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INTRODUÇÃO

A fauna de peixes de água doce do Brasil é a mais rica do
mundo, com cerca de 2.587 espécies, das quais quatro são
maioria na captura de pesca no Pantanal: Pseudoplatys-
tomas corruscans (Spix & Agassiz, 1829), P. fasciatum
(Linnaeus, 1766), Pinirampus pirinampu (Spix & Agassiz,
1829) e Zungaro jahu (Ihering, 1898) (Mateus & Penha,
2007).

Dentre as espécies nativas utilizadas ou potencialmente uti-
lizáveis em aquicultura no Brasil encontra - se o Zungaro
jahu , uma espécie que faz migração reprodutiva. Ocorre
naturalmente em rios do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do
Brasil, é um peixe de grande porte (Pelli et al., 000), al-
cançando mais de 1,5m de comprimento e peso superior a
150 Kg (Alves, 2006). É uma espécie, que segundo Mateus
& Penha (2007) apresenta baixa velocidade de crescimento,
alcançando elevada longevidade e maturidade tardia, por
volta dos quatro anos e meio.

Araújo e Tejerina - Garro (2007) consideraram que ativi-
dades antropogênicas como esgotos, mineração e ativi-
dades agropecuárias, podem, assim como variáveis naturais,
estarem relacionadas com os atributos populacionais; por-
tanto, variáveis de origem natural ou antrópica devem ser
ponderadas, como caracteŕısticas importantes que moldam
as populações.

Em Minas Gerais, onde atualmente os rios transformaram -
se em verdadeiras cascatas de reservatórios, o jaú pode ser
considerado localmente extinto em vários trechos das ba-
cias dos rios Grande e Paranáıba (Felden et al., 2006; Pelli
et al., 000). Recentemente, o Ministério do Meio Ambiente
publicou no Diário Oficial da união a Lista Nacional das
Espécies de Invertebrados Aquáticos e Peixes Ameaçados
de Extinção e Sobreexplotadas ou Ameaçadas de Sobreex-
plotação, por meio da Instrução Normativa n0 05 de 21 de
maio de 2004 (Alves, 2006).

Contudo, essa lista não foi publicada no molde padrão dos
demais grupos da fauna, expondo a fragilidade do aparato
de fiscalização federal e dos estados. Além do que, a In-
strução Normativa cometeu o eqúıvoco de trocar o nome da
espécie ameaçada, pois, conhecido até pouco tempo como
Paulicea luetkeni, passou a ser designado como Zungaro
jahu (espécie do sul, sudeste e centro - oeste) e Zungaro
zungaro (espécie amazônica). A espécie indicada para pub-
licação foi Z. jahu, todavia Z. zungaro é que foi publicada
na IN - MMA 05. Em virtude dessa falha, a espécie mineira
não poderá ser contemplada com projetos porque a espécie
amazônica é que estaria ameaçada.

Segundo Agostinho & Zalewski (1996) alguns impactos
como represamentos e destruição de ambientes utilizados na
reprodução de juvenis tem afetado negativamente a sobrev-
ida da espécie, bem como usinas hidrelétricas com formação
de grandes lagos artificiais, fragmentação dos cursos lóticos,
destruição de hábitats e introdução de espécies exóticas de
peixes (Pelli et al., 000).

Legendre et al., estudando a biodiversidade dos grandes
bagres asiáticos, observaram que um enfoque multidisci-
plinar, genética de população, parasitologia, bio ecologia,
fisiologia de reprodução, nutrição e piscicultura, é indis-
pensável para se conhecer corretamente as biodiversidade
e estrutura populacional, permitindo - lhes uma melhoria
de manejo tanto natural quanto artificial.

OBJETIVOS

O objetivo desse trabalho foi descrever o hábito alimentar
do jaú, em sistema de cultivo semi - intensivo, reunindo in-
formações para subsidiar o cultivo da espécie em sistema
semi - intensivo.

Anais do III Congresso Latino Americano de Ecologia, 10 a 13 de Setembro de 2009, São Lourenço - MG 1



MATERIAL E MÉTODOS

No laboratório Estação Ambiental de Volta Grande, no dia
26/01/2006, fez - se a indução hormonal das fêmeas e ma-
chos. No dia 28, após fecundação o material foi transferido
para incubadoras tipo funil. No dia 29 de janeiro, as pós lar-
vas foram retiradas do aquário manualmente, o que possibil-
itou a contagem de indiv́ıduos, e acondicionadas em tanques
de bateria de testes, cobertos com malhas de sombrite 80%
e volume de 9,18 m3; denominados por B1 a B10 (exceto
os tanques 7 e 8 que permaneceram vazios). Nos tanques
B1, B4, B6 e B10 estocaram - se 760 pós larvas cada e,
nos tanques B2, B3, B5 e B9, 300 cada totalizando 4240
indiv́ıduos.

