABELA VII I M�Qla ( X ) ,  desvio padrao ( DP )  e coeflclente de 

X 
DP 
CV 

FORNO 

o, 1 5  

o, 1 0  

f> 6, 67 

var1acao (CV ) do n1tr1to (uM/1 ) nas estacoes, no 
perlodo estuaaao em Arraial do Cabo . 

PORTO 

o, 3 1  

o, 2 7  

8 7 ,  10 

ANJOS 

o, 20 

o, 1 1  
5 5 , 00 

ALCAL I S  

o, 22 
o, 2 2  

100,  00 

PRAINHA 

o, 17 

0, 06 

35, 29 

ARRAIAL 

o, 21 

0, 0 6  
Z 8 ,  5 7  

A concentracao med1a de fosfato fol de o, 26 uM/1 com 

desvio paarao de o, 10 uM/1 e coet 1 c1ente de var1acao de 36, 461. . 

Nas estacoes a maior mea1a encontraaa fol nos Anjos ( O, 39 uM/1) e 
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a menor na Pra1nna (0, 17 uM/ 1) . como nos compostos n itrogenados, 

os <1esv 1os pa<1r0es e coet 1 c 1 entes <1e var1acao tambem foram 

grandes (Tabela IX) . 

TABELA I X  Me <11a ( X ) .  desvio p adrão ( DF )  e coefic i ente de 
var1acao (CV) ao f osfato (uM/ 1 )  nas estacoes, no 
per lodo estudaao em Arraial do Cabo . 

FORNO 

X O,  22 
DP O, 26 
CV 127, 2 7  

PORTO 

O ,  3 5  

o, 19 
54, 29 

ANJOS 

º ·  3 9 

o, 26 
66, 67 

ALCAL I S  

o, 1 8  

0 , 0 4  

2 2 ,  2 2  

PRA IID-IA 

O .  1 7  
O ,  1 6  

94, 12 

ARRA I AL 

º ·  26 
o, 10 

38, 4ó  

A concentracao <1e  ox 1 gen 10 dlssolvldo na Agua durante o 

trabalho apresentou a media de 5, 43 ml/ 1 , desv io  padrao de o, 15 

ml/1 e coef1c1ente de var1acao de 2 , 7ó  x .  A estacao com o maior 

valor me<110 fo1 o Forno (5, 67 ml/1 ) ,  e a de menor valor fo1 a 

Pra1nna (5, 29 ml/1). Os desv1os padr0es foram moderados mas os 

coef1c1entes de var1acao foram baixos (Tabela X). 

TABELA X Med 1 a  ( X ) ,  desvio padrao ( DP) e coef ic iente de 
var 1acao (CV) do ox 1 gen 10 dlssolv ido (ml/ 1) nas 
estacoes, no per lodo estudado em Arraial do Cabo. 

FORNO PORTO ANJOS ALCAL IS PRA IID-IA ARRAIAL 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

X 
DP 
CV 

5 ,  67 
o,  47 

8,  2 9  

5, 50 
º ·  ó6 

12, 3 6 

5 ,  3 6  

o ,  3 3  

6, 1 ó 

5 ,  34 
o, 14 
2 ,  ó 2  

5 ,  2 9  
o, 40 

7, 56 

5,  43 
o, 15 
2, 7 ó 

A co1 1metr1a teve a media de 2, 3ó log (NMP/ 100 ml ) ,  

desvio padr3o de o ,  26 log (NMP/ 100 ml) e coef1c 1ente de var1acao 

de 11, 86 x .  A estacao de maior valor me <110 foi Anjos (2, 70 log 

NMP/ 100 ml ) e a de menor Forno (2, O ó  log NMP/ 100 ml). Tanto os 
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aesv1os paaroes quanto o s  coef 1 c 1 entes de var1acao t iveram 

valores moaeraáos ( Tabela X I). 

TABELA X I  M�d la ( X ) ,  desv 1 0  paarao (DP ) e coef 1c1ente áe 

X 
DP 
CV 

FORNO 

2 ,  06  
o ,  60  

29, 1 O 

var 1 acao ( CV )  da co 1 1 metr 1a tota l (Log NMP 1 1 0 0  ml) 
nas estacoes, no per loáo estudado em Arra ia l do Cabo . 

PORTO 

2 ,  5 8  

o ,  92 

35, 6 8  

ANJOS 

2 ,  7 0  

o ,  4 1  

15, 2 1  

ALCAL IS  

2 ,  35  
o ,  7 9  

3 3 ,  6 8  

PRA I NHA 

2 .  1 2  

1 ,  1 3  

5 J ,  2 6  

ARRAIAL 

2 ,  3 6 

o ,  2 8  

1 1 , 8 6  

A co 1 1metr 1a fecal apresentou o valor mea10 de o ,  6 1  l og 

( NMP/100 ml) com aesvlo paárao áe o, 3 7  1 0g ( NMP/ 100 ml) e 

coef 1c1ente áe var1acao áe 60, 6 6 ½ .  Anjos fol a estacao de maior 

valor me álo ( 1, 13 log HMP/ 100 ml) enquanto que a Pra1nna foi a áe 

menor ( O, 25 los HMP/100 ml) . os áesv1os paároes e coeficientes áe 

var1acao foram multo altos ( Tabela X lI) . 

TABELA XII Me<11a ( X) ,  áesv 1 0  pa<1rao ( DP) e coeficiente áe 

FORNO 

X O,  27 
DP O,  48 
CV 177, 78 

var 1 acao ( CV) aa co11metria fecal ( Log NMP/ 100 ml) 
nas estacoes, no per l odo estudado em Arraial do Cabo. 

PORTO 

o, 8 0  

o, 8 0  

1 0 0 ,  0 0  

ANJOS 

1, 13 
o, 8 6  

7 6, 1 1  

ALCAL IS 

o, 5 8  

o ,  9 5  

1 6 3 ,  7 9  

PRA I NHA 

o, 25 
o, 42 

1 6 8 ,  00  

ARRAIAL 

o, 6 1  
o ,  3 7  

60, 6 6  

5. 3. 2. SEMELHANCA DA HIDROGRAFIA ENTRE AS ESTACOES 

A alta semelnanca nas caracter1st1cas da água entre as 

estacoes fol confirmada por análise discr1m1nante, que mostra nao 

existir d 1f erenca s 1gn1f !cativa entre as estacoes tanto 



temporalmente quanto espac1a1mente: W11Ks Lamb<1a= o, 

Gu1-Gua<1ra<10 = 4 1, 0474 e P =  o, 13 12. 

2 6  
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5. 3. 3. IMPORTANCIA DA HIDROGRAFIA NA DISTRIBUICAO DA COBERTURA 

BÊNTICA E DA ICTIOFAUNA 

A an111se <11scr1m1nante, mostrou nao naver s1gn1f1canc1a 

entre os parametros oceanogrlflcos estu<1a<1os e a ct1str1bu1cao <1os 

componentes do bentos e das taxocenoses de peixes. os resultados 

obt1<1os foram: Bentos (W11Ks Lambda: O, 8025, Gu1-quadrado = 6, 3818 

e P : O, 6045) ;  Peixes (W11Ks Lambda: o, 6077, Gu1-qua<1rado = 14, 1960 e 

P : 0 , 5 8 4 1 ) .  

5. 4. COMPOSICAO E CARACTERIZACAO DA ICTIOFAUNA 

5. 4. 1. COMPOSICAO DA I CTIOFAUNA 

Foram considerados no censo 35 espécies representados 

segundo a class1f1cacao de LAUDER & L I EM  ( 1983) , sendo 33 a n1ve1 

de espécie e dois a n1ve1 de género. 

Exemplares-testemunho estao depos1ta<1os na colecao <10 

Museu Nacional/UFRJ, as caracterlzacoes dos peixes sao mostra<1as 

no Anexo 1 e lnformacoes sobre a biologla das espécies na tabela 

XXIII . 



OSTEICHTHYES 

AHGUILLIFORMES 
OPHIQHTHIDAE 

Myr t c hthys o c u l atus ( Kaup, 1 8 5 & ) 

LOPHI IFORMES 
OGCOCEPHALIDAE 

o a c o c e p ha l us v e s p e rt t l t o ( L 1 nn aeus , 1 7 5 8 ) 

BERYCIFORMES 
HOLOCEHTRIDAE 

Ho l o c entrus as c e n s t o n t s  ( Os beck , 1 7 & 5 ) 

GASTEROSTEIFORMES 
FISTULARIIDAE 

F t 1 tu l ar 1 a  c f . t a b a c ar i a  L 1 n n aeus , 1 7 5 8 

SYHGHATHIDAE 
H l p po c ampus re l d l  G 1 ns bu r g ,  1 933 

DACTYLOPTERIFORMES 
DACTYLOPTERIDAE 

Da c t y J o p t e rus  vo l l t ans ( L 1 n n aeus , 1 7 5 8 ) 

PERCIFORMES 
SERRAHIDAE 

S e rranus ba I dw ln 1 ( Evermann & Mar s  n, 1 9 0 0 ) 

LUTJAHIDAE 
O c yurus c hrysurus  ( B l ocn, 1 7 9 1 ) 

POMADASYIDAE 
AD 1 1  o tremus v 1 r 1  l n  1 c u s  ( L 1 n n aeus , 1 7  5 8 ) 

Haemu I o n  auro I i n e atum cuv 1 er, 1 8 2 9 

Haemu l on p J um 1 e r 1 ( Lacepe<1e, 1 8 0 2 ) 
Haemu l o n s t e 1 n d a c hn e r 1  ( J o r<1 an & G 1 l bert,  1 8 8 2 ) 

SPARIDAE 
D l  p I odus a r a e n t e us ( Va l enc 1 ennes , 1 83 0 ) 

SCIAEHIDAE 
Pare qu e s  a c u■ l n atus ( B 1 oc h & scnne 1 d.er, 1 8 0 1  ) 

MULLIDAE 
Ps eudupen eu1 ■a c u l atus ( B l och, 1 7 93 )  

2 9  
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PEMPHERIDIDAE 
Pe■pher 1 1  1 c ho■1>ur 1 1 1 Mu l l er & Tros c ne l ,  1 6 46  

CHAETODONTIDAE 
C h a e t o ci o n  I tr 1 atua L 1 n n aeus , 1 1 5 6 

POMACANTHIDAE 
C e ntro pyae aur a n t o n o tua Burge .s s, 1 9 7 4 

P o■a c anthua paru ( B l o c n, 1 7 6 7 ) 

Ho l ac anthua c 1 1 1 ar u  ( L l nn aeu .s ,  1 7 5 6 ) 

POMACENTRIDAE 
Al>udef duf s ax a t l l U  ( L l n n aeu.s ,  1 7 5 6 ) 

C hr o■ u mu l t l l l n e at a  ( Gu 1 c nen o t ,  1 6 5 3 ) 

S t e 1 a 1 t e s  p 1 c tu1 ( C as te l n au ,  1 6 5 5 ) 

S t e 1a1 t e 1  s p p. 

LABRIDAE 
Bod l anua ruf ua ( L l n n aeus , 1 7 5 6 ) 

Ha l l c ho e r e s  p o e y l  ( Ste 1 n <1 a c nner, 1 6 67 )  

LABRISOMIDAE 
Labr U omua DUC h l P 1 DD 1 1  ( Qu o y  & G a lmar<1,  1 6 2 4 ) 

GOBIIDAE 
E l a c at l DUI s p. 

ACANTHURIDAE 
Ac anthurua b a h l anua cas te l n au,  1 6 5 5  

Ac anthurua c h l rur1u1 ( B l o c n, 1 7 6 7 ) 

TETRAODONTIFORMES 
BALISTIDAE 

Da i U t e s  v e tu l a  L l n n aeus , 1 7 5 6 

OSTRACIIDAE 
Ac antho s trac l on s p p . 

TETRADONTIDAE 
cantn 1 1 a 1 t e r  ro s t r ata ( B l o c n, 1 7 6 2 ) 

Sphoero l d e a  s p e n 1 1 e r 1  ( B l o c n, 1 7 6 5 ) 

DIODONTIDAE 
C h l l omyc t e rus  ant l l l arum J o rdan & Rut ter, 1 6 9 7  

30 
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5.ij . 2 ,  CONSTÂNCIA DA I CTIOFAUNA 

A ap 1 1 c ac ao do  l nd l c e  de  c on s t anc l a  de  o c orrênc i a  

mo s trou  que n a  e s t ac ao  d o  Forn o  1 1 , 41. d o s  pe i x e s  re g i s trad o s  

durante  o t raba l ho f o ram a c 1 d enta 1 s ,  2 2, 9 1.  ac e s s t> r l o s  e ij2 ,  9 1.  

c on s t an t e s .  No  Porto  2 2 ,  9 1.  f o ram ac l d enta l s ,  8 ,  6 1.  ac e s s t> r i as e 

3 4, 3 1.  c on s t ant e s . Na e s tac ao  d o s  Anj o s  2 2 ,  91.  f o ram ac i dent a i s ,  

5 ,  1 '1.  ac e s s t> r 1 as e 40 , O 'I.  c on s t ant e s . Na A l c a l  i s ,  1 4, 3 '1.  f o ram 

ac i d e n t a l S ,  8 ,  61. ac e s s t> r l as e 48 ,  ó 'I.  c on s tan t e s . Na Pr a i nha 1 1 , 41. 

f oram ac 1 d e n t a i s ,  1 1 , 41.  a c e s s t> r i as e 48, ó 'I.  c ons t ant e s . No 

re s u l tado  s omado de t odas  as e s t ac o e s  4 2 ,  9'1. f o ram ac i d ent a i s ,  2 0 1.  

f oram ac e s s t> r l as e 3 1 ,  1 '1.  c on s t ant e s ,  s en<10  s e i s  e s pe c i e s  

c on s t ant e s  em t o d a s  as e s t ac o e s  c omo a p r e s entae1o  nas  tabe l as X I I I  

e XX I V .  
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TABELA X I I I  - Constanc1a d e  ocorrenc1a das esp�c ies de pe i xes 
entre as estacoes no per todo estudado em Arraial do Cabo, 
onáe: cons : constante, acess : acessor1a e ac1áe : ac1áenta 1 .  

