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,'Mlnel . Sixty·fout bonom surface sediment samples were oolleeted in Jurujuba Bight using a Dietz laFond gmb 
sampler l11ey y,ere analysed for grain si~e distribution. shape, mineralogy and geochemistry. From the association 
between the Bight bonom morphology and sediment tharacteristiC5. it was possible to establish the sedimentary dy· 
namics. This allowed a division ofthc Bight into three sedimentary 1.oncs: an outer, sand-dominated 1.one of relatively 
high wave and tum:nt energy, an Inncr zone chanactcrizcd by very calm oonditions and clayfmud depoSition and an in· 
termediary zone of mixed sedimentary ehanaeteristiC5 

INTRODU<;AO 

A Enseada de Jurujuba (Fig. I ), localizada na 
margem oriental da Baia de Guanabara. abrange uma 
superficie aquosa de aproximadamente 9 kml e profundi· 
dades que variam de 5 a 7 metros na entrada e de 3 a 4 
metros na pane central. 

Pmla das t-1echas 

Neste trabalho s30 apresentados os resultados de 
analises granulometricas, mineral6gicas e geoquimicas de 
64 amostras superficiais coletadas no fundo da Enseada 
(Fig.2). Essas analises associadas a imerprela0es 
balimelricas permitiram conhecer as relay6es entre 
dinamica sedimentar e morfologia de fundo, ate ent.1lo 
desconhecidas na Enseada. 

Franeisco 

0'--_---'0".5'-_---'1 km 

hgum I • Mapa de 10000hlll~ao da Il<ca de e$tudo$ e balimelrla da Enseada de JUfllJUba (Fonle OliN • Folha I'1J.1511.()(l2l82 • SDlTll do Rio de Janelfo) 

7 



043°0S'W 043°06'W 
r--------------rOC~CC----------------------------------------OCOL=-~--------------T22°54'S 

PRFLECHAS 

'" ,. 
~ 

'" 
", ." 

" 
., 

" " ... -" " .. 
", " 

" BAIA DE GUANABARA 
00 ... 

PR tCARAI 
,,, 
.. , 
", 

.. , 
" , 

'9. 17o ... ", 
", 

.. ' no : PR S"O 

fRANCISCO " , .. , 
~, -'" 

", 

", 

~'o !130 .. , 

", .. , 
~ . 

", PR CHARITAS 

PR VAAZEA 22°56'5 

CLUBE NAVAL LEGENDA 

• PONTOS tIE "'MOSTA"'GE~ 

Figura 2 - LocaIi~Ao d&s amoslfaS de fundo (64) wleladas com urn busca-fundo do tipo "Dietz Lafond" na Enscada de Jurujuba. 

Caracteristicas Gerais da Art. 
A area de estudo situa-se num contexto geol6gico 

onde predominam rochas pre-cambrianas do Complexo 
Paralba do Sui (Ferrari, 1990), 0 qual e formado por 
rochas melam6rficas, basicamente gnaisses facoidais, 
secundanamente biotita-gnaisses, e tambem charnock i
lOS, migmatitos e diques de diabasio (Lamego, 1945 e 
Ferrari, 1990). Ocorrem ainda urn grande numero de 
veios de quartzo e pegmatitos aflorantes em toda a re
giAo. Alem destas rochas, sedimentos inconsolidados de 
idade quatemaria preenchem os vales e os sistemas 
praiais. 

o aporte fluvial mais importanle para a Enseada e 
feito pelos rios Cachoeira e Jcarai (c.analizados), que 
desaguam nas ?raias de SAo Francisco e 1carai, respecti
vamenle, alem de vArios pequenos c6lTegos. A Iigac;:Ao 
com a Bala de Guanabara esta localizada entre a Ponta 
do Morro do Mord3go e a Ilha. de Boa Viagem. 

