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INTRODUÇÃO

O rio Paraná é o principal canal de drenagem da bacia
do rio da Prata, que é a segunda maior bacia hidrográfica
da América do Sul. A plańıcie de inundação do Alto Rio
Paraná, entre as represas de Porto Primavera e Itaipu, é o
último trecho livre de represamento em território brasileiro
e possui elevada diversidade de espécies (Agostinho et al.,
2000). Contudo, apesar do crescente número de estudos so-
bre a ictiofauna neste trecho, as espécies de pequeno porte
são pouco estudadas, desde o ponto de vista taxonômico,
até a quantificação de aspectos da ecologia populacional, o
que dificulta a adoção de medidas mais eficientes de manejo
e conservação (Sanna - Kaisa & Jukka, 2004).

Entre as diversas famı́lias de peixes encontradas no Alto Rio
Paraná, Characidae é a mais diversificada entre os Characi-
formes, da qual faz parte a subfamı́lia tetragonopterinae
que concentra o maior número de gêneros, dentre eles,
Astyanax. Os lambaris deste gênero se caracterizam por
serem ońıvoros e compõem um dos grupos de peixes mais
diversificados da região neotropical, possuindo aproximada-
mente 100 espécies conhecidas (Reis et al., , 2003) que
ocupam os mais variados habitats.

Também bastante abundante nos riachos do Alto Rio
Paraná, Astyanax paranae, popularmenete conhecida como
“lambari - do - rabo - vermelho”, apresenta distribuição re-
stringida a pequenos afluentes, vivendo preferivelmente na
superf́ıcie (Abelha et al., 2006) e alimentam - se de larvas de
insetos (Graça & Pavanelli, 2007). Foi caracterizada como
uma espécie de curto ciclo de vida, com dimorfismo sexual,
sendo as fêmeas mais robustas que os machos (Eigenmann,
1914; Godoy, 1975).

OBJETIVOS

Visto que o estudo das caracteŕısticas populacionais das
espécies de pequeno porte é vital para uma melhor com-
preensão do papel das caracteŕısticas ambientais sobre

a ecologia destas espécies, assim como, pode fornecer
subśıdios para manejo e conservação, o presente trabalho
tem como objetivo fornecer informações sobre o cresci-
mento, mortalidade e recrutamento de A. paranae bem
como analisar a influência da variação sazonal da pre-
cipitação no peso médio ajustado dos indiv́ıduos e no padrão
de recrutamento.

MATERIAL E MÉTODOS

Coleta de amostras

As amostragens foram realizadas bimestralmente entre out-
ubro/2006 e agosto/2007 em sete locais da sub - bacia do
rio Guiráı. Os riachos foram selecionados de acordo com a
posição na rede de drenagem e facilidade de deslocamento
por terra.

As amostras foram obtidas durante o dia, com uma peneira
retangular medindo 1,2 x 0,8m, com 2mm de abertura
de malha em um trecho de aproximadamente 50m de ex-
tensão. Esta técnica foi utilizada devido à dificuldade de
utilização da pesca elétrica em riachos com baixa condu-
tividade elétrica e turbidez e ainda devido ao dif́ıcil acesso.

Os espécimes coletados foram, ainda em campo, fixados em
formol a 10% e, em laboratório, preservados em etanol a
70% para posterior obtenção dos dados biométricos.

Análise dos dados

Com o objetivo de analisar o incremento de peso em função
da sazonalidade e do comprimento de machos e fêmeas de
A. paranae, foi realizada uma análise de co - variância do
peso (variável resposta) em função do mês da amostragem
(variável explanatória) e do comprimento padrão (co -
variável). Os dados de peso total e comprimento padrão
foram previamente transformados utilizando log10. O peso
médio ajustado para machos e fêmeas, resultado da análise
de covariância, foi correlacionado (Spearman) com a plu-
viosidade acumulada do mês, com o objetivo de verificar se
a variação na pluviosidade influencia a mudança de peso,

Anais do IX Congresso de Ecologia do Brasil, 13 a 17 de Setembro de 2009, São Lourenço - MG 1



indicando maior oferta de recursos alimentares ou investi-
mento reprodutivo.

O comprimento assintótico para A. paranae foi estimado a
partir do maior indiv́ıduo capturado utilizando a equação de
Pauly (1983): L ∞=Lmax/0,95. O valor estimado da taxa
de crescimento (k) foi obtido utilizando o método ELEFAN
I (Eletronic Lengths - Frequency Analysis) (Pauly & David
1981), inserido no programa FISAT. Este procedimento, as-
sim como os subseqüentes, utiliza a freqüência por classe de
comprimento da espécie ao longo do tempo, identificando
as mudanças nos comprimentos modais e a partir dáı esti-
mando os grupos etários e a taxa de crescimento e mortali-
dade.

O ı́ndice de performance de crescimento (o) foi obtido
através da equação proposta por Pauly & Munro
(1984): o=logk+2logL ∞ enquanto a longevidade foi es-
timada segundo a equação proposta por Taylor (1958):
tmax=to+2,996/k.