Esp�cies\Estacoes Forno Porto AnJ os Alca 1 1s  Pra inha Arraial 

M. oc ulatus 
o. vespert 1 1 1 0 
H. as cens 1 on 1 s  
F. ta1> ac ar 1 a  
H. re 1 d 1  
D. vo 1 1tan s 
s .  na 1 dw l n  1 
o. c nrys urus 
A. v 1 r1 1 n 1 cus  
H. auro 1 1 ne atum 
H. p 1 um 1 er 1 
H. s te 1 n a ac nner 1 
D. argenteus 
P. ac um 1 n atus 
P. mac ulatus 
P. s c nom1>ur1k 1 
e. str l atus 
e. auranton otus 
P. paru 
H. c 1 1 1 ar 1 S  
A. s ax at 1 1 1 s 
e .  mult 1 l 1 neata 
s .  p t ctus  
Stegastes spp. 
B. ruf us  
H. poey 1 
L. nuc h 1 p 1 nn t s  
Elac at l nus  sp. 
A. 1>an 1 anus 
A. c n 1 rur1us 
B. vetula 
Ac antno1trac 1 on 
e .  rostrata 
s. spen1 1 er 1  
e .  ant lllarum 

spp , 

aciáe 
acess 
acess 

const 
acess 
acess 
const 
const 
const 
acess 
const 
const 

const 

const 
const 
const 
const 
acide 
const 
acess 
acess 
const 
acess 
aci<1e 

const 
const 
aciáe 

aciáe 
ac l áe 

acess 

const 
const 
const 
const 
acess 
const 

const 

aci<1e 

const 

const 
acide 
aciáe 
aciáe 
const 
const 
acess 
acide 
acide 
const 
const 

ac i áe 

const 
const 
aciáe 

const 
const 
const 
const 
const 
const 

const 
acide 
acide 

const 

acide 
const 

const 
const 
acide 
const 
acide 
acide 

acess 
acess 

ac i de 

acess 
ac i de 
const 
const 
const 
const 
const 
const 
const 
const 
acide 
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# 5. 4. 3. DÉFICIT DE ESPÉCIES DE PEIXES 

_,-

Uti l izan<10 o 1n<1ice de <1eficit <1e especies (Ds), que 

representa a percentagem <1e especies que nao ocorreram no l ocal 
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obtlve os seg uintes resultaaos: Estacao ao Forno, Ds ae 25, 7Y. ; 

Porto, Ds ae 34, 3Y. ; Ds aos AnJos, 3 1 . 4Y. ; Ds aa Alcal 1s, 

Ds <1a Pra1nna, 28, õ Y. .  

26, õ Y.  e 

5. 4. 4. SI MI LAR I DADE DA I CTI OFAUNA ENTRE AS ESTACOES 

A ap11cacao <1e anA11se d.e agrupamento util izando o 

coeficiente d.e similariaaae <1e czeKanowsK1, mostrou existir uma 

boa s1m11ar1aaâe entre a 1ct1ofauna <1e toaas as estacoes. Mas 

poaem ser eviaenciaaos tres grupos ( F i g . 4 ) : um formaao por 

Forno, AnJos e Alca11s, com taxocenoses ae peixes multo 

parec 1a as ; outro f ormaao exclusivamente pela estaca.o Pra 1nna, e om 

uma ictlofauna mais particular, e o terceiro constituldo pela 

estaca.o do Porto com a 1ct1ofauna mais empobrecida. A maior 

s1m11ar1dade ocorreu entre Alca11s e AnJos. 

-0, 33  0 , 41 

SIMILARIDADE 

FORNO 

ANJOS 

PRAINHA 

PORTO 

0 , 86 

FIGURA 4 - Dendrograma de s1milar1aade ut111zando o coeficiente 

ae czekanowsk1 entre a 1ct1ofauna e as estacoes, no 

per 1 o do estudado, em Arra 1 a l do Cabo. 
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5. 4. 5. SIMILARIDADE NA COMPOSICAO DA ICTIOFAUNA ENTRE AS ESPÉCIES 

Pela aplicacao da an!lise de agrupamento utilizando o 

coeficiente de similaridade de czeKanowsKi, obteve-se que dentre 

os grupos formados, sete sao e1estacae10 s  (Fig. S) . o primeiro, s6 

com e .  ■u l t 1 l 1 neata, que e constante exclusivamente no Forno. o 

segun d o ,  com A. v 1 r1 1 n 1 c u1 ,  P. paru, A. c h 1 rur1u1  e o. c hryaurua 

que caracterizam a estacao Alcalis, onde tem altos valores de 

constancia de ocorrencia. o terceiro 1nc1u1 Ste1a1tes spp. , e. 

str l atus,  P. mac u l atua ,  H .  

auro 1 1 neatum, A .  b ah l anus ,  

s te l nd ac hner 1 ,  

D. ar1enteu1 ,  

A .  

s .  

s ax at 1 1 1 s , 

spen 1 1 er 1, 

H .  

H .  

p J um 1er 1 e e .  rostrata, constantes ou basicamente constantes em 

todas as estacoes.  o quarto, formado por P. ac um 1 n atu1 ,  H. poey 1,  

s .  ba l dw 1 n 1 e s .  p l ctus ,  espec1es com d1str1bu1cao ampla nao 

ocorrendo ou ocorrendo em menor frequenc1a no Porto. o quinto 

grupo contendo D. vo 1 1tan 1  e L. DUC h 1 P 1 Dn 1 s , que ocorreram 

basicamente nas estacoes dos Anjos, Alcal is e Pra1nna. o sexto e 

formado por F. tabac ar 1 a, M. ocu 1 atua  e Ac anthos trac 1 on s pp. , que 

caracterizaram a estacao Pra1nna, sendo constantes exclusivamente 

11. o set1mo grupo abrange apenas E l ac ant t nus  sp. 

somente no Porto e nao ocorrendo no saco eia Prainha. 

constante 
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Figura 5 
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�-

- Dendrograma de s1m11ar1dade utlllzando o coeflc1ente 

de czekanowsk1, da 1ct1ofauna entre s 1 , no per1odo 

estudado, Arraial do Cabo. 
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6 .  DISCUSSAO 

VArios fatores interagem na estruturaçao de taxocenoses 

de peixes suprabênticos. Neste trabalho estude i os principais 

parametros abi6ticos, com açao direta ou indireta, observada 

neste tipo de taxocenose. Os m�todos empregados seguiram modelos 

padr0es para cada tipo de parametro. 

A t�cnica empregada para a caracterizaçao da cobertura 

bêntica nas estaçoes quantifica as comunidades de substrato duro 

( LOYA, 1976 e PITOMBO et ai . ,  1966 ) ,  e foi o m�todo empregado em 

trabalhos que relacionaram ictiofauna costeira com o substrato 

( e . g ,  SAMO I LYS, 1966), sendo entao adequado para o prop6sito 

deste trabalho . 

A caracterizaçao da Agua nas estaç0es foi feita segundo 

procedimentos 

facilidade de 

padr0es. A escolha dos parametros levou em conta a 

anAlise pelos laborat6rios envolvidos, e a 

importancia destes como fatores limitantes, como, por exemplo, o 

oxigênio dissolvido, t6xicos, como, a amônia e que afetam a 

distribuiçao das populaçoes, como a temperatura. Sendo estes, 

indicadores de mudanças ambientais como poluição e eutrofizaçao. 

A coleta de Agua, quase simultanea ao censo e em uma profundidade 

representativa do trabalho, visou mostrar o tipo de Agua no 

momento em que a ictiofauna estava sendo amostrada. 
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o método de censo visual empregado nao produz a 

representacao de 100½ da ictiofauna do local estudado (SALE & 

DOUGLAS, 1 9 8 1  ) ,  nao sendo vllido para estudos de inventlrios de 

fauna. como qualquer outro método, apresenta suas 1 1m1tac0es e 

preceitos, que devem ser considerados na anlllse dos resultados: 

espécies raras ,  noturnas ou cr1ptlcas sao subestimadas (BROCK, 

1954; SMITH & TYLER, 197 2; JONES & THOMPSON, 197 8; TALBOT & 

RUSSELL, 1978; SALE & DOUGLAS, 1981; BROCK, 1982; SANDERSON & 

SOLONSKY, 1986 e HILOMEN & GOMES, 1988) , enquanto que espec1es de 

cardumes ou territor1a11stas acredito que sejam superestimadas. 

Guestoes como dificuldades na ldentlflcacao segura das espécies, 

preferências pessoais do observador por determinados tlxons, 

espécies diminutas ou exemplares muito Jovens também sao 

problemas ressaltados na literatura ( e. a. SMITH, 1989) . Mas a 

validade do método para levantar popu1ac0es de peixes a nlvel 

comparativo é mostrado por SALE & DOUGLAS ( o p . c lt. ) ,  quando 

afirmam que três censos foram suflclentes para produzir uma lista 

de peixes compar!vel a coleta no local trabalhado, excluindo 

apenas espécies multo cr1pt1cas e por BROCK ( 1982) , que comparou 

censo visual com coleta e registrou 9 1Y. das espécies diurnas, 

consplcuas e residentes. A periodicidade e uso de réplicas nos 

censos dlmlnuem as sub e super amostragens (SALE & DOUGLAS, 

1981). Este procedimento, e a padron1zacao da técnica tornam o 

método apto a comparar a composicao e abundancla de peixes 

consplcuos entre diferentes locais. A nao ocorrência de um 

determinada espécie em uma estacao nao significa que a especie 

nao ex1Sta no local, mas slm que caso ela esteja presente se 
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encontra em menor densidade que nos locais ou momento em que fo1 

re1utra<10. 

Os do1s metodos pr1nc1pa1s de censo visual sao b asea<tos 

na quant1f1caçao dos peixes por espaço ou tempo. o metodo que 

util1za o espaço del1m1ta um transecto de um tamanho qualquer 

onde o pesquisador realiza ó levantamento, JA no outro metodo a 

quant1ficaçao e feita durante um tempo pre-estipulado. SANDERSON 

& SOLONSKY ( 1986) compararam os dois metodos e conclulram que 

ambos sao vllidos para estimar a abundância e d1stribuiçao, 

apesar de considerarem a tecnica de transecto mais quantitativa, 

com menor variaçao intrlnseca e maior controle sobre o tipo de 

fundo, Justifican<10 a escolha deste para o trabalho. Quanto as 

d1mensoes dos transectos e outras var1açoes metodol6gicas, nao 

existe um consenso. Neste estudo a técn1ca utilizada foi baseada 

nos resultados obtidos por FOWLER ( 1987). Segundo este autor, 

esta combinacao e a mais recomendada para recensear peixes 

adultos e sub-adultos, pois apresenta as melhores medias de 

densidade e menores erro padrao e coeficiente de variacao. o uso 

de rep11cas em cada transecto e a melhor forma de aumentar a 

precisao dos censos evitando observacoes at1p1cas e max1m1zando o 

registro de espec1es menos abundantes ( HELFMAN, 1983 e SANDERSON 

& SOLONSJCY, 1986). SALE & DOUGLAS ( 198 1), recomendam um m1n1mo de 

duas replicas por censo, enquanto FOWLER ( o p . c tt . ) sugere três 

réplicas, como ideal, e foi o nãmero utilizado neste trabalho. o 

tempo entre as replicas foi de 15 minutos e é considerado por 

FOWLER op. c tt .  tempo suficiente para que o estresse do 

mergulhador na comunidade se dissipe e esta retome o 
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comportamento habitual. 

A diferença entre a tecnica empregada e a idea 1 izada por 

FOWLER ( 1967) e que o cabo não foi desenrolado simultaneamente ao 

censo, e sim previamente. o cabo do transecto era fixado e sb 

apbs 30 minutos tinna in icio o primeiro censo. A meu ver, este 

tempo e suficiente para que as especies retomem sua atividade, 

ignorando o cabo, e e tempo superior ao recomendado por outros 

autores: SAHDERSOH & SOLOHSKY ( 1986) recomendam 10 minutos e 

HILOMEM & GOMEZ ( 1968 ), 20 minutos. 