As larvas foram alimentadas com o náuplio Artêmia salina
concentrada (250 ml/tanque), ração farelada 55% (0,33
g/tanque), curimba (Prochilodus lineatus) e plâncton sel-
vagem concentrado (250 ml/tanque). Para análise do
conteúdo estomacal, exemplares de jaú eram coletados, às
08h30min (peŕıodo matutino) e às 17h30min (peŕıodo ves-
pertino), ao longo do estudo, em tanques e dias alternados
totalizando 123 amostras.

Imediatamente após a coleta os peixes eram anestesiados,
em geladeira comum, por trinta minutos, em seguida, trans-
feridos para frascos contendo álcool 75% e etiquetados. O
trato digestório: estômago, intestino delgado e grosso, foi
dissecado no laboratório sendo os itens removidos e identi-
ficados. O conteúdo gastro - intestinal dos jaús amostrados
foi analisado e identificado até o ńıvel taxonômico mais re-
strito posśıvel.

Para inferências sobre o hábito alimentar, além do Cociente
Intestinal (Comprimento do trato digestório/Comprimento
padrão) e do Índice de Repleção (IR = peso do conteúdo es-
tomacal/peso do peixe), foram feitas biometrias dos peixe
e presas:Comprimento Total (Ct), Comprimento Padrão
(Cp), Comprimento Maxilar Superior (CMs), Comprimento
do Trato Digestório (Ctr), Comprimento do Estômago
(Cest), Comprimento da Presa (Cpr) em bom estado de
conservação e Largura da Presa (Lpr).

Inferidas tais medidas, laboraram - se relações entre as me-
didas do peixe: 1) Cp x Cms/Cp; 2) Cp x Ctr/Cp; 3) Cp x
Cest/Cp, 4) Cp x Cms; 5) Cp x Ctr e 6) Cp x Cest., e entre
o peixe e a presa: 1) Cp x Cpr; 2) Cp x Lpr; 3) Cms x Cpr
e 4) Cms x Lpr.

Ao todo foram coletados 123 espécimes, 20 no tanque B1,
12 no B2, 15 no B3, 18 no B4, 03 no B5, 20 no B6, 20 no
B9 e 15 no B10. Do total de 4240 espécimes transferidas no
dia 29/01/06 para os 08 tanques, 119 foram recolhidas no
dia 14/02/06. Desses 21 foram coletadas no tanque B1, 55
no B3, 07 no B4, 14 no B6, 07 no B9 e 15 no B10.

As freqüências de ocorrência (FO) e numérica (FN), são
bases para o cálculo de ı́ndice de importância relativa (IIR)
(Freire. 1995). A freqüência de ocorrência é expressa por:
número de larvas contendo o item x 100/ número total de
larvas com alimento. A freqüência numérica é calculada
pelo número de indiv́ıduos com o item x 100/ número total
de indiv́ıduos com todos os itens. O ı́ndice de importância
relativa é o produto das duas freqüências (% FO x % FN).

O espectro alimentar dos peixes pode ser influenciado tanto
pelas condições ambientais quanto pela biologia de cada

espécie (Abelha et al., 001) e conhecer a eficiência alimen-
tar por ração é útil, uma vez que esse parâmetro relaciona o
quão desse alimento está sendo utilizado pelo peixe, con-
siderando que a taxa de arraçoamento influencia direta-
mente o crescimento de uma espécie (Tesser & Sampaio,
2006).
Do dia 28/02/2006 ao dia 04/03/2006 os peixes foram al-
imentados com 02 artêmias/dia. No dia 05/03/2006 eles
foram submetidos a jejum e no dia 06/03/06, teve ińıcio
o processo de condicionamento de ração umedecida (45%
granulada).
Para o estudo do grau de digestão das presas foi utilizada
a escala: fresco, parcialmente digerido (parc digerido) e di-
gerido; para o grau de repleção utilizou - se a escala: vazio,
parcialmente cheio (parc cheio) e cheio, ambas descritas por
Pedreira (1997).