As mares na Baia de Guanabara possuem ampli
tudes maxfmas de 1,40 metros e mfnimas de 0,20 melfO 
(DHN, 1985). As ondas sAo baixas e sOmente em oca
silks de ressaca chegam a 1,0 metro, nAo ultrapassando 
porem 1,5 metros. 
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As amostras coletadas foram submetidas as analises 
sedimentol6gicas , lais como, peneiramcnto a umido e 
pipetagem, com 0 objetivo de separar a areia (>0.062 
mm) das frac;:Oes siltc/argila «0.062 mm) (Folk, 1974; 
Tucker, 1989), As amostras foram classificadas granu
lometricamente de acordo com 0 diagrama de Shepard 
(1954), e com os parimetros estatlsticos de Folk (1974) 
e Tucker (1989). Com 0 objetivo de facilitar a reprcsen
tac;:110 em mapa, assim como a interpretac;:ao do diamctro 
medio, uma vez que a Enseada apresenta uma grande 
mistura de sedimentos, foram utilizadas as variac;:3es 
entre dois diferentcs diimetros. Para analise da textura 
superficial foi utilizada metodologia proposta por Biga
rella el 01. ( 1955) bem como a tabela comparativa de grau 
de arredondamento de Powers (1953). Foi utilizado, 
ainda, 0 diagrama de Pejrup (1988) que associa a dis
tribuiC;:lIo granulometrica a hidrodinamica. A composic;:!o 
mineral6gica da frac;:Ao areia foi determinada atraves de 
lupa binocular e das frac;:Oes sille e argila atraves de di
fratomelfia de raio-X, em urn difrat6melfo automalico da 
Siemens, modele 0 5000; para analise semi-quantitativa 
foi utilizado metodologia descrita em Hardy & Tucker 



(1989). Todas as amostras foram analisadas quanta a 
composi~ao geoquimica atraves de espectrofotometria de 
absor~ilo e emissilo at6mica (Pekin Elmer, modele 3100), 
atraves de digeslao em agua regialacido fluoridrico em 
bomba de teflon (Bernas, 1968).0 posicionamento ulili
zado para a localizavao das amostras foi 0 da triangula
Cao por alidade, que mostrou ser bern eficiente em areas 
costeiras com varios pontos de amarravilo fixos (conheei
dos). 

APRESENTA<;AO DOS RESULTADOS E DlSCUSSAO 

8atimetria 
o reconhecimenlo batimetrico da Enseada de Juru

juba, foi feito com base na interpretavlo da folha de 
bordo da Diretoria de Hidrografia e Navega~ao COHN) da 
Barra do Rio de Janeiro, N° FB- I 5 11-002/82, Escala 
1:10000.0 trabalho de interpreta~ao da morfo logia de 
fundo, foi baseado no contomo das linhas batimetricas 
travadas a intervalos de I metro. 

A carta batimetrica (Fig. I), mostra que a Enseada de 
Jurujuba apresenla uma superflcie de fundo suavizada, 
com profundidade maxima de 7 metros, na entrada da 
Enseada. 
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As is6batas, plano-paralelas a linha de cosla, apre
sentam amplo espavamento entre si na porvilo leste da 
Enseada eslando associadas a condicOes de baixa energia, 
pois esta e uma area prolegida da avilO direta das ondas 
de mar aberto, predominando nesta area sedimenta~ao 
lamosa. Por oUlro lado, na regilo mais extema da En
seada (oesle), observa-se espacamento menor entre as 
is6balas e um aspeCIO dentado das mesmas, 0 qual eslaria 
associado a um fundo arenoso sujeilo a acOes mais diretas 
de ondas. 

No selor oriental da Enseada. frente a Praia de 
Charitas, foi observado uma serie de desnfveis nas 
is6batas, completamente diferenles da morfologia plana e 
suave desla area. sao zonas mais profundas, caracteri
zadas por depressOes que correspondem as areas dragadas 
na decada de 70 para retirada de areia 0 que propiciou 0 

alargamenlo das Praias de Charilas e SAo Francisco, bem 
como 0 aprofundamento de urn canal em £rente ao Clube 
Naval de Niter6i. 