A mortalidade natural (M) foi obtida segundo a fórmula
emṕırica de Pauly (1980) que utiliza a informação dos
parâmetros de crescimento (L ∞ e k) e a temper-

atura média (
0
C) do ambiente em que a espécie foi

amostrada:tmax=to+2,996/kInM= - 0,0152 - 0,279InL
∞+0,06543Ink+0,463InToC.

O padrão de recrutamento foi obtido através da distribuição
da freqüência de comprimento padrão e dos parâmetros de
crescimento (L ∞ e k) estimados para a espécie utilizando
a rotina inclúıda no FISAT (Gayanilo & Pauly 1997).

RESULTADOS

No total foram analisados 324 indiv́ıduos de A. paranae,
sendo 73 machos, 100 fêmeas e 151 indiv́ıduos de sexo in-
determinado. O comprimento assintótico da espécie (L ∞)
foi estimado em 70,5mm, com taxa de crescimento (K) de
1,08. O ı́ndice de performance de crescimento (o) calcu-
lado foi de 3,73, a longevidade foi estimada em 2,77 anos
e a mortalidade natural (M) em 1,36 anos. Lourenço et
al., (2008) discutem que, quanto menor o comprimento
assintótico da espécie, maior é a taxa de crescimento, sendo
que, em função do pequeno comprimento corporal, maiores
são as chances da espécie ser predada ou eliminada do ambi-
ente em condições adversas, o que resultaria em uma menor
longevidade e elevada taxa de mortalidade.

Constatamos que ambos os sexos apresentam maior peso
médio ajustado no mês de agosto/2007, sendo que em junho
machos apresentam os menores valores, diferentemente das
fêmeas que, neste mês, também possuem valores elevados.

Para machos, 98,9% da variação nos dados de peso
pôde ser explicada pela variação temporal e pelo com-
primento padrão (r2=0,989;Fmeses=1,88ns; F compri-
mento padrão =382,2), enquanto, para fêmeas, 89,4%
da variação nos dados foi explicada pelas variáveis ex-
planatórias utilizadas (r2=0,894; Fmeses=2,92*; F com-
primento padrão=6985,3***). Desta forma, constatamos
que existe influência significativa da variação sazonal inter-
agindo com o comprimento padrão sobre o peso médio ajus-
tado dos machos. Este resultado sugere que as alterações

de peso ao longo do ano devam ser resultado do maior in-
vestimento em reprodução, uma vez que a oferta de ali-
mento levaria ambos os sexos a ganhar peso e não somente
as fêmeas.

Através da análise da variação sazonal no peso médio das
gônadas constatamos que nos meses de outubro/2006, junho
e agosto/2007 foram encontradas gônadas mais pesadas,
sugerindo que o pico da reprodução ocorre no final do
peŕıodo seco e ińıcio do peŕıodo chuvoso. Analisando a bi-
ologia reprodutiva de A. paranae em um riacho da bacia do
rio Tibagi (PR) Veregue & Orsi (2003) constataram maior
proporção de fêmeas maduras em agosto, com fêmeas es-
gotadas aparecendo desde outubro, o que é condizente com
nossos resultados e sugere que esta espécie inicie sua re-
produção ainda antes do ińıcio do peŕıodo chuvoso.

Devido ao baixo número de observações (n=6), consider-
amos que existe correlação entre o peso médio ajustado e a
pluviosidade para as fêmeas, uma vez que esta foi marginal-
mente significativa (Spearman r= - 0,828, P=0,058), con-
tudo, para machos não acreditamos na existência de cor-
relação significativa (Spearman r= - 0,257, P=0,658). As-
sim, nossos dados sugerem que as variações na pluviosidade
influenciam significativamente a variação no peso médio
ajustado ao longo do ano para fêmeas, mas não para ma-
chos. Neste caso, as fêmeas apresentam maior investimento
em desenvolvimento ovariano no peŕıodo de menor pluviosi-
dade e o aumento da pluviosidade, no ińıcio da primavera
coincide com a reprodução, oportunizando os peŕıodos de
maior disponibilidade de recursos para o desenvolvimento
inicial da prole.

A espécie estudada apresentou dois picos de recrutamento
ao longo do ano (um em junho e outro em agosto, ou seja,
nos meses com redução da pluviosidade) tendo variações
bastante significativas durante todo o peŕıodo; o que é de
se esperar em regiões tropicais, onde o recrutamento não
é cont́ınuo. A entrada de novos indiv́ıduos na população,
nestes ambientes, acompanha modelos sazonais relaciona-
dos à reprodução (Winemiller, 1989).

CONCLUSÃO

A pluviosidade exerceu grande influência sobre a re-
produção, e, conseqüentemente, na variação de peso e
padrão de recrutamento de A. paranae ao longo do ano,
no entanto, embora teoricamente exista maior oferta de re-
cursos nos peŕıodos de maiores precipitações, foi observada
influência significativa deste fator ambiental sobre o peso
médio ajustado apenas das fêmeas, sugerindo que, mais do
que influenciar a oferta de alimento, a pluviosidade atua
como gatilho reprodutivo, que define também o padrão de
recrutamento da espécie nestes riachos.
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