Hes te traba 1 no, a abundância das especies foi obtida 

atraves da frequenc1a de ocorrenc1a ao longo do estudo, apesar de 

algumas especies terem sido visualmente mais abundantes em 

determinadas estaçoes que em outras. A contagem de indivlduos 

como forma de quantificar taxocenoses de peixes e utilizada por 

vArios autores, mas esta tecnica e discut1ve1. TALBOT & RUSSELL 

( 1978), contaram o namero de 1ndiV1duos estimando as especies de 

cardume, BELLWOOD & ALCALA ( 1968) determinaram a abundanc1a em 

logaritmo das contagens aproximadas. segundo HELFMAN ( 1983), a 

tecn1ca de contagem deve ter testes anteriores de marcação e 

recaptura. Ho meu entender, a contagem de indivlduos durante um 

censo e insegura, pois especies solitArias, casais, cardumes, 

crlpticas, consplcuas, residentes ou transeuntes devem ter um 

tratamento especifico e metodos distintos de obtenção dos dados 

como sugerido por SMITH ( 1989). Particularmente, neste trabalho, 

em que as replicas foram feitas sobre o mesmo transecto, a 

contagem seria totalmente inadequada face a imposs1b1 1 1dade de se 

evitar a recontagem dos 1 ndiv1duos. 
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A def1n1cao de um perlodo f1xo do d1a para realizar as 

observaçoes reflete a preocupacao para que o ritmo circadiano das 

espe c ies nao 1nt1uenc1asse o resultado e tambem foi considerado 

por outros pesquisadores como SANO et ai . ( 1984) que trabalharam 

entre 08: 00 e 12: 00 n, FOWLER ( 1981) trabalhando entre 08: 30 e 

16: 00 h DEHHI S & BRIGHT ( 1988) com 09: 45 e 15: 30 h e SMITH 

( 1989) com 08: 00 as 12: 00 noras. COLTON & ALEVIZON ( 1981) 

trabalharam com a influência da var1abil1dade diurna em 

amostragens de peixes rec1fa1s e conclulram que as poucas 

espec1es que apresentaram var1acao s1gn1f1cat1va entre os 

norAr1os tiveram mudança na abundanc1a em norAr1os extremos do 

d1a, permanecendo os perlodos 1ntermed1Ar1os pouco alterados. 

Segundo HOBSON ( 1915) a ma1or1a das espec1es de costao sao 

d1arnas, citando grande parte dos tAxons registrados neste 

estudo. consequentemente, acredito que o levantamento realizado e 

representativo das taxocenoses de peixes dos locais estudados a 

nlvel comparativo entre as estacoes, e que a escolha do norAr1o 

de observaçoes deste trabalho fo1 adequada. 

A segurança na ident1f1caçao dos peixes v1sua11zados fo1 

obtida reduzindo o namero de tAxons amostrados de forma a s6 

incluir espec1es bem d1ferenc1adas das demais, ou considerando 

complexos de especies. Na Area estudada ocorrem quatro espec1es 

de Ste 1 a1t e 1 ,  mas apenas s .  p t ctus fo1 considerado a nlvel 

espec1f1co. As demais especies (S. f us c us , s. var t ab 1 J 1 s  e s .  

J euc o st t ctus ) apresentam fases na v1da em que a ident1f1cacao 

durante o censo visual e insegura devido a extrema semelhança 

entre as especies. Diante disso, optei por considerar as três 
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espec1es no tAxon Ste1a1te1 sp p . .  

ll 1 

o mesmo procedimento fo1 

adotado para Ac anthoa trac  1 on s P P. , que agrupa A. quacir 1 c oro u e 

A. po 1 y1on 1 u1 .  JA no caso de F1stulariidae, est3o descritos para 

o sudeste do Brasil duas espec1es de F 1 1tu 1 ar 1 a, F. tab ac ar i a  e 

F. pet imb a .  os Jovens observados podem ser de ambas as espec1es, 

mas provavelmente se referem a F. tab ac ar i a, pois alem de nao 

terem sido observados ind1V1duos adultos de F. pet imba, segundo o 

Dr. Jose L1ma· de F1gue1redo (comun1caç3o pessoal) esta espec1e e 

mais comum em Aguas afastadas da costa. 

Acredito que a durac3o do per1odo estudado foi 

suf 1c1ente para cumprir os objetivos propostos e minimizar 

variacoes, SALE & DOUGLAS ( 198 1) afirmam que trabalhos de longo 

prazo com censo visual podem incluir morte, migração e emigração, 

dlficultando a anAlise. A duração deste estudo e maior que a 

usada na maioria das pesquisas deste tipo encontradas na 

literatura. Trabalhos comparando locais próximos geralmente sao 

pontuais (e. g. , HILOMEN & GOMEZ, 1988) ou de curta duração (e. 

g. SAMOILYS, 1988) . Alem disso, SALE ( 1988), afirma que a 

abundância no numero de 1ndiv1duos, em um local, muda ao longo do 

tempo devido a adventos naturais, mas a variação a nlvel de 

especies e pequena. 

um importante princlpio aplicado a trabalhos ecológicos 

_ __, e a padronização dos procedimentos, assumindo que os erros nas 

estimativas seJ am constantes nas amostras (SM ITH, 1989) . Neste 

trabalho todas as tecnicas f oram padronizadas de modo que as 

falhas metodológicas n3o comprometessem 

comparativos entre as estaçoes. 

os resultados 
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Quanto a cobertura bêntica os resultados mostraram que a 

três metros de profundidade os zoant ideos predominam nas estacoes 

com ambientes naturais com pouco ou m�dia expos1cao a ondas 

(Forno, Anjos e Prainha) . JA a cinco metros a heterogeneidade � 

maior, sendo os componentes principais resultantes da 

profundidade da estacao. As estacoes rasas apresentando as 

maiores frequências de areia e cascalho. 

Os lndlces de diversidade aplicados ao bentos mostraram 

maior variedade de tipos de substrato nas estacoes da Prainha, 

Anjos e Forno enquanto que na estacao da Alcalis, provavelmente 

devido a maior expos1cao a ondas, maior profundidade e influência 

dos despejos da Cia. Nac. Alcalis, a varie<1ade foi menor. No 

Porto a quase homogeneidade de algas pode ser explicada pela 

profundi<1ade e por influência de 6leos, pois segundo LOYA ( 1976) , 

estes compostos 1mpe<1em a fixacao e sobrevivência de larvas de 

corais. 

as 

A anAlise de agrupamento do bentos nas estacoes mostra 

maiores similar1<1ades decorrentes da neterogeneida<1e <10 

substrato e da acao das 

entre as estacoes do 

var1Aveis fis 1ogrAf1cas. A seme1nanca 

Porto 

estacoes sao profundas e com 

e da Alcalis � aparente. As duas 

grande cobertura a1ga1 na faixa 

traba 1 nada, mas o Porto � homogeneamente coberto por algas at� o 

fundo, enquanto a Alcalis apresenta um grande aumento na 

diversidade dos componentes bênticos conforme aumenta a 

profundidade e d1minu1 a influência do batimento de on<1as. A 

1nfluênc1a dos parametros f1siogrAf1cos na paisagem submarina � 

tao n1t1<1a que os den<1rogramas de cobertura bêntica e das 
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var11ve1s f1s1co-geogrlf1cas podem ser sobrepostos, 

grupos formados sao idênticos. 

P O U O S  

A qualidade da Agua nas estacoes estudadas foi avaliada 

comparando os resultados obtidos com dados de outros trabalhos na 

regiao e com o recomendado pelo conse lho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) para Aguas salinas de classe cinco. Cujo uso 

destina-se a balneabilidade, protecao das comunidades aquAticas e 

criacao natural ou aquacultura de espécies destinadas a 

alimentacao humana (CETESB, 1987) . 

Apesar das caracter isticas particulares da Area 

estudada, poucos trabalhos analisaram parâmetros hidrogrAficos no 

local. A maioria das pesquisas restrigem-se a estacoes externas a 

Bala de Arraial do Cabo e saco da Prainha em locais com 

influência direta da ressurgência (e.g . ,  MATSUURA, 1986). 

Segundo VALENTIM et ai. ( 1975),  .a Enseada de Arraial do 

Cabo nao é diretamente fertilizada pelas Aguas de ressurgência, 

possuindo Aguas acima de 2 2  e com média de 2 !1- e no centro da 

enseada . ANDRE ( 1990) confirma este resultado, 

ilhas de· Cabo Frio e dos Porcos mantém represada 

afirmando que as 

uma massa de 

Agua quente quando a ressurgência é no sentido NE-SW, mas no 

regime de subsldéncia, o retorno das massas frias a costa provoca 

lnversao no sentido da corrente passando a SW-NE entrando pelo 

boqueirao e limpando as enseadas com renovacao quase total da 

massa de Agua. STEPHENS et ai. ( 1988) , afirma que no mar a 

temperatura é a mais importante variAvel de larga escala entre as 

que afetam populacoes de peixes e pode representar um efeito 

local como uma descarga térmica. 
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A temperatura média da Agua obtida neste trabalho estA 

bem prt>xima a encontrada por VALENT IN et ai. ( 1975) para a 

estacão no centro da bala e um pouco acima da verificada por 

ANDRE ( 1990) , também no centro. Os resultados encontrados por 

MURICY ( 1989) também são um 

estudo. MURICY ( o p .  c tt. ) 

associado aos altos valores 

resultados.  

pouco mais baixos que os deste 

realizou coletas trimestrais, o que 

de desvio padrão aproximam os 

A alta salinidade obtida neste trabalho e a encontrada 

por VALENTIN et ai. ( 1975) e ANDRE ( 1990 ) ,  ambos no centro da 

bala, e MURICY ( 1989) no cost3o direito dos Anjos, cost3o direito 

do Forno e ilha de Cabo Frio são quase idênticos, mostrando que a 

baixa pluviosidade e ausência de rios naturais em Arraial do Cabo 

implica em uma pequena variacão na salinidade tanto temporalmente 

quanto espacialmente, corroborando meus dados com baixos 

coeficientes de variacao tanto entre as estacoes quanto entre 

coletas. 

o pH alcalino encontrado, tanto nas 

individualmente quanto na média geral, concorda com o s  

estacoes 

dados de 

MURICY ( 1989) para suas estacoes. Os dois trabalhos possuem 

valores i gua i s  de pH. os  coeficientes de variacao muito pequenos 

confirmam a pequena alteracão deste parametro ao longo do tempo e 

espaco na Area estudada. os  valores médios e desvio padr3o de pH 

est3o dentro do intervalo recomendado pelo CONAMA (CETESB, 1987). 

Não foi encontrado na literatura nenhum trabalho que 

tenha analisado a concentracao de amônia nos locais estudados. 

Meus dados mostraram uma média geral e por estação baixa, mas 
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algumas estacoes apresentaram coef1c1entes de var1acao muito 

altos. I sto pode ser explicado por dois fatores: primeiro, o 

canal dos Anjos, que na mare alta se liga ao mar despejando alta 

quantidade de materia orgânica na baia; segundo, � o despejo da 

Cia. Nac. Alcalis no saco da Prainha, despejo este que possui 

amônia. Estes efluentes distribuem a amônia pelas estac0es em 

funcao das correntes e mares. Consequentemente, as estacoes podem 

apresentar concentracoes muito baixas ou ate altas. Todos os 

valores de amônia encontrados durante o trabalho est3o abaixo do 

considerado aceitAvel pelo CONAMA (CETESB, 1987). 

os valores obtidos para a concentrac3o media de nitrito 

das estac oes sao muito maiores que os encontrados por ANDRE 

(1990) em 1972/73. Este autor afirma que nestes anos o teor de 

nitrito dentro da baia de Arraial do Cabo era muito menor do que 

das estacoes do lado de fora da ilha de Cabo Frio que sofrem a 

influência das Aguas ricas do fundo vindas com a ressurgência. 

Este trabalho mostra a eutrofizac3o na Agua estudada, como 

consequência dos despejos antr�picos. As concentracoes obtidas 

nas minhas estacoes possuem valores pr�ximos aos encontrados por 

AHDRE (o p .  c lt. ) para as suas estacoes de ressurgência. os altos 

coeficientes de variacao, como no parametro amônia, sao mais uma 

afirmacao da influência dos despejos na concentracao de compostos 

nitrogenados na !rea estudada. Apesar disso est3o muito abaixo do 

valor adimitidO pelo CONAMA (CETESB, 1987). 

o teor de fosfato em Aguas tropicais superficiais e 

cerca de o, 2um (AHDRE, 1990). A concentrac3o media de fosfato 

obtida neste trabalho e idêntica a encontrada por AHDRE (o p .  



46 

c1t. ] par a  a es t a� :ao n o  me l o  d a  ba l a de Arral al do C abo entre 

1 97 2 /73 ,  mas 0 1  res ult ados das es t a� oes 1nd l v 1 dualmente mos tram 

que as e1 t a� 0e1 1 nterna1 apresenta■ valores ma 1 ore1 do que a1 

e1 t a� 0e1 externas. Es te i at o  e 0 1  altos c oei l c tentes de var 1 a� :ao 

■a 1 1  uma ve2 c oni l r■a■ a 1 n1 1 uen c 1 a  dos despej os na  entrad a  de 

nutr ientes em Arra i al do c ano. Ho c as o  do parametro i o1 i ato  

aparentemente o c an al dos AnJ os tem i orte a� :ao  na  eutrof l i a� :ao do 

loc al. 

o valor med10 de ox1gen10 d 1sso 1v1do na Agua para as 

estaçoes est! bem pr�xlmo ao encontrado por ANDRE ( 1990) para o 

melo da bala de Arraial do Cabo. Os balxos coeflclentes de 

var1acao da medla geral e das estaçoes mostram que a concentraçao 

de ox1gen10 dlsso1v1do nao mudou multo espacial ou temporalmente. 

A concentração medla de ox1gen10 a1ssolvldo encontrado em cada 

estação e maior que o m1n1mo recomendado pelo CONAMA (CETESB, 

1 967). 