Caracleril.a~Ao dos Sedimentos de Fundo 

Granu lometria dos Sedimentos 

Os sedimentos de fundo da Enseada de Jurujuba sao 
compoSIOS, principalmente, por areias e argilas. Os sedi-
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Figura ) • Distribui~lo das vArias classes granulomt uieas dos sedimentos de rundo da Enseada de Jurujuba. 
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mentos arenosos dorninam a parte mais extema da En
seada (Fig.3), em uma area que sofre mais diretamente a 
a!;iio das ondas. A maior dinamica nesta area promove a 
remo!;iio e impede a deposi!;lIo de fra!;Oes muito finas . 
Esses sedimentos arenosos, da parte oriental da Enseada, 
silo predominantemente do tipo areia fina/muito fina 
(FigA). 0 desvio padriio indica que os sedimentos apre
sentam-se rnoderadamente bern selecionados (Fig.5). Os 
graos se apresentam, na sua grande maioria, subangu
losos, com esfericidade de media a boa; e a textura super
ficial dos graos e basicamente fonnada por 60% de graos 
mamelonados (polidos) e 40% de graos sacar6ides (poli
dos), mostrando serem sedimentos que apresentam algum 
retrabalhamento. Somente do lado cxtcmo da I1ha de Boa 
Viagem (FigA), ocorrem sedimentos com diametro 
medio de areia grossalmedia, pobrernente selecionados. 
Nesta area, ocorrcm gnlos muitoangulosos (mais de 70% 
do total da amostra), derivados da a~lIo das ondas direta
mente contra as encostas da Ilha. 

Sedimentos com diametro medio de areia grossal 
media ocorrem numa zona que vai do Morro do Morcego 
em dire~ilo a Praia das Flechas (Fig.4). No mapa batime
trico (Fig. I ) observa-se que essa area apresenta um fundo 
mais raso, em fonna de banco arenoso. Esses sedimentos 
silo moderadamente bem selecionados (Fig.S), subangu
losos, na sua grande maioria, com esfericidade de media 

a boa e apresentam a mesma textura superficial das de
mais areias da Enseada, isto e, mamelon ada e sacaroide 
polida. 

Os sedimentos arenosos observados entre a 11ha dos 
Carecas e a Praia de Charitas (Fig.3), correspondem a 
sedimentos mais grosseiros, ricos em feldspato, com 
baixo grau de arredondamento e imaturos, ponanto, bas
tante diferentes do tipo de sedimento observado nas areas 
adjacentes. Segundo Silva e Baptista NelO (1991 e 1992), 
esses sedimentos sao derivados dos solos das encostas do 
Morro da Vira~lIo. Segundo dados desses aUiores. esta 
area apresenta sedimentos com diametro medio areia 
!ina/muito fina (FigA), pobremente selecionados (Fig.5), 
com graos variando de subangulosos a angulosos. 

Entre 0 Morro do Morcego e a Praia de Icaral. 
ocorre uma faixa de dire!;iio norte-sui com sedimentos de 
diametro silte finolmuito fino predominantemente e tre
chos isolados de silte grosso/medio (FigA). 0 grau de 
sele~lIo varia de pobremente a extremamenle mal sele
cionado (Fig.S) e as fra~Oes arenosas apresentam-se, 
principalmente, subangulares. 

As lamas argilosas cobrem a maior parte do interior 
da Enseada (Fig.3) e. slIo sedimentos modemos trans
portados pelos rios que desaguam na Enseada e sllo de
positados por nocula~lIo em meio salino, caracteristico de 
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urn ambiente de energia muito baixa. A area fonte das 
argilas sAo os solos podz61icos ricos em argila que co
brem a maior parte da area adjacente emersa (Smith & 
Sanchez, 1992). Nesta parte da Enseada, os sedimentos 
s1l0 predominantemente argila (Fig.4), com desvio padido 
variando de moderado a moderadamente bem selecio
nado (Fig.S). 

