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INTRODUÇÃO

As comunidades de peixes representam um importante el-
emento dentro dos ecossistemas costeiros e são relevantes
como recurso pesqueiro. Dessa forma, o estudo da diversi-
dade de peixes e seus padrões de variações espacial e tem-
poral são de extrema relevância para a análise da qualidade
ambiental, possibilitando o desenvolvimento de planos de
manejo que minimizem a degradação dos habitats aquáticos
e regulamentem a utilização dos recursos h́ıdricos (Teixeira
et al., 2005).

A região costeira, embora muito menos extensa do que a
região oceânica apresenta uma produtividade muito maior,
e esta se deve a uma maior absorção da energia solar,
necessária à fotosśıntese, visto que a extensão e a profun-
didade são menores na região costeira e a fotosśıntese é re-
sponsável pela produtividade primária (Pereira & Soares -
Gomes, 2002). Devido à grande oferta de alimento e habi-
tats existentes nas regiões costeiras, muitas das espécies de
peixes marinhos escolhem estes ambientes como área de re-
produção, desenvolvimento e alimentação (Gaelzer & Zal-
mon, 2003; Modde, 1980; Ruple, 1984.).

Estes ambientes são caracterizados por grandes variações,
tanto dos fatores abióticos quanto da composição fauńıstica,
sendo que as praias estão entre os mais dinâmicos. Dentre os
tipos de praias, as praias arenosas representam o mais amplo
dos ecossistemas sedimentares costeiros (Davis, 1985). De-
vido às particularidades de cada ambiente costeiro, a zona
de arrebentação das praias pode fornecer diferentes opor-
tunidades para ambientação de peixes juvenis (Clark et al.,
1996).

As praias arenosas são constantemente caracterizadas pela
extensa faixa de algas à deriva. Estas algas são de grande
importância pela produção primária e reciclagem de nutri-
entes nas camadas de águas costeiras e oceânicas. Há muitas
vezes uma correlação positiva entre o acúmulo de algas e a
ictiofauna em uma área. Quantidades apreciáveis de algas à
deriva podem influenciar a sobrevivência, distribuição, pig-
mentação e processos de recrutamento das comunidades de
peixes (Mitchell, 1970).

Considerando a extensão do litoral brasileiro, de aproxi-
madamente 9.500 km, ainda existem relativamente poucos
estudos abordando a ictiofauna de praias arenosas com algas
à deriva, sendo a maioria desenvolvidos nas regiões sudeste
e sul e poucos nas demais regiões.

OBJETIVOS

O objetivo desse estudo foi determinar a composição e a es-
trutura da comunidade de peixes da praia de Suape, litoral
de Pernambuco, presentes nas algas que estão à deriva.

MATERIAL E MÉTODOS

2.1-Área de Estudo

A área de Suape, localizada a cerca de 40 km ao sul de
Recife em Pernambuco, compreende parte da faixa oriental
dos munićıpios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca. Esta
área possui uma localização estratégica em relação às prin-
cipais rotas maŕıtimas de navegação, conectando - se com
mais de 160 portos em todos os continentes, sendo consid-
erada uma das mais importantes zonas marinha costeira e
estuarina da costa do Nordeste do Brasil. Além disso, diante
da importância histórica, existe grande interesse tuŕıstico na
localidade, e o significativo investimento financeiro, pela im-
plantação do Complexo Industrial Portuário de Suape, tem
contribúıdo intensamente para o crescente aumento popu-
lacional e urbano.

Cercada por coqueiros e vest́ıgios de mata Atlântica, a báıa
de Suape é protegida por uma barreira natural de recifes
de arenitos e possui como uma de suas principais carac-
teŕısticas uma extensa quantidade de algas à deriva.

2.2 - Coleta da Ictiofauna

As coletas foram realizadas na praia de Suape, men-
salmente, no peŕıodo de outubro de 2008 a maio de 2009, por
meio de rede de arrasto com 20 m de comprimento, 1,5 m de
altura e 5 mm de malha entre nós. Após a captura, os or-
ganismos foram imediatamente acondicionados, etiquetados
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e fixados em formol 10%, sendo em seguida transportados
até o laboratório para análise.