A anAllse de colimetria total obteve valores baixos com 

pequeno coeficiente de variação entre a media das 

ao longo das coletas houve valores altos de 

estaçOes, mas 

desvio padrão 

principalmente no Porto e na Prainha. Não foi encontrada na 

literatura qualquer informação sobre coliformes totais na região. 

o valor medio de coliformes fecais na Agua fol balxo, mas com 

desvio padrão e coeficiente de variação altos, o que tambem foi 

encontrado ao longo do trabalho nas estaçoes. MURICY ( 1989) 

encontrou valores multo maiores que os meus para a estação da 

praia dos Anjos, mas isto e explicAvel, pois o autor coletou a 

Agua para an!lise em local muito pr�ximo a salda do canal dos 
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AnJ os. Se gunõo o autor (Guilherme Mur1cy, comunlcacao pessoal) a 

co 11metr1a, rea11zaõ a quatro vezes com intervalos tr1mestra1s, 

apresentou um desvio padrao muito alto. Isto e o local da coleta 

exp11car1am a dlferenca. os lnd1ces bacter101�g1cos do CONAMA 

(CETESB, 1967) classlflcam todas as estacoes como "multo boas" 

para balneab111dade e "pr�pr1as" para as demais at1v1tt ades. 

A nao s1gn1f1canc1a da anAllse dlscr1m1nante para os 

parametros n1drogrAflcos entre as estacoes, mostram que apesar da 

presenca dos efluentes antr�plcos, alnda nao estA ocorrenõo uma 

eutrof1zacao excessiva e 1 oca11zada, f1canõo os despejos d1lu1dos 

n a  reg1ao estudada, possivelmente devido a uma boa c1rcu1acao da 

Agua. Mas, observando os dados, e notado que os maiores valores 

dos compostos nitrogenados, fosfato e co11metr1a sao sempre 

encontrados nas estacoes da enseada dos AnJos e geralmente com 

altos valores de desvios padrOes e coeficientes de var1acao, 

sugerindo ser essa Area a mais afetada por despej os organ1cos 

dentre os 1oca1s estudados, ainda que ocasionalmente e em pequena 

quantidade. A influencia da Agua n a  composicao da ictiofauna 

tanto diretamente quanto indiretamente por acao no bentos e 

descartada neste trabalho. As anAlises d1scrim1nantes mostraram 

que as d1ferencas no bentos e na ictiofauna nao tem relacao 

s1gnif1cat1va com a qualidade da Agua nos locais estudados. 

o procedimento utilizado de retirar nove das especies de 

peixes para os cAlculos das anAllses de agrupamento, fortaleceu 

os resultados, J A  que as especies excluldas nao sao bem 

amostradas pelo metodo de censo visual. o. ve s p e rt 11 1 0  e H. re t d t  

sao cr1pt1cos, H. as c en s 1 on 1 s  e P. s c nomcur11 1 sao noturnos, e .  
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ant l l l aru■ nao e t lpico de locais com o substrato duro (BOHLKE & 

CHAPLIN, 1970 e RANDALL, 1963) e as demais especies sao raras nas 

Areas estudadas. Eliminar elas anAlises especies com estas 

caracterlsticas e recomendado (SALE & DOUGLAS, 1961) .  

os resultados mostraram que as estacoes da enseada elos 

AnJ os apresentaram a 1ct1ofauna menos estruturada que as dema1s. 

o Porto e os AnJ os tiveram, os maiores def1c1ts de espec1es, 

maior namero de espec1es ac1denta1s, e menor namero ae espec1es 

constantes. As estacoes restantes, tanto as externas quanto a da 

enseada do Forno apresentaram valores multo pr�x1mos quanto aos 

1 nd1ces aplicados, sugerindo um recrutamento mais c11vers1f1cado. 

As anA11ses de agrupamento, dos peixes entre s1 e entre as 

estacoes, mostraram que existe uma alta s1m11ar1dade entre a 

1ct1ofauna de todas as estacoes . Isto e devido ao grande namero 

de espec1es que nao apresentam qualquer preferenc1a entre as 

estacoes, sendo frequentes em todas ou quase todas. Mas e notado 

que ocorrem pequenas part1cu1ar1dades . Algumas estacoes, 

pr1nc1pa1mente as extremas, como 

caracterizadas por altas e baixas 

espec1es. 

Porto e Prainha, podem ser 

frequenc1as ele determinadas 

segundo TALBOT & RUSSELL (1976) a var1acao das 

comunidades de peixes e exp11cada pelas d1ferencas nas estruturas 

elos amb lentes, e interacoes alimentares; SHULMAN ( 1 9 6 5 ) , 

concorda, e afirma que a compos1cao de uma ict1ofauna 

resultante da sobrev1venc1a a d1starb1os ab1�t1cos, interacoes 

compet1t1vas e d1spon1b111dade de recursos; LOWE-McCONNELL (1987) 

coloca que a c11vers1dade e biomassa de peixes aumenta com a 
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complexidade do ambiente . Como nao se tem registro que tenha 

ocorr1do em Arraial do Cabo nos �lt1mos anos nenhum grande 

dist�rbio ambiental que pudesse af etar a compos1cao da ictiof auna 

local. E com a pouca variacao na qualidade da Agua entre as 

estacoes, entao outros fatores estao contribuindo para as 

na compos1cao e distr1buicao da 1ct1ofauna . conf orme d1ferencas 

SANO et al. ( 1964), muitos peixes coexistem e ut 1 11 zam os 

recursos d1sponive1s no meio especialmente alimento e espaco, e 

se estes recursos diferem quant1tat1vamente e qua 11tat1vamente 

entre os locais diferentes, sugere-se entao, serem a causa da 

existência de d1ferencas entre comunidades, para SALE ( 1966) a 

composicao e abundancia de peixes varia entre locais e e 

determinada por requerimentos especif icos para tipos de 

microambientes . 

Segundo DENNIS & BRIGHT ( 1966) , a ep1f auna predominante 

tais como corais e esponj as nao sao pr1mar1amente recursos 

al 1mentares, mas habitat para crustAceos, moluscos, equ1nodermas 

e outros invertebrados que sao o pr1nc1pa 1 alimento dos peixes; 

consequentemente uma ep1f auna complexa aumenta a estrutura das 

taxocenoses de peixes. Mas independentemente do a 11mento, a 

comp1e1cao do ambiente e multo importante, JA que para peixes, o 

espaco e o recurso mais 11m1tante nos ambientes rec1f a1s (SMITH & 

TYLER, 1972; LOWE-McCONNELL, 1967; SALE, 198 8) . 

Nas Areas estudadas existem multas espec1es comuns e 

constantes para todos os locais independente das pequenas 

var1ac0es na caracter1st1ca da Agua, compos1cao bent1ca ou 

f atores f 1s1ogrlf 1cos. Entretanto, determinadas espec1es sb f oram 
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constantes nas estacoes internas, enquanto outras sõ nas estacoes 

externas. Aparentemente, as estacoes externas e o Forno possuem 

uma 1ct1ofauna um pouco mais complexa que as estacoes da enseada 

dos Anjos, mau abrigadas e sujeitas a var1acao de d espejos 

organicos . Entretanto, d entro da enseada, a estacao dos Anjos e 

mu lto ma ls  estruturada que o Porto. co1nc1d entemente, a estacao 

do Porto apresenta a 1ct1ofauna ma ls  pobre e tambem a menor 

var1acao nos componentes do substrato, sugerindo uma menor 

d1vers1dad e d e  m1croamb1entes. Nao foram observadas relacoes 

trbf lcas ou comportamentais que pud essem exp l icar os agrupamentos 

encontrados entre os peixes nas diferentes estacoes. 

Conc1u1-se, no entanto, que na !rea de Arra ial do Cabo 

estudada, a compos1cao e a d lstr1bu1cao d a  lct lofauna 

suprabent1ca e d e f ln l da, pr1nc1pa1mente,  pela pos1cao geogrAf lca 

e caracterlst lcas fls l cas dos costoes rochosos. Estas var1Ave1s 

tem acao efetiva na compos1cao da paisagem submarina e 

conse quentemente, na dlstr1bu1cao da ma i or parte dos recursos 

ut111zados por estes peixes. Alem d lsso, a prbpr la 1ct1ofauna e 

afetada diretamente por parametros flsicos que interferem no seu 

d eslocamento e captura de alimento. 
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7 .  CONCLUSOES 

conclui-se que para os organismos e os locais estudados 

durante o trabalho. 

I- Quanto a fisiografia, a estacao do Forno apresentou 

valores para batimento de ondas, grau de embaiamento e 

profundidade m�dia intermediarios entre as demais estacoes; 

Porto, o menor valor para batimento, e maior valor para grau de 

embaiamento e profundidade; Anjos, t>atimento interme- d U.rio, o 

maior valor para embaiamento e a menor profundidade; Alcalis, 

maior valor de batimento, menor valor de embaiamento e maior 

valor de profundidade; Prainha, t>atimento m�dio, 

profundidade com o menor valor. 

emt>aiamento e 

Quanto a composicao bêntica, foram classificados oito 

tipos de sut>strato. As estacoes Forno, Anjos e Prainha 

apresentaram maior heterogeneidade e resultados muito próximos 

para os lndices de diversidade; J A  Porto e Alca11s foram mais 

homogeneas, com grande cobertura a1ga1, e menores valores de 

riqueza, diversidade e equitat>ilidade. 

Quinto as var1acoes encontradas nos parametros 

hidrogrAficos analisados sujeitos a influência antrópica, nao 
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ex1st1u dlferenca s1gn1f1cat1va temporal 

consequentemente 

comun1da<1es. 

nao sao re 1ac1onAve1s 

ou 

a 
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espac1a1, e 

estrutura das 

II- Foram cons1derados J S  grupos de pe1xes, sendo 33 a 

n1ve1 de espec1e e do1s a n1ve1 de gênero. Todas as estacoes 

possu1ram 1ct1ofaunas semelhantes, mas a Pra1nha se destaca por 

apresentar part1cu1ar1da<1es com uma 1ct1ofauna ma1s estruturada e 

o Porto por possu1r uma lctiofauna mais pobre. No Forno 1 1, 4r. das 

e s pec 1 es regi stra<1as foram acidentais, 22, 9 r.  ac es s 6r 1 as e 42, 9 r.  

constantes. No Porto 22, 9 r.  foram acidentais, 8, ó½ acess6rias e 

34, 3½ constantes. Nos Anjos 22, 9 r.  foram acidentais, 5, 7½ 

8, ó½  acess6r1as e 40 , o r.  constantes. Na Alcalis 1 4, Jr.  acidentais, 

acess 6 r i as e 48, ó ½  constantes. Na Prainha 1 1, 4½ ,  acidentais, 

1 1, 4r. aces s 6 r i as e 48, ó ½  constantes. 

I II- Das especies de peixes analisadas, aparentemente, a 

composiçao e distribuicao da ictiofauna suprabêntica � melhor 

definida pela posicao geogrAfica e caracter1sticas f1sicas dos 

costoes rochosos do que pela composiçao do bentos ou h1drogrAf1a. 

A acao humana, mesmo nao sendo notAvel sobre a Agu a, faz-se 

sent1r, 1nd 1retamente, 

1 ct1ofauna do Porto. 

no empobrecimento da estrutura da 
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6 .  PERSPECTI VAS 

A 1nfluenc1a relativa dos fatores f1s1ogràf1cos na 

estruturaçao das taxocenoses de peixes abordadas, em Arraial do 

Cabo, só serà definida com maior prec1sao quando estudos 

avaliando a 1mportanc1a das 1nteraçoes b1ót1cas nessas mesmas 

taxocenoses forem feitas. SM ITH & TYLER ( 1972), SHULMAN ( 1965) e 

LOWE-McCONHELL ( 1967), destacam a necessidade do connec1mento das 

flnas subd1v1sOes de recursos ambientais b!s1cos efetuadas por 

peixes em ambientes como o estudado . 

Outro procedimento interessante seria a repet1çao do 

estudo após a conclusao das obras de saneamento e construcoes no 

porto, de modo a ava 11ar como as mod1f1cacoes no ambiente se 

refletem na 1ct1ofauna. Segundo ROBERTS et a J .  ( 1966) o ideal � 

estudar o ambiente antes e depois de var1açoes ambientais, 

tentando caracterizar esp�cles de peixes associadas a cond1ç0es 

part �culares que possam ser usadas para lnd1car mudanças e 

monitorar o ambiente, ou como sugerido por STEPHENS et a J . ( 1968) 

observar mod1f1caçoes nas taxocenoses locais pelo surgimento ou 

desaparecimento de esp�c1es e mudanças na abundancla das 

populaçoes causadas pelas alteraçOes locais . 
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Tabela X I V  - oistr 1buicao dos valores de temperatura da Agua 
(ºC ) , em cada estac3o pelos meses/dlas amostrados. 

COLETA\ESTACAO FORNO PORTO ANJOS ALCAL IS PRAINHA 

Janeiro (7 - 15) 23, O 23, 8 22, O 24, O 2 4, 0 

Janeiro ( 2 6 - 3 0 ) 23, 5 2 3 ,  9 24, 5 24, O 2 2 ,  8 

Fevere i ro ( 16-20) 25, O 24, 5 25, O 25, O 25, O 
Marco ( 1 1 - 1 3 )  22, 3 22, 3 23, 8 23, 8 2 1, O 
Abr il (6 - 10) 2 3 ,  6 24, 2 24, 8 24, 6 2 4, 8 

Abr ll  (22 -2 4) 2 4, 6 24, 4 23, 6 24, 2 24, O 
Halo ( 15 -2 3 )  2 3 ,  6 2 3 ,  8 23, 6 23, 2 2 4, 2 

Tabela XV - Dlstr 1bu 1cao dos valores de ox 1gen 10 d 1ssolv 1do 
(ml/ 1 ) ,  em caaa estacao pelos meses;a 1as amostraaos. 