Na parte sui da Enseada. entre a Praia de Charitas e 
a Praia da Varzea (Fig.3). ocorre uma varia(filo de facies. 
Alem dos sedimentos arenosos. ja mencionados anted
ormente, a area apresenta silte argiloso, argila siltosa e 
argila arenosa. Toda esta area parece estar sob a influen
cia dos processos sedimentares responsaveis pela forma
(f1l0 do tam bolo de Charilas, uma vez que apresenta um 
padrdo de distribui(fAO de sedimentos bern diferente do 
que ocorre no restante da Enseada e semelhante ao pa
drllo sedimentar encontrado nas amostras coletadas na 
area do tOmbolo. 0 diametro medio dos sedimentos nesta 
area, e de silte fino/muito fino (FigA), com desvio padrao 
de pobremente a muito pobremenle selecionado (Fig.S), e 
os graos sAo, na sua grande maioria, subangulares. 

Na foz do Rio Cachoeira (Fig.3) ocorrem sedimen
tos do tipo areia lamosa. Esses sedimentos apresentam 
diametro medio de silte grosso/medio (Fig.4), desvio 
padrao de sedimento muito pobremente selecionado 

II 

(Fig.S), s1l0 bern angulosos (75%). com textura superfi
cial sacar6ide polida (60%) e mamelon ada polida (40%) 
e com esfericidade media. Todas essas caracleristicas 
indicam urn baixo grau de maturidade desses sedimentos. 

Os sedimentos de fundo da Enseada de Jurujuba fo
ram analisados pelos parametros estatisticos de assimetria 
e curtose. que. no entanlo nAo se mostraram diagn6sticos. 
Acredita-se que a principal razilo para isso seja 0 fato de 
que a Enseada de Jurujuba e urn ambiente afetado por 
mais de urn agente de transporte e de deposi(fao e que 
sofre uma forte influencia da area fonte devido a a(fAo 
antr6pica. Sahu (1964) jA havia chamado a aten(faO para 0 
pouco significado ambiental da assimetria e da cunose 
neste tipo de ambiente. Logo, estes parametros nAo foram 
considerados para a caracterizacao dos sedimentos de 
fundo da Enseada de Jurujuba. 

Mineralogia dos Sedimentos 

A fra(fllo arenosa c constiluida predominantemente 
pelo quanzo, principalmente nas amostras localizadas na 
entrada da Enseada de Jurujuba, onde chega a ocorrer 
com mais de 90% do total das amostra. Os graos ocorrem 
de forma subangular a 'subarredondada e alguns apre
sentarn inciusOes de minerais opacos. A mica (tanto a 
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muscovita como a biotita), 0 feldspato e os minerais 
pesados represenlam 0 reslante dos minerais presentes 
na fra~ao arcnosa. sao observados tambem biodetritos e 
matcrial antropog!nico nos sedimentos de fundo da En· 
scada dc Jurujuba. Os minerais pesados ocorrem em 
concenlra~Oes baixas nao a1can~ando 1% do lotal das 
amostras (somente em alguns poucos casos esse total e 
ultrapassado), e sao fonnados por ilmenita, magnetita, 
tunnalina. zircao, granada e rulilo. Em menor quantidade 
enconlra-se lambem, epidoto, monazila, estaurolila, 
cianita. augita. anfib6lios. piroxenios e leucox!nio. 

As fra~aes finas «O.062mm) sAo conslitufdas por 
cinco grupos de minerais: quartzo, mica, caulinila, sepio
lila e K-feldspato; alem desses, alguns minerais aparecem 
em lra~os, como e 0 caso da esrnectila e do feldspalo 
s6dico e calcico. 

o quartzo e 0 mineral predominante em todas as 
amOSlras analisadas, porem, pode-se observar uma varia
~a.o dos minerais micas, caulinila e sepiolita e, a partir 
dessa varia~a.o, estabelecer quatro zonas de distribui~ao 
desses minerais(Fig. 6). A varia~ao entre os minerais 
mica, caulinita e sepiolita parece ser fortemente influen· 
ciada pela granulometria; acredita-se que a mica seja 0 
mineral predominante na fra~1I0 silte, enquanto a cau
linita seja 0 mineral predominante da fra~ao argila, pois 

12 

quando comparados os mapas de classificacao granu-
10metTica (Fig. 3) e diamelro medio (Fig. 4), com 0 mapa 
de dislribui~ao espacial dos minerais mica, caul in ita e 
sepiolita (Fig. 6), nOla-se que a ocorrencia da mica toma
se rna is importante quando 0 silte e mais abundante; e 0 
mesmo ocorre com a caulinila em rela~ao a argila. 

