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INTRODUÇÃO

Os peixes da famı́lia Loricariidae estão entre as espécies da
ordem Siluriformes mais especializadas e amplamente dis-
tribúıdas na região Neotropical, apresentando mais de 600
espécies e ainda outras inúmeras a serem descritas (Proven-
zano, 2003). As adaptações morfológicas mais citadas en-
tre este grupo são referentes aos seus hábitos alimentares,
em que arranjo de dentes, posição da boca, musculatura
mandibular e trato digestório longo e bem desenvolvido re-
portam a uma dieta adaptada ao consumo e aproveitamento
de matéria orgânica e inorgânica compartimentada, itens
já evidenciados em diversos trabalhos sobre a alimentação
dessas espécies (e.g. FUGI, 1993; Hahn, 1998; Pereira; Re-
sende, 1998; Machado, 2003). Hypostomus emarginatus Va-
lenciennes, 1840 e Hypostomus plecostomus Linnaeus, 1758
são distribúıdos em várias bacias hidrográficas da América
do Sul; entre elas, está a do Rio Tocantins, que teve sua
porção superior represada pela UHE Serra da Mesa (GO)
em outubro de 1996, iniciando o processo de formação do
reservatório.

A transformação de um ambiente lótico em lêntico ou
semilêntico, como é evidente nos processos de formação
de reservatórios, pode alterar toda a biota que neste novo
sistema não conseguir encontrar condições ecológicas ade-
quadas à sua manutenção (Agostinho et al., 1992). Quando
submetido a intervenções, um ambiente sofre alterações
em sua dinâmica que podem refletir em sua estrutura
biológica. O processo de modificação da velocidade de fluxo
hidrológico e as dimensões de alagamento, por exemplo,
estão diretamente relacionados à produção e ciclagem de
matéria orgânica. A interferência nesse ciclo de produção
primária afeta diretamente aquelas espécies que se alimen-
tam deste item e, portanto, interfere na cadeia detrit́ıvora,

podendo também se propagar ao longo de toda a teia trófica.
Castro et al., (2003) reportaram alterações na dieta de
Hypostomus emarginatus em fases posteriores ao represa-
mento do alto rio Tocantins, como diversificação de itens
ingeridos, aumento de consumo de restos vegetais, algas fil-
amentosas e tecamebas, e substituição dos grupos de mi-
croalgas, sugerindo uma composição mais rica de detritos.
Os autores sugerem que a dieta esteja envolvida com a pos-
terior recuperação das densidades populacionais (Mazzoni
e Petito, dados não publicados) dessa espécie na fase de
operação da usina. Entretanto, posśıveis variações sazonais
na dieta não foram avaliadas. Atualmente, aproximada-
mente 12 anos após o represamento, a espécie ocorre com
certa abundância e consistência espacial em vários pontos
do reservatório. Sua congenérica H. plecostomus também
ocorre, mas com abundância um pouco menor (dados não
publicados).

OBJETIVOS

O presente trabalho tem como objetivo complementar os
resultados de Castro et al., (2003), através do monitora-
mento da dieta de H. emarginatus no reservatório formado
há 12 anos, e da caracterização da dieta de H. plecostomus,
durante os meses de fevereiro e abril de 2009, que corre-
spondem ao peŕıodo de chuvas na região.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo
O Rio Tocantins possui uma extensão de aproximadamente
2400km, desde o escudo pré - cambriano brasileiro até de-
saguar no estuário do Amazonas, na Báıa de Marajó. Por
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apresentar caracteŕısticas diversificadas por toda sua ex-
tensão, este rio permite ser dividido em trechos que ad-
mitem, assim, uma melhor caracterização. Localizado na
porção superior deste rio, próxima a cidade de Minaçú
- GO, a UHE Serra da Mesa (coordenadas 48º22’30”O -
13º52’30”S) faz parte de um complexo de UHEs distribúıdas
em diferentes trechos do Rio Tocantins.

Antes do represamento, o trecho alto do rio exibia leito ro-
choso no peŕıodo de seca e predominância de corredeiras
em uma sucessão de rápidos e remansos. Em outubro de
1996, os túneis de desvio foram fechados e iniciou a fase de
enchimento. Em abril de 1998, com o reservatório comple-
tamente formado, cobrindo uma área de aproximadamente
1700km 2 e volume de 54,4 bilhões de m 3, a UHE Serra da
Mesa entrou em fase de operação para a geração de 1293
MW de energia.

Amostragens

As coletas foram realizadas nos meses de fevereiro e abril
de 2009, caracterizados pelo peŕıodo de cheia, em 10 lo-
calidades dentro da área do reservatório. Para distinção
dos peŕıodos sazonais, tomou - se como base a análise das
variações do ńıvel hidrométrico local.