COLETA\ESTACAO FORNO PORTO ANJOS ALCALIS PRAINHA 

Janeiro (7- 15 )  
Janeiro (26-30 ) 
Fevereiro ( 16-20 ) 5, 22  4, 69 5, 17 5, 36 4, 60 
Marco ( 1 1 - 13) 5, 56 5, 32 5, 77 5, 52 5, 7 1  
Abrl l (6- 10) 6, 33 6, 3 3  5, 04 5, 22  5, 16 
Abr 11 (22 - 2 4) 5 ,  56 5, 64 5, 47 5, 24 5, 49 
Halo ( 1 5 - 2 3 )  

Tabela XVI - D 1str 1bu 1cao dos valores de pH, 
pe los meses;a 1as amostraaos. 

em caaa estacao 

COLETA\ESTACAO FORNO PORTO ANJOS ALCALIS PRAINHA 

Janeiro (7 - 15) 6, 15 6, 10 6, 06 8, 45 8, 30 
Janeiro (26 - 30) 8 ,  2 2  8 ,  1 4  8, 20 8 ,  3 9  8 ,  3 9  

Fevereiro ( 16- 20 ) 8, 29 8, 23 8, 26 8, 26 8, 30 
Marco ( 1 1- 13) 6, 24 8, 22  8, 22 8, 35 8, 23 
Abr 11 (6- 10 )  8, 23 6, 23 8, 22  8, 39 8, 29 
Abril (22-24 ) 8, 16 6, 18 8, 17 8, 24 8, 1 1  
Maio ( 15-23 ) 8, 16 8, 17 8, 20 8, 19 8, 19 
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Tabela XV I I - D1str1bU1C30 <1 os valores <1 e s al 1n1<1a<1e ( Y. o), em 
cada estaca.o pelos meses/d ias amostrados. 

COLETA\ESTACAO FORNO PORTO ANJOS ALCAL IS PRA I NHA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Janeiro ( 7 - 15 ) 3 5 , 8 9  3 5 ,  9 1  3 5 , 8 8  3 5 , 9 5  3 5 , 9 9  
Janeiro ( 2 6- 3 0 ) 3 5 ,  4 5  3 5 , 6 5  3 5 ,  5 2  3 5 , 8 2  3 5 , 8 1  
Fevereiro ( 1 8- 2 0 ) 3 5 , 2 7  3 5 , 3 7  3 5 ,  2 7  3 5 , 3 8  3 5 , 3 7  
Marco ( 1 1- 13 ) 3 5 , 7 3 3 5 , 7 3 3 4 , 7 6 3 5 , 42  3 5 , 8 5  

Abr 1 1  ( 8 - 10 )  3 5 , 4 6  3 5 , 4 6  3 4, 9 9  3 5 ,  3 6 3 5 ,  2 7  
Abr 11  ( 22 -2 4 ) 3 5 ,  2 5  3 4, 9 6  3 4, 7 1  3 5 , 5 0  3 5 , 6 3  
Ma1o ( 1 5 -2 3 ) 3 5 , 2 1  3 5 , 2 3  3 5 , 2 5  3 5 , 2 6  3 5 ,  9 4  

Tabela XV I I I  - D1str1bu1cao <los valores <le f osf ato (uM/ 1 ), em 
cada estaca.o pelos meses/dias amostrados. 

COLETA\ESTACAO FORNO PORTO ANJOS ALCAL IS  

Janeiro ( 7 - 1 5 )  o ,  5 0  o ,  2 0  o ,  2 0  o ,  2 0  
Janeiro ( 2 6 - 3 0 ) o o ,  2 0  o ,  7 0  o ,  2 0  
Fevereiro ( 1 8 - 2 0 ) o ,  2 0  o ,  7 0  o ,  7 0  o ,  2 0  

Marco ( 1 1 - 1 3 ) o o ,  47 o ,  47 o ,  2 3  
Abr 1 1  ( 8 - 10 )  o ,  7 1  o ,  43 o, 2 5  o ,  10 
Abr 1 1  ( 2 2 - 2 4 ) o ,  1 O o ,  19  0 , 3 8  o ,  19 
Maio ( 15- 2 3 ) o o ,  2 5  o o ,  1 6  

Tabela X IX - Dlstr1bu1cao <los valores <le amon1a (UM/ 1 ) ,  
estaca.o pelos meses/<llas amostrados. 

COLETA\ESTACAO FORNO PORTO ANJOS ALCAL IS  

Janeiro ( 7 - 1 5 ) 3 ,  1 O 1, 8 0  1 ,  9 0  2 ,  2 0  

Janeiro ( 2 6 - 3 0 ) 1 ,  6 0  3 ,  00 9 ,  00 3 ,  9 0  
Fevereiro ( 18 - 2 0 ) 2 ,  40 o, 3 0  o o ,  40 
Marco ( 11- 1 3 ) 1, 00 o ,  80 o ,  8 0  1 ,  2 0  
Abr 1 1  ( 8- 10 )  4, 7 2  o ,  40 2 ,  48  ó ,  8 8  

Abrll ( 2 2- 2 4 ) 4, 5 6  9 ,  44  1 1, ó 1 ,  8 4  
Maio ( 15- 2 3 ) o ,  9 6  1, 04 o, 9 9  2 ,  00 

PRA I NHA 

o ,  2 0  
o ,  2 0  
O ,  2 0  

o ,  47 
o 

o ,  

o 

14 

em cada 

PRA I NHA 

2 ,  6 0  
O ,  60 
1 ,  00 
o ,  8 0  
2 ,  2 4  
1 ,  2 0  
2 ,  6 7  



__,, 

.__; 

'-

..__ 

_;, 

_. 

..,, 

T a b e l a  XX - D 1 s t r 1 b u 1 c a o d o s  v a l o r e s d e  n 1 t r 1 t o  ( UM/ 1 ) ,  

e s t ac a o p e l o s me s e s / d i a s amo s t r ad o s . 

COLETA\ESTACAO FORNO PORTO ANJOS ALCAL I S  

J an e i r o ( 7 - 1 5 )  o ,  3 0  O ,  2 0  o ,  2 0  o ,  2 0  

J a n e i r o ( 2 6 - 3 0 ) o ,  2 0  o ,  3 0  o ,  � o  o ,  2 0  

Fev e r e i r o  ( 1 8 - 2 0 ) o ,  2 0  o ,  8 0  o ,  3 0  o ,  7 0  

Marc o ( 1 1 - 13 ) o ,  1 5  o ,  2 0  o ,  1 O o ,  2 0  

Ab r 1 1  ( 8 - 10 ) o ,  0 8  0 , 0 5  o ,  3 6 o ,  12  

Ab r 1 1  ( 2 2 - 2 4 ) o ,  10  o ,  5 6  o ,  2 2  o 

Ma i o  ( 15 - 2 3 ) o o ,  0 7  o ,  0 5  o ,  13  

6 5  

em c ad a  

PRA I NHA 

o ,  2 0  

o ,  2 0  

o ,  2 0  

o ,  1 O 

o ,  2 6  

o ,  12  

o ,  14 

Tab e l a  XX I D 1 s t r 1 bu 1 c a o d. O S  v a l o r e s  d e c o l l f o rme t o t a l 

( Lo g  NMP/ 100m l ) ,  em c ad a  e s t a c a o  p e l o s me s e s / d i as 

amo s t r ad o s  

COLETA\ESTACAO FORNO PORTO ANJOS ALCAL I S  PRA I NHA 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

J an e i r o ( 7 - 1 5 )  1 ,  5 1 8 2 ,  4 1 5  2 , 3 8 0 1 ,  898 3 ,  3 8 0 

J a n e i r o  ( 2 6 - 3 0 ) 1, 0 0 0  1, 2 3 0  3 ,  1 14 1 ,  1 4 6  o ,  o 

F e v e r e i r o ( 18 - 20 ) 2 , 3 8 0  1 ,  699 2 ,  1 14 1 ,  898 2 , 0 4 1  

Mar c o ( 1 1 - 13 ) 2 ,  0 4 1  3 ,  2 3 1 2 , 544 2 , 2 3 0  1 ,  5 19 

Abr 1 1  ( 8 - 10 ) 2 , 7 3 2  3 , 3 8 0 2 , 5 44 3 , 2 0 4  2 , 3 0 1  

Abr 1 1  ( 2 2 - 2 4 ) 2 , 3 8 0  3 ,  7 3 2  3 , 2 0 4  3 ,  3 8 0  3 ,  2 3 0  

Ma i o  ( 15 - 2 3 ) 2 , 3 8 0  2 ,  3 6 2  2 , 964 2 ,  6 6 3  2 ,  3 8 0 

Tab e l a  XX I I  ·D l s t r 1 b u 1 c a o ct o s  v a l o r e s d e  c o 1 1 t o rme f e c a l  

( Lo g  NMP/ 10 0m l  ) ,  em c ad a  e s t a c a o p e l o s me s e s / d i a s 

amo s t r a d o s . 

COLETA\ESTACAO FORNO PORTO ANJOS ALCAL I S  PRA I NHA 

J an e i r o  ( 7 - 1 5 )  o ,  3 0  o ,  90 o ,  3 0  o ,  3 0  o ,  3 0  

J an e i r o ( 2 6 - 3 0 ) o ,  o o ,  o 1 ,  6 0 2  o ,  o o ,  o 

F e v e r e i r o ( 18 - 2 0 ) o ,  o o ,  o o ,  6 0  o ,  o O ,  O 

Mar c o  ( 1 1 - 13 ) 1 ,  3 O 1 o ,  3 0  o ,  3 0  o ,  o o ,  o 

Abr 1 1  ( 8 - 10 ) o ,  o 1,  3 O 1 1 ,  3 O 1 o ,  o o ,  o 

Abr 1 1  ( 2 2 - 2 4 ) o ,  o 2 ,  2 3 0  1 ,  146  2 ,  3 62  1 ,  146  

Ma i o  (. 1 5 - 2 3 ) o ,  3 0  o ,  90 2 , 7 3 2  1 ,  3 6 2  o ,  3 0  
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TABELA XXIII- I nformacoes sobre a blolog1a das espec 1es de pe ixe 
cons1deraaas nas estacoes ae coleta, no per1oao 
estuaaao, em Arra 1a 1 ao Cabo, onde, quanto ao 
Hablto allmentar: B =  Bent�fago, P=  Planct�fago, H =  
Herblvoro, C =  Carnlvoro, L =  Limpador: quanto ao 
Rltmo <le ativicta<le: D =  Dil!lrno, N=  Noturno C =  
cre pus cu 1 ar; quanto ao Ambiente <le pref erenc ia: F = 
Funao, M= Me i a - agua 

Espec1es 

M. ocu  I atus  
o. vespert 1 1 1 0 
H. as cen s t on t s  
F. tab ac ar i a  
H. re t <J t  
D. VO I ltan s  
S. ba l <JW 1 D 1  
o. c hrys urus 
A. v 1 r1 1 n 1 cus  
H. auro l t n e atum 
H. p I um t e r t  
H. ste 1n<Jac hn e r 1  
D. ara ent eus  
P. acum t n atus 
P. mac u l atus  
P. s c hombura k t 
e. str t atus 
e. aurant onotus 
P. paru 
H .  e 1 1  t ar u  
A. s axat t l t s 
e. mu 1 t 1 1 1 n e ata  
s .  p t ctus 
steaastes spp , 
B. ruf us  
H. poey t 
L. nuc h 1 P 1 DD 1 S  
Elac at t nus  sp. 
A. bah t anus 
A. c h t ruraus  
B. vetula 
Ac anthostrac t on spp. 
e .  rostrat a  
s. spen a 1 er 1  
e. ant t l l arum 

Hablto 
alimentar 

e 
c 

c 

c 

p 

B 
e 

P/C 
L/B 
P/B 
P/B 
P/B 

B 
B 
B 
p 
B 

B 

B 

P/B 
p 
B 
B 

L/B 
B 
B 

L 
H 
H 
B 
B 
B 
B 

Ritmo ae 
at 1v1aaae 

C/D 

N 
D 

C/N 
N 
N 
N 
N 
D 

N 
D 

N 
D 

D 

D 

D 
D 
D 

D 

D 

D 

D 

D 
D 

D 
D 

D 

D 

D 

D 

D 

Ambiente <le 
preferenc1a 

F ( Corais e A l gas ) 
F ( Corais e A l gas ) 

M/F ( Corais e A l gas ) 
F ( Corais e A l gas ) 
F ( Corais e Algas) 
F (Areia) 
F ( Corais e Rochas) 
M (Areia e corais) 

M/F ( Corais e Algas) 
M/F ( Corais e A l gas ) 
M/F ( Corais e A l gas ) 
M/F ( Corais e A l gas ) 

F ( Corais e A l gas ) 
F ( Corais e A l gas ) 
F (Rochas e Areia) 
M ( Corais e Rochas) 

M/F ( Corais e Rochas) 
F ( Corais e Rochas) 

M/F ( Corais e Rochas) 
M/F ( Corais e Rochas) 
M/F ( Corais e Rochas) 

M ( Corais e Rochas) 
F ( Corais e Rochas) 
F ( Corais e Rochas) 

M/F ( Corais e Rochas) 
F ( Corais e A l gas ) 
F ( Corais e Rochas) 
F ( Corais e Rochas) 

M/F ( Corais e A l gas ) 
M/F ( Corais e A l gas ) 

M 

F ( Corais e Rochas) 
F ( Corais e Rochas) 
F (Areia) 

Fonte: 1970; Collette & Talbot, 1972; 
1978, 1980; Menezes & Flgue1reao, 

1983; Smith & Tyler, 1972. 

Bohlke & cnap 11n, 
Figue1reao & Menezes, 
1980, 1985 ; Ran<la 1 1, 
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TABELA XXIV - N�mero de registros e frequenc1a de ocorrencla, das 
esp�cles ele peixes, entre as estacoes ele coleta, no 
per lodo estudaao, em Arraial elo cano. 