Geoqufmica dos SedimenlOS 

o enlendimento da concentra~ao de elementos 
maiores. men ores e tra~os nos sedimentos de fundo da 
Enseada de Jurujuba. e importante para se ler urn controle 
da arual situa~a.o de polui~a.o da area, a qual apresenta 
uma grande potcncialidade turistica e de pesca. 

Os sedimentos de fondo foram analisados para os 
seguintes elementos: Mn, Zn. Cu. Co, Cr, Ni. Pb. Ca. Mg, 
Fe, Na e K. No presente lrabalho serao apresentados e 
disculidos os seguintes elementos: Cu, Co, Cr, Pb, Ni e 
Zn. 

Para se entender 0 atual grau de contamina~a.o 

desses elementos nos sedimentos de fondo da Enseada de 
Jurujuba, foi confeccionada uma tabela (Tab. I) com
paraliva da concentra~lI.o de alguns elementos em diver
sos tipos de rochas e sedimentos de varios ambientes 
como: (I) rochas da area emersa em tome da Enseada 
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'fabela I . ComplU'a~!Io entre a concenlra~Ao dos elementos Pb. Zn. Cu. Cr. Co, Ni. Fe e Mn enconJradllS nos sedimentos de fundo da Enseada com 
aqutles encontrados em drios ambientes de cstuArios e lagunas no mundo. 

(gnaisse facoidal), (2) folhelho padr3o, (3) arenilo pa
drAo; (4) sedimentos de alguns ambientes cosleiros 
(gnaisse facoidal). (2) folhelho padriio .(3) arenito pa
dr3o; (4) sedimenlos de alguns ambientes costeiros 
pr6ximos a Area de estudo (Piratininga e Itaipu); (5) em 
uma area considerada ainda nilo polulda (Baia da 
Ribeira): e (6) em estuarios ao redor do mundo que silo 
reconhecidamente poluidos (Estuario de Golden Hom. 
EstuArio do Rio Tinto, Estuario do Ganges e Estuario de 
Weser). 

Ao comparar a concentrayilo dos elementos Pb, In, 
Cu. Cr e Ni dos sedimentos de fundo da Enseada de Ju
rujuba. com a coneentrayilo media desses elementos em 
rochas (gnaisse fllcoidal) da regiao de Niter6i. observa-se 
que a concentrayao desses elementos na area de estudo e. 
respectivamente, 4, 6.6, 4.8. 10.3 e 1.6 vezes maior .E, 
quando com parada a concentrayilo destes mesmos ele
mentos, nos sedimentos de fundo da Enseada de Juru
juba, com a concentrayilo media dcstes elementos encon
tradas em folhelhos padrilo (Turekian & Wedepohl, 
1961),vemos que a concentrayilo e 6. 3.8. 3. 1.7 e 1.8. 
vezes maior, respectivamente. nos sedimentos da En
seada de Jurujuba. Quando comparada a concentrayao 
dos elementos Pb, In e Cu dos sedimentos das Lagoas de 
Piratininga e lIaipti ( que sao areas bem pr6ximas da 
regiilo estudada, e que apresentam processos intemperi
cos e geologia semelhantes), com a concentrayilo dos 
mesmos na Enseada de Jurujuba, observamos que estes 
s1l.0 2,6, 12.8 e 7 vezes mai~r, respectivamente, nos sedi
mentos da Enseada . 

Do mesmo modo, comparando a concentrayao 
media dos metais pesados dos sedimentos de fundo da 
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Enseada de Jurujuba com a dos sedimentos da Baia da 
Ribeira. uma area que apresenta concentray(}es naturais 
de metais pesados (Lacerda el aI., 1982), observa-se que 
as concentrayOes de Pb, In, Cu, Cr e Co sao respecti
vamente 4.4. 4.3, 17.5,8.7 e 10 vezes mais elevadas na 
Enseada de Jurujuba. 