2.3– Análise em Laboratório

Os organismos coletados foram identificados em espécie
através de bibliografia especializada, para determinar a
composição da ictiofauna local.

Os indiv́ıduos foram contados, medidos (comprimentos to-
tal, furcal e padrão em 0,1cent́ımetros) e pesados (em 0,01
gramas).

RESULTADOS

Nos meses amostrados, foram coletados 841 indiv́ıduos,
compreendendo 8 ordens, 20 famı́lias e 25 espécies.

As famı́lias Clupeidae (36%) e Engraulidae (19%), represen-
tantes da ordem Clupeiformes, foram as mais abundantes,
evidenciando que estas têm grande relevância para a com-
posição da ictiofauna da praia de Suape. Além disso, o
aumento da freqüência destas famı́lias no verão, indica que
os ı́ndices pluviométricos possuem influência inversa sobre
a sazonalidade da comunidade de peixes local (Barreiros et
al., 004).

As famı́lias que apresentaram maior diversidade de espécies
foram, respectivamente, Gerreidae (4 espécies) e Tetraodon-
tidae (3 espécies). Muitas espécies de Gerreidae, em de-
terminadas épocas do ano, costumam freqüentar ambientes
costeiros por um longo peŕıodo, principalmente durante
os estágios iniciais de sua vida (Menezes & Figueiredo,
1980). As espécies de Tetraodontidae são freqüentemente
comuns no litoral brasileiro, habitando báıas e estuários de
águas pouco profundas, sendo tolerantes a diferentes con-
centrações salinas. A espécie Sphoeroides testudineus possui
distribuição latitudinal mais ampla do que as outras espécies
desta famı́lia (Figueiredo & Menezes, 2000), tendo sido ob-
servada na praia de Suape.

Foram observados também, variações na composição de
espécies das amostras mensais, sendo os meses de dezembro
(13 espécies) e fevereiro (12 espécies) os de maior riqueza de
espécies, enquanto os meses de outubro e novembro apre-
sentaram menor riqueza, contribuindo com 4 espécies cada.
Esta variação sazonal está relacionada, provavelmente, à
precipitação pluviométrica e, além disso, diretamente vincu-
lada ao habitat espećıfico amostrado (Barreiros et al., 004;
Vieira & Music,1993).

A espécie mais representativa foi Lile piquitinga, apresen-
tando 36% dos indiv́ıduos totais amostrados, seguido de
espécie representante da famı́lia Engraulidae (19%), Spho-
eroides testudineus (12%) e Haemulon parra (7%). Lile piq-
uitinga é a espécie mais comum no nordeste, sendo bastante
flex́ıvel a diversos tipos de habitats, como áreas com muita
lama, sendo capaz de tolerar altas salinidades (Cervigón et
al., 992).

As espécies Chaetodipterus faber e Eugerres brasilianus es-
tiveram presentes em apenas uma coleta e embora con-
siderados ońıvoros, consomem algas cianof́ıceas, restos de
mangue e vegetais fanerógamas (Vasconcelos Filho et
al., ,2004), sugerindo que estas espécies se beneficiam da
grande quantidade de algas presente no local, demonstrando
também a capacidade de suporte trófico da praia de Suape.

CONCLUSÃO

A quantidade representativa de indiv́ıduos encontrados du-
rante os meses amostrados pode estar associada ao grande
acúmulo de algas arribadas presente na praia de Suape,
as quais oferecem alimento, refúgio e novos microhabitats
para muitas espécies de peixes, demonstrando sua grande
importância para a continuidade do ciclo de vida das comu-
nidades de peixes locais.

A variação na composição de peixes nesta praia, ao longo
dos meses, pôde demonstrar a influência das variações plu-
viométricas sobre a ictiofauna local com maior número de
espécies ocorrendo no verão.
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