Esp�c1es\Estacoes 

M. oc ulatus  
o .  vespert 1 1 1 0 
H. as cen s l on u  
F. tat>ac ar l a  
H. re l d l  
D .  vol l tans  
s .  ll aldw l n l 
o .  c hrys urus 
A. v 1 ra 1 n 1 c us 
H .  aurol t neatum 
H. p l um ter 1 
H .  ste l nd ac hner l 
D .  araenteus 
P. ac um 1 natus 
P .  mac ulatus 
P .  s c homt>uraJ u 
e. str l atus 
e. aurantonotus 
P .  paru 
H. C ll l ar u  
A .  s axat ll U  
e .  mu 1 t 1 1 1 neata  
s. p t ctus 
Stea as tes spp . 
B. ruf us 
H .  poey l 
L. nuc h t p t nn u 
Ela c a t t nus  sp . 
A. ll a h t anus 
A .  c h t rur1us 
B. vetula 
Ac anthos trac t on spp . 
e .  ros trat a 
s. spen a 1 er 1  
e. ant l llarum 

Forno 
N/Y. 

1 / 1 4, 2 9 

3 / 4 2 ,  8 6  

2 / 2 8 ,  5 7  

6/ 8 5 ,  1 1  

2 / 2 8 ,  5 7  

3 / 42 , 8 6  

6/ 8 5 , 1 1  

7 / 1 0 0 

7 / 1 0 0 

2 / 2 8 ,  5 1  

7 / 1 0 0 

6/ 8 5 ,  7 1  

7 / 1 0 0 

6/ 8 5 , 7 1  

6/ 8 5 , 1 1  

7 / 1 0 0 

7 / 1 0 0 

1 / 1 4, 2 9 

7 / 1 0 0 

2 / 2 8 ,  5 7  

2 / 2 8 ,  5 7  

6/ 8 5 , 7 1  

2 / 2 8 ,  5 7  

1 / 1 4, 2 9 

5 / 7 1 ,  43 

4/ 5 7 ,  1 4  

1 / 1 4, 2 9 

Porto 
N/Y. 

1 / 1 4 , 2 9  

1 / 1 4, 2 9 

2 / 2 8 ,  5 7  

6/ 8 5 , 7 1  

5 / 7  1 ,  43 

7 / 1 0 0 

6/ 8 5 ,  7 1  

2 / 2 8 ,  5 7  

7 / 1 0 0 

7 / 1 0 0 

1 / 1 4, 2 9 

6/ 8 5 ,  7 1  

7 / 1 0 0 

1 / 1 4 , 2 9  

1 / 1 4, 2 9 

1 / 1 4, 2 9 

6/ 8 5 ,  7 1  

7 / 1 0 0 

3 / 4 2 ,  8 6  

1 / 1 4 , 2 9  

1 / 1 4 , 2 9  

4 / 5 7 , 1 4  

6/ 8 5 , 7 1  

AnJos 
N/Y. 

Alcal 1s 
N/Y. 

Prainha 
N/Y. 

1 / 1 4, 2 9 

4 / 5 7 , 1 4  

7 / 1 0 0 

1 / 1 4, 2 9 

5 /7 1 , 43 

6/ 8 5 , 7 1  

6/ 8 5 ,  7 1  

5 / 7 1 ,  43 

7 / 1 0 0 

7 / 1 0 0 

7 / 1 0 0 

1 / 1 4, 2 9 

1 / 1 4, 2 9 

6/ 8 5 , 7 1  

1 / 1 4, 2 9 

7 / 1 0 0 

7 / 1 0 0 

4 / 5 7 , 1 4  

1 / 1 4, 2 9 

6/ 8 5 , 7 1  

1 / 1 4 , 2 9  

1 / 1 4, 2 9 

3 / 4 2 ,  8 6  

3 / 4 2 ,  8 6  

1 / 1 4, 2 9  

2 / 2 8 ,  51  

1 / 1 4, 2 9 

5 / 7 1 , 43 

5 / 7 1 ,  43 

5 / 7 1 ,  43 

4/ 5 7 ,  1 4  

6/ 8 5 ,  7 1  

5 / 7 1 ,  43 

7 / 1 0 0 

7 / 1 0 0 

1 / 1 4, 2 9 

7 / 1 0 0 

5 / 7 1 ,  4 3  

1 / 1 4, 2 9 

6/ 8 5 ,  7 1  

1 / 1 4, 2 9 

7 / 1 0 0 

7 / 1 0 0 

6/ 8 5 ,  7 1  

5 / 7 1 ,  4 3  

5 / 7 1 , 43 

3 / 42 ,  8 6  

4 / 5 7 , 1 4  

2 / 2 8 ,  5 7  

4/ 5 1 , 1 4  

2 / 2 8 ,  5 1  

2 / 2 8 ,  51  

6/ 8 5 ,  7 1  

2 / 2 8 ,  5 7  

4/ 5 1 , 1 4  

7 / 1 0 0 

4/ 5 7 ,  1 4  

1 / 1 4, 2 9 

5 / 7 1 ,  43 

4/ 57 , 1 4  

7 / 1 0 0 

7 / 1 0 0 

7 / 1 0 0 

1 / 1 4, 2 9 

6/ 8 5 , 7 1  

1 /  1 4, 2 9  

7 / 1 0 0 

7 / 1 0 0 

7 / 1 0 0 

l.!,/ 5 7  1 1 4  

3 / 4 2 ,  8 6  

1 /  1 4, 2 9  

5 / 7 1 , 43 

7 / 1 0 0 
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ANEXO 1 

CARACTERI ZAC AO DAS ESPEC IES DE PE IXES 

e laboradas com base em As 

caracteres 

caracter1zacces foram 

diagn6sticos v1s1ve1s no censo subaqu!tico, ou seja 

com ênfase na co loracao, forma do corpo, pos1cao das nadadeiras e 

h!bitos das esp�cies registradas. 

Myr 1 cthy1 o c u l atus 

Nome vu lgar- Fa lsa moreia 

corpo serpentiforme, ro l iC O ,  Dorsa l e ana l longas, 

peitora l rudimentar. Dorsa l originando s e  anteriormente a abertura 

branquia l, logo ap6s a cabeça. Dorso marrom c laro e o ventre 

amare lado. Ana l hia l1na, dorsa l c lara com uma fi leira superior 

de m!cu las negras e outras dispersas. Cabeça com o lhos pequenos e 

coberta de pontos escuros sobre o focinho. Ap6s os o lhos, aparece 

uma mAcu la escura de centro c laro amare lo. o dorso apresenta duas 

fi leiras transversais destas m!cu las interca ladas, a primeira na 

base da dorsa l e a segunda quase no ventre. Extremidade da cauda 

afi lada, rlgida e ponteaguda. 

Exemp lares foram observados serpenteando sobre o fundo. 

Quando importunados, podem nadar para longe, entocar-se ou 

enterrar-se de costas com auxi lio da cauda r lgida. 

Exemp lares-testemunho: MNRJ 12323 



o a c ocephalus ves pert 1 1 1 o 

Nome vulgar- Peixe morcego 

corpo caracterlstico, achata<lo ventralmente. 

marrom com manchas 

desenvolvidos na linha 

Nadadeiras peitorais 

negras, coberto por 

m�dio dorsal. Abdomem 

e p�lvicas mo<lificadas, 

tub�rculos 

branco e 

adaptadas 

69 

Dorso 

mais 

liso. 

para 

apoiar no fundo e locomover como patas . As peitorais com a 

musculatura expandida para os lados assemelham-se a asas de 

ave, sendo o dorso escuro raj ado e ventre claro homogeneo. Dorsal 

e anal reduzidas, margem da peitoral e cau<lal marrom escura a 

negra. Cabeça com rostro longo e afilado. Na extremidade do 

rostro e nos tub�rculos ocorrem tufos de estruturas curtas e 

filamentosas. 

Encontrado sempre solit!rio, para<lo J unto ao fundo de 

cascalho. sua coloracao e comportamento f az com que se torne 

1 nconsp1cuo no ambiente. 

Exemplares-testemunho: MNRJ 1232� 

Holocentrus as cen s 1 on 1 s  

Nome vulgar- Jaguarec! 

Corpo alongado, escamas grandes. Dorsal dura l onga e 

baixa, dorsal mole curta e com os primeiros raios longos. caudal 

bem turcada com o lobo superior mais desenvolvido que o inferior, 



anal curta e posterior, ao 

caudal estreito. Olhos muito 

1n1c10 

grandes. 

1 0  

da dorsal mole, ped�nculo 

Nadadeiras h1al1nas ou 

levemente alaranjadas. Cor avermelhada com o dorso levemente mais 

escuro que o ventre. Jovens com cerca de tres barras brancas 

transversais no corpo. 

Durante o dia sao vistos com maior frequenc1a em locas 

nas pedras, geralmente com a cabeca exposta os jovens sao 

encontrados em pequenas agregacoes, mas com abrigo 1nd1v1dual. 

Exemplares-testemunho: MNRJ 1 2 325 

F 1 s tu l ar 1 a  ci.  tab ac ar i a  

Nome vulgar- Peixe trombeta 

corpo extremamente alongado, c111ndr1co e sem escamas. 

Cabeca com um longo focinho tubular. Nadadeiras pequenas, a 

dorsal e anal posteriores e opostas. Caudal muito furcada com um 

longo filamento mediano. Coloracao acinzentada com v!r1as m!culas 

azuis bem n1t1das na linha mediana dorsal e no flanco. Cabeca com 

mAculas, em 1nd1vlduos grandes. Exemplares de pequeno porte com 

ausenc1a das m!culas azuis ev1dendes, dificultando uma 

1dent1f1cacao segura. 

Foram encontrados nadando lentamente a meia Agua ou 

sobre rochas no fundo. Os 1ndlviduos grandes foram vistos 

sol1t!r1os, enquanto os de pequeno porte em cardumes de cerca de 

quatro exemplares. 

Exemplares-testemunho: MNRJ 
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H l pp o c a■pu1 re l d l 

Nome vulgar- cavalo marinho 

corpo sem escamas coberto por an�1s 6sseos articulados. 

Nadadeiras multo pequenas. Cabeça caracter1st1ca, lembrando a de 

um cavalo, forma um ângulo quase reto em relacao ao eixo do 

corpo. Focinho longo e tubular e boca d1m1nuta na 

extremidade. Tronco bem d1st1nto da cauda, longa e preens1 1. 

Nadadeira anal reduzida e caudal ausente. Coloraçao var1ave 1 em 

tons de marrom geralmente m1m�t1ca ao ambiente. Apresenta três 

faixas mais claras pouco consplcuas, a pr1me1ra logo ap6s a 

cabeça, a segunda antes da dorsal e a terceira apbs a dorsal. 

Multo cr1pt1cos. A d1flc1 1 v1sua11zaçao � efeito do 

mimetismo e do h!b1to so 11tAr10 e estac1onAr10 , ficando preso 

pela cauda a esponjas ou algas. 

Exemplares- testemunho: MNRJ 1 2326 

Dac ty J o p t e rus  vo 1 1 t ans  

Nome vulgar- Falso voador 

corpo alongado e baixo afilando em d1reçao a cauda. 

Forte escudo cefAlico com um par de dois espinhos desenvolvidos 

se projetando para trAs de cada lado da cabeça. Um superior 

quilhado, que se or1g1na no teto do cra.n10, acima dos olhos e se 

prolonga at� a pr1me1ra dorsal e outro inferior afilado no ângulo 



do pre-operculo, indo ate a base da pe1v1ca. Dorsais, 

72 

anal e 

pe1v1cas curtas. Peitoral dupla com uma secao anterior curta e 

com poucos ra t os e outra muito longa (alcança ao peaanculo caudal 

nos adultos) de forma sem1-c1rcu 1 ar quando aberta. caudal com 

bandas claras alternadas com escuras. Cor do corpo varlavel, 

geralmente o dorso e rajado de marrom podendo apresentar pintas 

azuis e o ventre mais claro.  A segunda peitoral e escura com 

pontos e barras azuis ou roxas 1r1descentes nas margens. 

Formam grandes cardumes sobre a areia. Foram observados 

sobre o fundo ou nadando com as peitorais abertas a pouca 

d1Stanc1a deste. 

Exemplares-testemunho :  :MNRJ 1 2327 

Serranus b aldw 1 n 1 

corpo alongado e robusto, dorso e cabeca marrons 

avermelhado com manchas escuras, abdomem branco. Parte 1nfer1or 

anal e caudal da cabeca clara com estrias n e gras . Dorsal, 

h1a11nas com manchas negras esparsas. Apresenta uma linha de 

pequenos pontos amarelo ir1descentes do pre - operculo ao ped�nculo 

caudal. Acima e abaixo desta, possui uma serie de mAculas negras 

evidentes em linha após a peitoral, indo ate a caudal. Ventre com 

manchas laranja avermelhadas. Pe1v1ca ventral com origem sob a 

pe i tora i . 

Comumente foi encontrado apoiado nas pelvlcas junto ao 

fundo de rochas, em pequenas agregacoes. 

Exemplares-testemunho :  :MNRJ 12328 
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O c yurua c nrys urus 

Nome vulgar- Gua 1 �ba 

corpo alongado e compr 1m 1 do lateralmente. Nadadeira 

dorsal baixa e cont inua, caudal multo furcada e com os lobos 

muito prolongados. corpo prateado cortado por uma faixa mediana 

longitudinal _amarela, que val do focinho a caudal onde se expande 

para toda a nadadeira . o dorso e a nadadeira dorsal apresentam 

vArias manchas arredondadas amarelas. As nadadeiras restantes sao 

hiallnas. 