A concentrayao dos metais pesados dos sedimentos 
da Enseada de Jurujuba esta muilo pr6xima aos valores 
encontrados para ambientes reconhecidamente poluidos 
(Tab. I ); na verdade. em alguns casos as concentray(}es 
511.0 ate mais eJevadas, como se observou para os ele
mentos Cu, Co e Ni (Tab. I). 

Observando-se a Tabela J, nOla-se que as concen
tray(}es mais alias para os elementos maiores. menores e 
trayos ocorrem nos sedimentos lamosos, que sao encon
trados, principalmente, na parte oriental da Enseada de 
Jurujuba. Tambem nestes sedimentos finos sao encon
tradas as maiores concentray()es de materia orgfinica, que 
sao 61imos concentradores de metais pesados. 

Segundo FOrstner & Salomons ( 1980) os elementos 
trayos em dep6sitos sedimentares recentes podem, geral
mente, ser divididos em duas eategorias, de acordo com 
as fontes de origem predominante: litogenica ou antro
pogenica. Acredita-se que 0 enriquecimento de alguns 
elementos trayos nos sedimentos da Enseada de Jurujuba, 
seja innuenciado por eslas duas categorias: esses ele
mentos sao liberados em grande quantidade para as 
bacias, no enlanto, a atuayao humana acelera lal processo 
devido ao intenso desmatamento das encostas. 

As fontes de contaminayilo de urn ambiente costeiro 
podem ser bastante variadas, especialmenle num ambi
ente semi-fechado, localizado "denlro" de uma metr6pole. 



Porem, no caso da Enseada de Jurujuba, acredita-se que 
as principais fontes de contaminayi1o dos sedimentos de 
fundo caiam em algumas categorias principais: a) 0 proc
esso intemperico-erosivo natural e 0 acelerado dcvido a 
ocupa!;ao humana, b) a descarga de esgoto domestico 
tratada ou nilo em varios pontos da Enseada, c) a con
tribuiyilo atmosferica, pois a area e localizada pr6xima if. 
cidade do Rio de Janeiro, a segunda metr6pole mais in
dustrializada do pais, d) contribuiyao industrial e e) oleo 
combustive!. derivado das embarcayoes no interior da 
Enseada. A combinayao dessas categorias. como por 
exemplo. 0 enriquecimento dos elementos m6veis, como 
Fe e Mg, que podem ter diferentes origens e serem acu
mulados pela extrema eutrofizayilo da Enseada, podem 
causar a acumulayao de OUlrOS elementos. 0 acumulo 
desses elementos (Fe e Mg) pode estar associado if. 
grande concentra"ao de mica nos sedimentos de fundo da 
Enseada. alem da contribuiyilo industriaL Um outro ex
empl0 e a ocorrencia de fragmentos de lata (derivados da 
atividade domestica e de fabricas de sardinha) nos sedi
mentos da Enseada: esses fragmentos foram analisados 
quimicamente e apresentaram Cu e Zn. 

Hidrodinamica 

Pejrup (1988) prop6s urn diagrama triangular para a 
classificac;:ao de sedimentos eSluarinos (Fig. 7), alraves do 

qual podem ser identificados os teores de argila nos 
sedimentos lamosos e as condiyoes hidrodimimicas vi
gentes durante 0 processo deposicional dos sedimentos. 