RESULTADOS

A análise de variância indica que o número de presas no
trato digestório é maior no peŕıodo de oito horas inferindo
que o horário matutino é o mais indicado à alimentação. A
diferença foi estatisticamente significativa, com valor de p
= 3,9%.
A análise das amostras do peŕıodo das oito horas indica que
a ingestão é superior para exemplares com maiores densi-
dades.
As mudanças ontogenéticas observadas durante o estudo,
quanto ao comprimento da maxila superior e comprimento
do estômago cujos resultados evidenciam a necessidade de
mudanças no hábito alimentar ou quanto ao tamanho ou
quanto ao volume das presas capturadas.
Dietas distintas dentro de uma mesma espécie são frequente-
mente encontradas conforme os estágios de desenvolvimento
dos indiv́ıduos, decorrentes das diferenças na demanda en-
ergética e nas limitações morfológicas, implicando em di-
etas diferenciadas durante o desenvolvimento (Abelha et al.,
2001).
Na análise do trato digestório dos jaús foram identificadas
234 presas, das quais Ephemeroptera foi o mais abundante,
com 62% da freqüência de ocorrência, seguido por Chirono-
midae, 20% , curimba com 15%, Ceratopogonidae com 2%
e zooplâncton e artêmia com menos de 1%. O aprimora-
mento na habilidade de forrageamento, impĺıcito na pro-
gressiva ampliação da dieta, é um aspecto crucial para a
sobrevivência, pois resulta em aumento na taxa de cresci-
mento e redução na vulnerabilidade à predação (Abelha et
al., 2001).
Naturalmente os resultados são influenciados pelo delin-
eamento experimental e limitações de análise. Por exem-
plo: o exoesqueleto de Ephemeroptera, Ceratopogonidae
e Chironomidae são mais resistente à digestão que o da
Artemia salina . No peŕıodo matutino, as coletas eram re-
alizadas antes da alimentação, portanto artêmia seria nat-
uralmente menos abundante, porém no peŕıodo vespertino
a alimentação era fornecida antes das coletas, ressaltando
que nesse peŕıodo o comportamento alimentar do jaú é lim-
itado em função da luminosidade. No laboratório, todos os
exemplares testados aceitaram artêmia, indicando ser este
um bom complemento alimentar.
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Abilhoa (2007), em estudo de Astyanax scabripinnis , ver-
ificou um total de 16 itens alimentares nos 120 exemplares
estudados, sendo os mais importantes insetos e restos de
vegetais superiores. A análise de similaridade da dieta en-
tre as estações do ano, permitiu que Abilhoa (2007) esta-
belecesse dois grupos distintos, outono - verão e inverno-
primavera. Neste último caracterizado por fragmentos de
insetos, restos vegetais e larvas de Chironomidae.
Os valores da média e do desvio padrão para o comprimento
padrão e peso foram, respectivamente, 2,51 +/ - 0,38 e 0,38
+/ - 0,19; para densidade de 300 ind./tanque. Já para
a densidade de 760 ind./tanque, os valores da média e do
desvio padrão foram, respectivamente 3,01 +/ - 0,38 e 0,66
+/ - 0,23. O crescimento foi homogêneo em estocagem de
menor densidade, porém o peso foi superior quando em den-
sidades maiores, fato sustentado pelo número de presas nos
indiv́ıduos amostrados, conforme a análise de variância.
Quando alimentos são depositados na superf́ıcie da água
ou quando afundam na coluna d’água, o jaú sai em busca.
Quando Artemia salina é oferecida e ela passa perto da
boca do jaú, ele provoca uma pressão negativa acarretando
em grandes volumes passando pelos rastros branquiais.
Aproximadamente 30% dos animais testados aceitaram
ração comercial.
O oferecimento de ração acima do ponto ótimo de cresci-
mento resulta em um acréscimo insignificante de peso, em-
bora uma alimentação pouco calórica possa ocasionar au-
mento de heterogeneidade do lote devido à competição di-
reta pelo alimento (Tesser & Sampaio, 2006). O jaú mostrou
- se um predador de tocaia, alimentando - se quando esta-
belece contato visual ou qúımico com a “posśıvel presa”.
A redução da diversidade estrutural do ambiente e con-
seqüente redução de refúgios pode potencializar os encon-
tros entre pares de predadores gerando estresse popula-
cional. No laboratório, quatro exemplares foram reunidos
em um só aquário, o maior, que aceitava a ração, matou
os outros três exemplares, devendo ser ressaltado que o in-
div́ıduo maior não predou os menores, apenas atacou - os
com a boca, sem demonstrar deglutição.
Felden et al., (2006) trabalharam com ambientes claros e
escuros com e sem refúgios observando que, no ambiente es-
curo sem refúgio houve a melhor taxa de sobrevivência, pois
os pimelod́ıdeos apresentam fototaxia negativa e, em geral,
habitam o fundo dos rios, local de baixa luminosidade.

CONCLUSÃO

Segundo Li & Mathias (1982), a alta densidade de es-
tocagem aumenta as chances de encontro entre os indiv́ıduos
e favorece a predação intra - espećıfica. Assim como out-
ras espécies, é provável que o jaú seja um oportunista, se
alimentando de presas que consiga capturar, manipular e in-
gerir, devendo as mesmas apresentarem palatabilidade. Ao
contrário de espécies mais agressivas, como o dourado ou
a piracanjuba, o jaú do sudeste brasileiro parece ser uma
espécie exigente quanto a textura e paladar dos alimentos.
Não foi quantificada a oferta diferenciada dos alimentos no
ambiente natural, portanto não podemos afirmar das pre-
ferências alimentares do jaú, porém a elevada incidência
de Ephemerópteras na dieta chamou a atenção durante

as análises. É provável que as macrófitas aquáticas nat-
urais tenham um importante papel na forma de vida e
alimentação dos jaús na fase inicial de vida, pois podem
propiciar ambientes adequados ao desenvolvimento de for-
mas imaturas de insetos. Concluindo, podemos dizer que o
controle de fatores abióticos como luminosidade e refúgios
podem contribuir para reduzir o canibalismo e aumentar
a sobrevivência de juvenis de jaú, sendo essa espécie uma
oportunista quanto ao hábito alimentar, porém mais exi-
gente que espécies mais agressivas.
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ulacional de quatro espécies de grandes bagres na bacia do
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