Para a captura dos peixes foram utilizadas baterias
padronizadas de redes de emalhar de fundo e superf́ıcie, de
15 a 150mm entre - nós, que permaneciam dispostas por
16h em cada uma das localidades, sendo vistoriadas a cada
8h. Buscando obter amostragens em todos os ambientes, as
redes foram distribúıdas em locais variados.

Os peixes coletados foram levados em caixas com gelo ao
laboratório de campo, onde seu peso e dados biométricos
foram aferidos, e então, dissecados para a retirada e fixação
em formalina 5% dos tratos digestivos repletos de alimento
(grau de repleção 2 ou 3).

A seleção das amostras gástricas para as análises foi de-
terminada em função do grau de repleção (GR) do trato
digestivo (GR ≥ 1), que varia de 0 a 3 (0 = vazio, 1 = 1 -
25%, 2 = 25 - 75%, 3 = 75 - 100%) (Zavala - Camin, 1996).

Os tratos já fixados foram levados ao Laboratório de Bi-
ologia, Avaliação de Impacto e Manejo de Peixes da Uni-
versidade de Braśılia (UnB), para a análise dos conteúdos
alimentares.

Análises e Tratamento Estat́ıstico

Para triagem do conteúdo foi utilizado o terço anterior dos
intestinos, visto a maior probabilidade de estarem repletos
de alimento. O material intestinal foi levado à lupa es-
tereoscópica e microscópio óptico para identificação com o
auxilio de material bibliográfico (e.g. Perez, 1988, Merrit
e Cummins,1996, Bicudo e Menezes, 2006), e quantificação
(%) do material ingerido pelo peixe.

Os itens encontrados foram registrados e quantificados
através dos métodos de frequência de ocorrência (FO%),
que consiste na determinação do número de estômagos em
que cada item ocorre, e volumétrico. Estes valores foram
combinados para a obtenção do Índice Alimentar (IAi) pro-
posto por Kawakami e Vazzoler (1980). A classificação da
importância dos itens para a dieta da espécie segue a pro-
posta por Guillen e Granado (1984), na qual itens que ob-
tiveram IAi >0,3 foram considerados como alimento princi-
pal, IAi de 0,3 a 0,15 como adicional, e IAi <0,15 como aci-
dental. Algas microscópicas foram identificadas até o ńıvel

de famı́lia, e sua composição analisada somente de forma
qualitativa.

Para determinar a estratégia alimentar das espécies foi uti-
lizado o método gráfico de Costello (1990), onde o volume
percentual (V%) de cada item alimentar é representado no
eixo y e a frequência de ocorrência (FO%) no eixo x.

RESULTADOS

Foram analisados 43 tratos intestinais, sendo 31 de H.
emarginatus, com amplitude de comprimento padrão de
11,7cm a 37,8cm, e 12 de H. plecostomus, com variação
de comprimento de 12cm a 32,8cm. Os itens encontra-
dos no conteúdo intestinal foram agrupados em 24 cate-
gorias, de forma a uma melhor avaliação da alimentação
das espécies em relação ao ambiente em que são encon-
tradas. O item detrito foi considerado como principal, ap-
resentando valores de IAi superiores a 0,6 para as duas
espécies. Sedimento, resto vegetal e resto animal foram
identificados como itens adicionais na dieta de H. ple-
costomus (IAised=0,15 ; IAiveg=0,176; IAiani=0,176) e
H. emarginatus (IAised=0,17; IAiveg=0,15; IAiani=0,177).
Ostracoda, protozoários (Tecameba), semente, larva de Chi-
ronomidae, estatoblasto de Bryozoa, Formicidae, resto de
inseto (origem alóctone), pólen, Hydracarina, Gastropoda,
macroalga, rot́ıferos, larva de Odonata e Cladócera foram
os itens que obtiveram os menores valores de IAi, respecti-
vamente, na dieta de H. plecostomus, sendo assim, denom-
inados itens acidentais. Esses mesmos itens também foram
acidentais para H. emarginatus, exceto pela ausência de lar-
vas de insetos, Gastropoda, Formicidae e Cladócera.

A grande quantidade de matéria inorgânica encontrada nas
análises (sedimento), e o questionável valor energético deste
item para a alimentação de H. emarginatus e H. plecos-
tomus sugere que este consumo seja efetuado em grandes
quantidades para que as espécies se nutram dos detritos e
organismos associados (Angelescu e Gneri, 1949). A ali-
mentação seletiva em detritos de alta qualidade é a chave
para o crescimento populacional de alguns peixes (Gerk-
ing, 1994), e a quantidade de detritos que os detrit́ıvoros
precisam consumir para se manterem e reproduzirem varia
conforme a espécie (Yossa e Araújo - Lima, 1998). Se-
gundo Bowen (1983), somente uma pequena porcentagem
de espécies de peixes alimenta - se de detritos. A grande
maioria dos peixes encontra - se em ńıveis tróficos superi-
ores e utiliza invertebrados como sua ligação com a base
detrit́ıvora da cadeia alimentar. Exceções acontecem dev-
ido a abundancia, provavelmente, de material detŕıtico e ao
êxito no seu aproveitamento pelos peixes detrit́ıvoros.