Segundo Pejrup (1988) 0 conteudo de argila (repre
sentado com linhas de mesmo percentual) pode ser utili
zado para a divisilo do triangulo. Sedimentos estuarinos 
com conteudo de argila superior a 80% sao raramente 
encontrados, c a linha. correspondente a tal nive! de ar
gila. e entao escolhida para subdividir este triangulo. Por 
razoes simelricas, a linha que corresponde a 20% de 
argila e escolhida para representar ambientes de mais alta 
energia;{Fig. 7). A seyao I indica condic;:oes de hidro
dinamicas muito calmas, raramente encontrada em ambi
ente estuarino, e as sec;:oes II a IV indicam aumento grad
ual de cnergia (Fig. 7). 

o conteudo arenoso de sedimentos estuarinos nem 
sempre represcnta urn born indicativa do ambiente depo
sicional. uma vez que a areia por abranger vadas classes 
granulometricas pode ser transportada tanto em suspen
sao, como em trayao ao longo do fundo. Pejrup (op. cit.) 
escolheu a linha corrcspondendo a 10% de areia, porquc 
tal conteudo de areia em sedimentos lamosos e insignifi
cante em tcnnos de dinamica, ao passo que a linha corre
spondendo a 90% de areia foi escolhida porque os sedi
mentos com tal caracteristica perdem 0 carfller coesivo. 
Finalmcntc, a linha representando 50% de areia foi escol
hida para dividir 0 grupo central em duas se!;oes iguais. 
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Deste modo, 0 Iriangulo e dividido, em 16 grupos, os 
quais foram nomeados por letras que indicam 0 tlPO de 
sedimento, e numeros, que illdieam as eondi~i5es hidro
dinamieas durante a dcposi~30. Como exemplo, 0 grupo 
(B, II), representa sedimentos que eonll~m entre 90 e 50% 
de areia, e que foram depositados sob eondi~i5es hidro
dinamieas bern ealmas. Enquanto que 0 grupo (C,IV), 
representa sedimentos que contem entre 50 e 10% de 
areia,que foram depositados sob eondi~Oes hidrodinami
cas muito mais intensas. 

Os resultados das amUises granulometricas das amo
Slras de fundo da Enseada de Jurujuba foram plolados no 
diagrama triangular proposto por Pejrup (1988). A Figura 
7 mostra a delimita~a.o de quatro areas representativas 
das condi~Oes hidrodinamicas da Enseada. fieando car
acterizado urn decrcscimo de energia da parte mais ex
lema para a mais intema. 

Pode-se observar que a zona de maior hidrodina
mica e localizada na parte none da entrada da Enseada, 
em frente as Praias de Boa Viagem e Fleehas. cujas amo
stras caem dentro do grupo (A,IV). que corresponde a 
sedimentos que contem entre 90 e 100% de areia. de
positados sob condi~i5es hidrodinamicas fortes. Essa area 
localiza-se frente a entrada da Baia de Guanabara. e sofre 
a a~a.o direta das correntes de mare e ondas. 

Na entrada da Enseada. na parte mais a suI e a leste 
(Fig. 7). as amostras caem, principalmente, no grupo (A. 
III) que corresponde a sedimentos que contem entre 90 e 
100(1'0 de areia, mas foram depositados sob hidrodinamica 
menos intensa, do que a que oeorre no grupo anterior. 

Numa faixa intennediaria da Enseada. que vai da 
Praia de Icarai e Ponta de Iearai se estendendo para suI 
ate 0 morro do Moreego (Fig. 7), observa-se que a maior 
pane das amostras caem dentro de dois grupos (C.lI) e 
(0.11). Estes correspondem, respectivamente, a sedimen
tos que contem lOa 50% e entre 0 c 10% de areia, e 
depositados sob condi~i5es hidrodinamieas mais calmas, 
que ados grupos anteriores. 

No interior da Enseada, observa-se que as amostras 
caem principalmente dentro do grupo (0.1). Os sedi
memos nesta area eontem entre 0 e 10% de areia. e foram 
depositados sob eondi~i5es hidrodinamieas muito calmas, 
o que segundo Pcjrup (1988) sao situa~i5cs raras em am
bientes estuarinos. sendo rna is tipicos de ambientcs de 
lagunas costeiras. 

As anomalias eneontradas na regiilo mais intema da 
Enseada nao foram considcradas em tennos de hidro· 
dimlmica, pois silo renexo direto da a~iIo antropogenica. 