Foram observados 1nd 1V1duos pequenos solitAr 1os ou em 

grupos reduzidos, sempre a mela Agua. 

Exemplares-testemunho: MNRJ 

An l s otremus v 1 rs 1 n 1 c u1  

Nome vulgar- S alema 

corpo alto e comprimido lateralmente, perfil dorsal bem 

curvo. Nadadelra dorsal balxa e cont inua, caudal furcada. 

Coloração amarelo prateado com o ventre mais claro que o dorso. 

Cerca de oito faixas 1 ong 1 tud 1nais amarelas cruzam o corpo da 

cabeça ao ped�nculo caudal, alternadas por !reas com reflexos 

azulados. A cabeça ! cortada por duas faixas vert 1ca 1s  negras, a 

pr 1me 1ra passa pelo olho e a segunda sai do in1cio da dorsal e 

margeia o op!rculo. Todas as nadadeiras sao amarelas como as 
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faixas longitudinais. Os j ovens a1ferem aos adultos no colorido e 

no tamanho da dorsal, proporcionalmente maior nos j ovens. o corpo 

dos j ovens e prateado com a cabeç a e nadadeiras dorsal, pelv1cas 

e anal amarelas. o flanco apresenta auas 1 1stas negras 

1 ongitud1nais. o pedenculo caudal possui uma mAcula negra bem 

evidente. As peitorais e caudal s3o hial1nas. Os sub adultos 

mostram caracter 1st1cas mistas ta1s como faixas verticais na 

cabeça e listas negras long1tud1na1s no corpo. 

Os adultos foram observados sempre em cardumes a mela 

Agua, os j ovens registrados encontravam-se próximos ao fundo. 

Exemplares-testemunho: MNRJ 

Haemulon aurol t neatum 

corpo alongado, 

Nome vulgar- cocoroca amarela 

compr1m1do e baixo. Cor prata, dorso 

mais escuro que o ventre. Ped�nculo caudal com uma mAcula negra 

na extremidade, menor e mais def1n1da que em H. s te1ndac hner1. 

Apresenta duas l istas 1 ong1tud1na1s amarelo douradas no dorso, a 

pr1me1ra, mais estreita, se or1g1na acima dos olhos e se prolonga 

ate o fim da dorsal, a segunda va1 da ponta do focinho, cortando 

os olhos, ate o pea�nculo caudal. Nadadeiras n1a 11nas, exceto a 

dorsal aura e a anal que s3o acinzentadas. 

Muito comum em pequenos cardumes mistos com outras 

espec1es do genero ae mesmo porte, nadando a mela Agua e fundo. 

Exemplares-testemunho: MNRJ 12 32 9 
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Haemu l on p 1 um 1er 1 

Nome vu lgar- cocoroca azu l 

corpo a longado como nos demais Haemu l on, mas de cor 

cinza amare lado. Ped�ncu lo cauda l sem m!cu la negra, 1nc1us1ve nos 

Jovens. Cabeça e parte anterior do corpo com virias estrias azuis 

transversais irregu lares, mals consp lcuas na cabeça, originadas 

na extremidade do focinho e se pro longando reti 1 1neas. Nadadeiras 

amare lo acinzentadas. 

Exemp lares-testemunho: MHRJ 1 23 3 0  

Haemu l on ste 1 naac nner 1 

Nome vu lgar- cocoroca 

corpo d e formato seme lhante ao das outras cocorocas. cor 

cinza prateado, dorso com 1 inhas escuras ob l i quas acima da linha 

latera l e transversais abaixo, formada pe lo centro c laro d e  cada 

escama. Ventre c laro. Flm do ped�ncu lo e 1 n 1c 1 0  da cauda l com uma 

grande m!cu la negra. Nadadeiras ac inzentadas. Angu lo do pre 

opercu lo com uma mancha negra a longada, lnconsp l cua na Agua. Pode 

apresentar duas listas escuras marrons cruzando o corpo, mais 

comum nos Jovens. A prlmelra, vis l ve l  dorsa lmente, atravessa os 

o lhos e val ate o ped�ncu lo cauda l, a outra, saindo da cabeça, se 

pro longa beirando a dorsa l. 

Exemp lares-testemunho: MHRJ 1 23 3 1 



7 6  

D lp l odu1 ar1enteu1 

Nome vu lgar- MarlmbA 

corpo a lto, ova lado e comprlm1do. Boca pequena. Dorsa l 

longa, sendo a reg1ao dos esp1nnos enegreclda, ass1m como a 

ana l. cauda l n1a11na e furcada. Co loraçao prateada com ref lexos 

negros, dorso 11ge1ramente ma1s escuro. Jovens com 01to a nove 

barras negras vert1ca1s vest1g1a1s. Apresenta uma mAcu la ova lada 

caracter1st1ca, consp1cua na metade superior ao ped�ncu lo cauda l, 

logo ap�s o f1m da nadadeira dorsa l. 

Foram mais encontrados em reg1ao 

a limentando-se Junto ao fundo em pequenos cardumes. 

Exemp lares-testemunno: MNRJ 12332 

Pareques ac um l n atus 

Nome vu lgar- Anten1nna 

entre mar�s. 

Jovens branco prateados, com a dorsa l anterior muito 

a lta e de cor negra, assim como as pe1tora1s e p� lv1cas. corpo 

mais e levado anteriormente ap�s a cabeça e cortado por tres 

faixas pretas retas nor1zonta1s, . com a faixa mediana se 

pro longando pe la cauda l. Base da aorsa l mo le e reg1ao 1nfer1or da 

ana l negras. Com o crescimento a co loraçao de fundo e as 

nadadeiras tornam-se mais escuras e começam a aparecer faixas 

1ntermed1Ar1as mais afi ladas e incomp letas. os adu ltos sao 
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. ..,, 

marrom escuro ou negros. A dorsal e 

proporc 1ona1mente menores que nos J ovens. 

as P�lvlcas 

1 1  

sao 

Durante o dla foram v istos em locas de peara em pequenos 

agrupamentos. 

Exemplares-testemunno: MNRJ 1 2 3 3 3  

Pseudupeneus mac ulatus 

Nome vulgar- Tr ilha 

Corpo alongado, ba i xo, ctorso ma i s  escuro que o abdomem, 

caua al furcaa a. Dorsal dupla com a nadaae ira dura separada cta  

mole. Mand l bula com longos barb ilnoes amarelos na extrem i dade. 

Escamas grandes. Tres m!culas negras nos lados do corpo. A 

pr ime ira após a cabeça, a segunda logo aba i xo <la dorsal dura e a 

terce ira sob a dorsal mole. P�lv i ca h i a1 ina bem ventral. A 

coloracao de fundo geralmente � ac i nzentada, mas pode se tornar 

avermelhada com as m!culas tornanao-se i nconsp l cuas e 

assemelhando-se a fa i xas, em resposta a est 1mu1os externos. A 

cabeça pode apresentar estr i as azuladas próximo aos olnos. 

Observados J unto ao fundo explorando o substrato com os 

barb ilnoes. Os Jovens foram encontrados agrupados, mas os adultos 

normalmente se acnavam sol i t!r ios. 

Exemplares-testemunho: MNRJ 1 23 34 
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Pempner l s  s c nomnur11 1 

Nome vu lgar- Plaba do Mar 

corpo relativamente alto, a longado e compr1m1do, com o 

ab<lomem multo anguloso. Olhos desproporcionalmente granaes. 

Dorsal curta e anterior, anal longa, caue1a 1 levemente furcae1a. 

Coloraçao prateaaa, com o dorso mais escuro que o ventre. 

Na<1a<1e1ras totalmente h1al1nas, exceto a anal, que apresenta a 

base negra. 

Foram encontrae1os cturante o e11a a meia !�ua em pequenos 

caraumes J unto a grandes locas de pedra. 

Exemplares-testemunho: MNRJ 

Chaetodon str l atus 

Nome vulgar- Peixe borbo leta 

corpo alto, arreaondado e muito compr1m1do lateralmente, 

corta<lo por quatro faixas negras transversais circulares. A 

pr1me1ra começa no 1n1c 1 0  da dorsal, cruza o o lho e termina na 

reg1ao 1nfer1or do op�rculo, a segunaa, mais larga, corta o corpo 

a partir dos pr 1me1ros espinhos da dorsa l 1nc 1us 1 ve, passane1 0  por 

tr!s da peitoral at� o abdomem anteriormente ao ânus. A terceira 

fa lxa parte dos ultlmos espinhos e1a dorsal e chega ao 1n1cio da 

anal. A quarta começa na dorsal mole e atravessa o pedunculo 

caudal. A coloraçao C1e fundo · � amarelo esbranquiçado, 
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apresentando uma fa ixa azu l 

Nadadeiras pe1tora1s h1a l1nas, 

lrldescente entre 

p�1v1cas negras, 

os 
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O lhos. 

assim como a 

dorsa l mo le e ana l mo le, embora estas apresentem gera lmente as 

extremidades amare las. A cauda l � c lara, truncada e com uma faixa 

transversa l escura. os j ovens apresentam um oce lo n1t1do nos 

raios f1na1s da dorsa l, que vai escurecendo e se tornando 

inconsp1cuo com o crescimento. 

Não formam cardumes, foram encontrados gera lmente 

so lit!rios ou em casais. Raramente se entocam, durante o d1a, 

nadando para longe quando ameaçados. 

Exemp lares-testemunho: MNRJ 1 2 335 

centro py1e  aurantonotus  

Corpo re lativamente a longado e comprimido latera lmente. 

Apresenta as nadadeiras dorsa l, cauda l e ana l arredondadas e sem 

pro longamentos. Adu ltos e j ovens sao idênticos no co lorido. o 

corpo � basicamente bico lor com a cabeça, dorso e nadadeira 

dorsa l amare lo a laranjado e o resto do corpo preto azu lado, 

1nc1u1ndo as p� lvicas, ana l e cauda l. Nadadeira peitora l hia lina. 

Foi observado e registrado um �nico individuo j ovem, 

abrigando-se entre esponj as j unto ao fundo. 

Exemp lares-testemunho: MNRJ 
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Pomac anthus paru 

Nome vu l gar- Peixe anjo 

corpo mu lto a l to e compr1m1ao l atera l mente. Naaaae1ras 

dorsa l e ana l cont inuas e a l tas, com os raios anteriores 

pro l ongados em fi l amentos nos adu l tos e sub-adu l tos. cauda l 

arredondada. Apresenta grandes diferenças no co l orido entre 

Jovens e adu l tos, sendo tambem distinta a forma. IntermediArios e 

sub-adu l tos com caracterlsticas mistas. o peixe adu l to e negro 

azu l ado com as bordas das escamas do f l anco amare l as. Base da 

naaaae1ra peitora l ,  extremidade do fi l amento dorsa l ,  contorno aos 

o l hos e margem do opercu l o  tambem sao amare l o  1r1desccnte. os 

Jovens sao tota l mente negros cortados por cinco faixas 

transversais amare l as c 1 rcun l lneas, duas na c abec a, cruzando a 

boca e o opercu l o  e duas no tronco compreendendo as nadadeiras 

dorsa l e ana l e a quinta na cauda l .  Ana l e pe l vicas sao escuras 

com a parte anterior azu l .  

Foram registrados 1ndiVi<1UOS adu l tos, sub-adu ltos e 

Jovens, a maioria. sempre so l itArios, nadando pouco acima do 

fundo e abriganao-se entre rochas quando intimidados. 

Exemp l ares-testemunho: MNRJ · 12349 

Ho J ac anthus c 1 1 1 ar 1 s  

corpo seme l hante a P. paru, só que pouco mais a l ongado e 

com as nadadeiras dorsa l e ana l mais baixas e menos arredondadas. 
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Dorsal e anal com longos filamentos que ultrapassam a cauaa nos 

p e i x e s  adultos. Coloracao nos adultos � azul esverdeada, com a 

margem das escamas amarela. Acima da cabeça, pouco antes do 

inlcio da dorsal, o peixe adulto exibe um ponto negro geralmente 

circundado de azul, como um ocelo. A extremidade do op�rcu10, 

base da peitoral e borda da dorsal e da anal sao azul 

iridescente. As nadadeiras p�1vicas, peitorais e caudal sao 

amarelas, e � dorsal e anal alaranjadas e de contorno azul. Os 

jovens apresentam cinco faixas transversais azul claro, sendo 

três no corpo e duas na cabeca ladeando uma lista negra que passa 

pelos olhos. 

Registrado um individuo pr! -adulto em uma toca de pedras 

Junto ao fundo em um �nico censo. Observacoes esporAdicas foram 

feltas sempre com exemplares ariscos. 

Exeplares- testemunho: MNRJ 12336 

Abud e f dUf s ax at l l l S 

Nome vulgar- sargento 

corpo alto, ovalado e lateralmente comprimido. 

Geralmente apresenta cinco faixas verticais negras bem n ítidas de 

cada lado do corpo, que se estreitam em direcao ao ventre. A 

primeira faixa ocorre logo ap6s a cabeca na linha do inlcio da 

peitoral, sendo sucedida pelas demais, ficando a �ltima no 

pedünculo caudal. A cor de fundo � prateada com o dorso amarelo. 

A coloracao amarela acompanha as faixas negras se estreitando no 
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ventre. As nadadelras sao n1a11nas exceto a dorsal espinhosa que 

pode ser amarelada. Foram observados 1na1v1auos de coloracao 

escura com os lados azulados, e em alguns casos totalmente 

negros. Nesta coloracao tornam-se terr1tor1 1 1stas e agressivos. 

Foram encontrados mais frequentemente Junto a 

superf lcle, onde f ormam grandes cardumes. 