No presente estudo, H. emarginatus e H. plecostomus foram
identificadas como detrit́ıvoras para o peŕıodo de cheia do
Alto Rio Tocantins, visto a grande presença e importância
alimentar de detritos, e também de organismos associados
ao substrato de fundo. Esses resultados corroboram os en-
contrados anteriormente por Castro et al., (2003) para o
mesmo reservatório, e também aqueles obtidos por Delar-
iva e Agostinho (2001), para cinco espécies de Loricariidae
em um trecho do Rio Paraná e por Leite (2008), para nove
das onze espécies de Loricariidae analisadas no Pantanal
Matogrossense, sendo duas destas do gênero Hypostomus.
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Luiz et al., (1998) identificou na dieta de Hypostomus
sp., em riachos da Bacia do Rio Paraná, uma alimentação
baseada em detritos orgânicos, sedimentos e restos vege-
tais, e o mesmo resultado foi alcançado por Hahn (1998),
que caracteriza o gênero como de hábito detrit́ıvoro.

A presença na maioria dos tratos gástricos analisados de
resto animal e resto vegetal pode se explicar pela grande
quantidade desses materiais já em processo de decomposição
que se encontram sedimentados e misturados ao detrito. En-
quanto que para a presença de larvas de d́ıptera (larvas de
Chironomidae) e Odonata, Formicidae e material alóctone,
identificado como restos de insetos, deve - se ao fato de
os peixes loricaríıdeos permanecerem junto ao fundo, ras-
pando algas do substrato ou caçando invertebrados (Brit-
ski, 1999). A grande representatividade de protozoários
do grupo das tecamebas deve - se a grande distribuição
desses organismos aquáticos de hábitos bentônicos, sendo
encontrados em grandes quantidades em todos ambientes
dulćıcolas. Algas filamentosas macroscópicas, comuns na di-
eta de H. emarginatus logo após o ińıcio da fase de operação
da usina (Castro et al., , 2003), não foram registrados na
presente fase de estudo.

Foram identificados diferentes grupos de algas, desta-
cando - se as famı́lias, Bacillariophyceae, Zignemaphyceae,
Cianophyceae e Euglenophyceae, por se apresentarem em
maior abundância nas análises. Dentre essas, as duas
primeiras foram também encontradas por Castro et al.,
(2003) na dieta de H. emarginatus durante o peŕıodo an-
terior ao represamento, ao passo que as duas últimas não
foram identificadas em nenhuma das fases.

A plotagem dos resultados em método de Costello (1990)
permite identificar hábitos generalistas para as espécies. A
dominância de detritos, neste trabalho determinada como
toda matéria orgânica amorfa e não identificável, segundo
Gerking (1994), sugere uma alimentação não seletiva para
os itens acompanhantes, mas com uma dieta altamente es-
pecializada em detritos.

Segundo Fugi (1993), espécies detrit́ıvoras como Hyposto-
mus, são morfologicamente adaptadas a filtração do ma-
terial sedimentado, apresentando estruturas morfológicas
relacionadas à alimentação especializada, o que pode ex-
plicar a grande quantidade de material orgânico e inorgânico
encontrado no intestino dessas espécies.

CONCLUSÃO

A análise da dieta de Hypostomus emarginatus e H. plecos-
tomus permite classificar essas espécies como detrit́ıvoras
para o peŕıodo de cheia no reservatório da UHE Serra
da Mesa vários anos após o represamento, como também
observado para as fases anterior e imediatamente poste-
rior ao represamento. Entretanto, foram registradas al-
gumas diferenças no consumo de itens secundários asso-
ciados a esses detritos. Estudos relativos à alimentação
natural de peixes da famı́lia Loricariidae reportam o con-
sumo de itens alimentares diversos, porém sempre eviden-
ciando consumo de grandes quantidades de matéria orgânica
amorfa. Comparações sugerem uma uniformidade alimentar
para o gênero Hypostomus, evidenciada principalmente por

abundância de detritos orgânicos e sedimentos para quais-
quer peŕıodos hidrológicos, embora a importância de itens
secundários possa apresentar variações.
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de ı́ndice alimentar aplicado ao estudo de alimentação de
peixes. Bol. Inst. Oceanogr., São Paulo, v. 2, n. 29, p.
205 - 207, 1980.
Leite, G. F. M. Caracterização da estrutura trófica
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