CONCLUSOES 

As caracterfsticas balimetricas e sedimentol6gicas 
indicam diferen~as na dimi.miea sedimentar na Enseada 
de Jurujuba. Pode-se dividir a enseada em tres zonas 
distintas: (I) a pane ocidenta1. onde predominarn os 
processos marinhos, com innuencia das ondas e correntes 
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de mares e apresentando uma sedimcnta~a.o de c1aslicos 
mais grosseiros, com ausencia de finos, com sedimentos 
bern a moderadamente bern selecionados e com diametro 
medio de areia media/fina. 0 fundo nesta area apresenta 
urn maior espa~amento entre as is6balas. e se observa urn 
banco de areia aproximadamente norte-sui, se estendendo 
do Morro do Morcego ate a Praia de Icarai; (2) a parte 
central, zona de transi~a:o entre um regime hidrodinamico 
de maior energia para urn de menor energia, onde se 
observa uma mistura de sedimentos estando bern carae
terizada a interface entre a sedimenta~Ao arenosa da pane 
ocidental e alamosa da pane oriental. Aqui os sedimen
lOS sao pobrcmente a extremamente mal selecionados, 
com diametro medio de silte fino/muito fino, trechos 
isolados de sihe grosso/medio; (3) a parte oriental da 
Enseada, que e um ambiente de muito baixa energia, 
abrigado da a~a.o das ondas e correntes de mares. Nesta 
area. os sedimentos sAo, em geral, muito fin~s, predomi
nando a fra~ao com diametro medio de argila. com fone 
tendencia a unimodalidade. Esses sedimentos apresen
tam-se moderadamente bem a moderadamente selecio
nados. 0 fundo nesta area apresenta urn maior 
espa~amento entre as is6batas, nilo se observando formas 
de fundo nesla area. Na pane sui desta area, ocorrem 
sedimentos imaturos, grosseiros e mal selecionados, 
bastante diferentes dos sedimentos das outras areas de
scritas da Enseada. Estes silo derivados dos solos das 
encostas desmatadas do Morro da Vira~a.o e 0 
lan~amento destes sedimentos esta causando 0 assorea
mento da Enseada. 

Analisados quanta a morfoscopia dos graos, os 
sedimentos da Enseada, como urn todo, nlio apresentaram 
muila diferen~a entre si. S30 na sua grande maioria sedi
mentos subangulosos, com esferieidade de media a boa, 
texlura superficial mameJonada polida (70% do total) e 0 
restante principal mente. saear6ides polidos, renetindo 
serem sedimentos que sofreram poueo retrabalhamento e 
urn cuno Iransporte, devido principalmente a proximi
dade da area fonte. 

Em toda a Enseada, os sedimentos s30 compostos. 
principalmente por grAos de quanzo, seguidos por mica. 
argilo-minerais. feldspato. minerais pesados e material 
antropogenico. Os sedimentos terrfgenos da fra"ao arcia 
reflelem a litologia regional, composla por rochas 
metam6rficas, pegmatito e igneas basieas. Os minerais 
pcsados ocorrem geralrnente com valores inferiores a 1%. 
e silo fonnados pclos seguintes minerais: ilmenila. mag
netita, tunnalina. zirdl.o, granada, rutilo, epidoto. mona
zila, estaurolita, cianila, augita, anfib61ios ,1eucoxenio. 
Os minerais encontrados na fTa~aO silte/argila slio princi
palmente quartzo, caolinita, mica, K·feldspalo e sepiolita, 
sendo que depois do quanzo a mica predomina na fra~ao 
sille e a caolinila na fra~lio argila. 

Os sedimentos de fundo mostraram urn enriqueci
mento dos elementos Mn, Zn, Cu, Cr, Ni, Pb, Ca, Mg, Fe, 



Na e K, em dire~iio a parte intema da Enseada, uma vez 
que esses elemenlos tendem a se associar com as fra~()es 
mais finas. Os resultados mostram que 0 teor de elemen
tos tra~os (2n, Cu, Co, Ni e Pb) na Enseada de Jurujuba e 
preocupante ,ainda mais se tratando de uma area que 
apresenta uma forte voca~ao pesqueira e de turismo. 
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