Exemplares-testemunho: MNRJ 1 2337 

cnrom l s  mu 1 t 1 1 1 neata  

Nome vulgar- Tesourinha 

corpo relativamente baixo, alongado e comprimido 

lateralmente. Dorsal longa 

alongada, principalmente nos 

e cont inua, caudal muito furcada e 

Jovens. Coloracao prateada nos 

f lancos e abdomem com ref lexos marrons no dorso, mais intensos em 

exemplares grandes. Jovens com o s  ralos externos da caudal e 

extremidade distal da dorsal negros. Demais nadadeiras n1a11nas 

ou amareladas, pe1tora1s e axilas com uma mancha negra. 

Foram observados sempre a mela !gua, 

pequenos cardumes. 

Exemplares-testemunno: MNRJ 1 2338 

sollt!r1os ou em 
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ste 1a1 t e s  p l c tus  

Nome vulgar- Dama de cauda amarela 

Formato do corpo multo parecido ao de A.  sax at l l l s ,  s� 

que em s. p l c tus  a altura � menor, e a anal � ponteaguda. o 

colorldo � bem dlstlnto, sendo o corpo marrom com o abdomem 

llgelramente mals claro. o pedanculo caudal e a nadadeira caudal 

sao amarelo vivo, podendo apresentar em alguns indlv1duos a 

extremldade flnal da dorsal tambem amarela. Certos pelxes possuem 

apenas o ramo superior da caudal amarela. As naaadelras p�lvlcas 

e anal sao marrom escuro e a peltoral geralmente � abobora 

avermelhada. 

Foram observados Junto ao fundo em pequenos agrupamentos 

onde o s  lndlvlduos mantem-se um pouco afastados entre sl. 

Exemplares-testemunho: MNRJ 12 339 

Ste1 a s tes spp. 

Nome vulgar- Donzela 

Forma do corpo semelhante a esp�c1e anterior. co1or1do 

basicamente marrom uniforme nos adultos, podendo a cabeça e dorso 

apresentar tonalldades azuis ou roxas. Peitoral e caudal 

h1allnas, extremidade da peitoral e ralos da anal azuis. A cabeça 

pode possuir estrias e pontos azuis 1r1descent.es. Jovens podem 

ser bicolores com cabeça e dorso acima da linha lateral azul e o 
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abdomem amarelo vivo. A dorsal possui um ocelo negro <le borda 

azul na reg1ao poster ior nos Jovens . 

Observados prõx1mos ao fundo geralmente solit!rlos ou em 

pequenos grupos onde os lnd1viduos mantinham <listancia m1nima 

entre si. 

Exemplares-testemunho: MNRJ 1 2340 

Bod t anus ruf us  

corpo alongado, 

Nome vulgar- Bocti3o 

robusto e compr imido lateralmente. 

Cabeça com focinho longo e boca ampla, dorsal baixa e longa. 

Nadadeiras dorsal, anal e cau<1a1 com filamentos. Fedl?lnculo caudal 

alto. Coloraçao vermelha ou marrom no dorso e amarela na cabeça, 

abdomem e cauda. Dorsal com uma mancha negra anter iormente. 

Sõ  foram vistos in<liv1<1uos solit!r ios e a mela água. 

Exemplares-testemunho: MNRJ 

Hal t c hoeres poey t 

corpo a 1 ongado, 

Nome vulgar- Peixe Rei 

dorsal e anal baixas e longas, caudal 

truncada. Dorso mais escuro que o ventre. Presença cte uma m!cula 

negra na cabeça logo apõs o olho e outra bem n1tida na base do 

�lt1mo raio da dorsal. o flanco � cortado por cerca de quatro 
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l istas duplas obl iquas. o corpo � esverdeado, cabeça e reg1ao 

anter ior do corpo multo color idas com est r i as azu is, verdes e 

vermelhas lrldescentes. Dorsal, anal e caudal sao cortadas por 

falxas abbbora em fundo azulado. Ocorre var 1açao na lntensldade 

da coloraçao ent re jovens e adultos e entre machos e femeas. 

Geralmente multo abundantes, foram encont rados se 

a11mentando junto ao fundo em cardumes m i stos de jovens com P. 

mac ulatus e p. araenteus .  

Exemplares-testemunho: MNRJ 1 234 1 

La�r t s omus nuch 1 P 1 nn 1 s  

Nome vulgar- Mar ia da toca 

corpo alongado, dorsal e anal longas e cont inuas. 

Apresenta c i rros supra-ob i ta is, nucais e nasa is, sendo os nuca is 

ma is  ev identes. cor marrom com cerca de se is fa ixas transversa is 

esverdeadas ap6s a pe i toral, consp 1 cuas nas f emeas e inconsp 1 cuas 

nos machos, que apresentam coloraçao escura homogenea inclus i ve 

as nadade i ras que nas femeas sao rajadas por bandas escuras e 

claras. Ventre e reg iao infer ior da cabeça ma is  claras e com 

estr ias escuras. Apresemta uma p inta negra no segundo esp inho da 

dorsal e outra sempre ev idente na extremidade do op�rculo que em 

alguns ind i v 1duos, se apresenta na forma de um ocelo negro. 

Foram encont rados sol1t!r ios ou em casais. Pouco se 

afastam da toca junto ao fundo, a qual retornam quando ameaçado. 

Exemplares-testemunho: MNRJ 12342 
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Elac at 1 DUI sp. 

Nome vu lgar- Neom 

Corpo balxo e multo a longado. Dorsa l dup la, orlgem da 

peitora l sobre a orlgem da p� lvlca, que � bem ventra l. I nlclo da 

nadadelra ana l sob a segunda dorsal. Dorso enegrecido e ventre 

h1a l1no. F lancos cortados por uma faixa amare lo vivo bem 

consplcua. 

Foram encontrados sempre, J unto ao fundo em pequenas 

locas de pedra, em grupos de poucos ind1V1duos. 

Exemp lares-testemunho: MNRJ 

Ac anthurua b ah 1 anua 

Nome vu lgar- Cirurgiao 

Corpo re lativamente a lto, comprimido latera lmente e com 

escamas muito pequenas. Dorsa l longa e cont inua. Pedancu lo cauda l 

c laro com um forte espinho embainhado, vo ltado para a cabeça, 

caracterlstico da faml lia. Cor marrom com o abdomem levemente 

mais c laro, podendo apresentar estrias ir1descentes verdes e/ou 

azu 1 s. Nadadeira cauda l pouco emarg inada, da cor do corpo e com 

as margens amare ladas ou azu ladas e a base c lara. P� lv1ca com os 

primeiros ralos e a extrem idade azu l ir1descente. Peitora l da cor 

do corpo ou amare lada. Ana l e dorsa l com 

transversais e as margens a laranjadas. 

estrias azuis 
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Observados em pequenos cardumes ficando os J ovens 

restritos a Agua rasa onde pastam algas no fundo e os adultos 

associados a locais mais fundos do costao. 

Exemplares- testemunho: MNRJ 1 2 343 

Ac anthurus c h 1 rur1us 

Nome vulgar- c1rurgiao Barrado 

corpo relativamente alto, alongado e comprimido 

lateralmente. Escamas muito pequenas. Dorsal e anal altas, longas 

e cont inuas. caudal muito pouco emarg1nada, quase truncada. 

Coloração marrom com tonal idades de verde e cinza. Laterais do 

corpo com cerca de 1 0  barras negras ou marrom muito escuras, da 

peitoral at� o estilete no ped�nculo caudal. Nadadeiras marrons, 

sendo que a dorsal e anal possuem estrias obliquas marrons e 

azuis e a extrem idade azul tridescente. caudal com a borda azul. 

Estilete em bainha negra com contorno azul. 

Foi registrado comportamento semelhante a A. b ah 1 anus 

podendo ocorrer em cardumes mistos com esta esp�cie. 

Exemplares- testemunho: MNRJ 1 2 350 

Bal i stes vetula 

Nome vulgar- Cangulo Rei 

corpo alto e comprimido lateralmente, focinho longo com boca 
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term1na1 e fortes dentes. Duas listas obliquas azuis i ridescentes 

em d1reçao ao op�rculo. Uma que passa sobre o lab1o e se prolonga 

at� uma perpendicular ao olho e outra superior, ma1S grossa, que 

se prolonga at� quase a peitoral descendo para o abdomem. Estrias 

finas ocorrem acima desta e se dirigem ao t lmpano, e outras retas 

irradiam do olho. Peitoral hialina e pequena. Dorsal e anal 

azuladas com estrias escuras. Caudal lunada com os raios 

inferiores e superiores muito prolongados nos adultos, e uma 

lista transversal azul. Extrem idade do ped�nculo caudal com 

listas transversais azuis. o dorso c inza azulado pode apresentar 

varias estrias obl i quas azu1s. Mandlbula e abdomem sao claros, 

levemente amarelados. Dorsal anterior curta, 

com os ralos anteriores longos. 

posterior maior e 

Encontrados sempre so1itAr1os pr6x1mo ao fundo em locas 

de pedra. 

Exemplares-testemunno: MNRJ 1 2 344  

Ac ant hos trac i on spp. 

Nome vulgar- Peixe vaca 

Corpo 11ge1ramente triangular at� a nadadeira anal, 

ventre plano e os flancos se afilando para o dorso. compactados 

em uma carapaça formada por placas 6sseas fundidas, 1nclus1ve a 

cabeça. Esta apresenta duas projeçoes afiladas e rlgidas sobre os 

olhos direcionados para frente como chifres, e outras duas no 

ventre, na linha do ànus, direcionadas para tr!s. Ped�nculo 
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caudal desproporc ionalmente afllado . Nadadeiras multo pequenas 

exceto a caudal, llgelramente arredondada. Dorsal e anal 

poster iores. Coloracao marrom ac i nzentado varl!vel, com os 

flancos e pedanculo possulndo desenhos na forma de ramlflcacoes 

ou pol1gonos. Podem mudar de cor e tornar os desenhos do corpo 

ma is ou menos consplcuos. 

Encontrados sempre sol it!r ios a superflc ie e me ia Agua .  

Exemplares-testemunho: MNRJ 1 2 3 45 

c anth laaster rostrata 

Corpo globoso, 

Mandlbulas fund idas com 

Nome vulgar- Ba iacu 

ba ixo 

foc inho 

e alongado. 

levemente 

Sem escamas. 

af ilado. Boca 

pequena e term inal com fortes dentes. Nadade iras ventra is  

ausentes e as restantes pouco desenvolv idas. Dorsal e anal 

opostas e poster iores no corpo, abdomem com pequenos esp i nhos. 

Coloracao marrom no dorso e branca no abdomem. Olhos e boca com 

estr ias azu is. Flanco com duas barras negras hor i zonta is. 

Pr ime ira em c i ma da pe itoral at� a extremldade super ior do 

ped�nculo caudal e a segunda descont inua part indo da base da 

pe itoral at� a pos1cao infer ior do pedanculo caudal . os pr ime iros 

ra ios da caudal sao escuros, como cont inu idade das bases do 

ped�nculo caudal. o restante da caudal � hlal ino ass im  como as 

demais nadadelras. 

Observados ind1v1duos sollt!r ios ou aos pares J unto ao 
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fundo de rocha e corais. Tendem a se esconder quando ameaçados. 

Exemplares-testemunho: MNRJ 1 2 34 & 

S p h o e ro 1 d e s  s pe n 1 1 e r1  

Nome vulgar- Baiacu 

corpo alongado roliço, sem escamas e coberto de pequenos 

espinhos moles. Dorso escuro com pontos negros e abdomem branco, 

podendo apresentar uma faixa escura lateral do olho a cauda. 

Entre o dorso e o abdomem existem cerca de dez mAculas negras 

esf!ricas enfileiradas. Sem p!lvicas. Nadadeiras sem espinhos 

pequenas e hialinas, exceto a caudal que intercala bandas escuras 

e claras. Dorsal posterior, localizada sobre a anal de mesma 

forma e tamanho. cor do dorso muda em funcao do ambiente, quando 

sobre mariscos o dorso se apresenta preto acinzentado, 

um fundo claro o tom passa para marrom claro a bege. 

J A  sobre 

Encontrados geralmente solit !rios J unto ao fundo com 

natacao lenta, quando importunados nadam para se entocar, mas se 

encurralados, inflam o abdomem aumentando consideravelmente o 

volume corporal. 

Exemplares- testemunho: MNRJ 1 2 347 
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Ch l lomycterua ant lllarum 

ventre, 

Nome vulgar- Baiacu ae esp inho 

Corpo curto, robusto, coberto a.e esp i nhos no a.orso e 

sendo os a.o a.ors o ma 1 s a.es envo l v 1aos. o a.orso, de 

coloracao verde com tonal i dades amarelas, contrasta com o abdomem 

claro com verm1cu1acoes escuras entre os esp inhos. A cabeça 

apresenta vlr1os pequenos tentàculos amarelos. os olhos sao 

grandes e latera is  com uma màcula negra alongada infer iormente 

aos olhos. Max1 1a infer ior com a.o is  tent!culos tàctels brancos, 

curtos e ma i s  consplcuos que os aema1s e a.uas màculas pequenas 

anter iores aos barb1lh0es. Apresenta tamb�m uma mlcula ·negra ap6s 

cada pe itoral e uma m!cula b1part1da na base a.a dorsal. Todas as 

nadade iras sao n1a11nas e pequenas, 

ô.esenvolv1da. 

exceto a pe itoral mais 

Observados geralmente sol it!r1os explorando o fundo com 

os barb ilh0es. I nflam o corpo quando em per igo. 

Exemplares-testemunho: MHRJ 1 2 3�8 
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