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INTRODUÇÃO

Inferências sobre a dieta natural dos componentes da ic-
tiofauna fornecem dados indiretos para a caracterização da
área estudada, através de informações acerca da biologia,
tais como habitat, hábito, aspectos comportamentais e in-
terações competitivas, além da disponibilidade de alimento
e partilha de recursos entre elas (Hahn et al., 997).

O diagnóstico da ecologia trófica em reservatórios, assim
como o conhecimento biológico sobre a ictiofauna é de ex-
trema importância na elaboração de estratégias de manejo,
uma vez que estes ecossistemas decorrem de alterações nos
rios pela construção de barragens, sendo afetados princi-
palmente: o fluxo e a qualidade da água; o processo de
migração de peixes para reprodução;o regime lótico original
para lêntico e a estrutura das comunidades aquáticas.

A formação de um reservatório através do represamento de
rios promove diversas alterações no meio aquático, devido às
mudanças que se estabelecem nos atributos f́ısicos, qúımicos
e biológicos do novo ambiente, sendo a ictiofauna uma das
comunidades mais afetadas, sobretudo no hábito alimentar
das espécies (Hahn et al., 998).

A pescada - do - Piaúı é originária da bacia dos rios Orinoco
e Amazona e rios das Guianas, porém foi introduzida em
reservatórios da região nordeste do Brasil a mais de 50 anos,
incluindo a bacia do rio São Francisco (Casatti, 2005), prin-
cipalmente por sua grande importância econômica e fácil
adaptação ao ecossitema.

OBJETIVOS

Este trabalho visa caracterizar a dieta natural da P.
squamosissimus no reservatório de Itaparica, uma vez que
trabalhos nesta região para a espécie são inexistentes, con-
tribuindo para elucidar sua biologia e papel na cadeia trófica
da comunidade ı́ctica.

MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo localiza - se no trecho submédio da bacia
do rio São Francisco, situado entre os estados de Pernam-
buco e Bahia, entre as coordenadas geográficas de 080 45’
38,79- 090 8’ 7,50”S e 0390 0’ 21,82- 0380 17’ 51,22”W.

Os exemplares utilizados no presente estudo foram coleta-
dos bimestralmente no peŕıodo de fevereiro a dezembro de
2008, em diferentes trechos de amostragem do reservatório
de Itaparica, Bahia. Foram utilizadas redes de espera sim-
ples, com malhas entre 12 e 70 mm entre nós adjacentes,
expostas durante a noite por aproximadamente doze horas.
Em seguida, os exemplares foram acondicionados em gelo
e transportados para a base de campo, em Paulo Afonso
(BA), onde foram mensurados, para obtenção do compri-
mento padrão (CP, mm) e peso (PT, g), e eviscerados
através de incisão ventral longitudinal a partir da abertura
urogenital em direção à cabeça, para retirada do trato gas-
trointestinal.

Os intestinos foram medidos e os estômagos pesados e fixa-
dos em formol 4%, durante 24 horas, e posteriormente con-
servados em etanol a 70 %. O conteúdo estomacal foi anal-
isado com o aux́ılio de estereomicroscópio e os itens identi-
ficados até o menor ńıvel taxonômico posśıvel, com base em
literatura especializada.

Antes da análise do conteúdo estomacal, os estômagos foram
analisados quanto ao grau de repleção, adotando - se a
seguinte escala, baseada em Gomes & Verani (2003): grau 0
para estômagos vazios, grau I para estômagos parcialmente
vazios, grau II para estômagos parcialmente cheios e grau
III para completamente cheios.

Para o estudo do conteúdo estomacal foi utilizado o método
de freqüência de ocorrência dos itens (FO), que fornece o
espectro alimentar, expresso pela quantidade de estômagos
que apresentam o item em questão, em relação ao total
de estômagos com conteúdo analisados, segundo Zavala
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- Camin (1996). Foi empregado, também, o método
volumétrico (Vi) (Hyslop, 1980), que fornece, semiquanti-
tativamente, o volume de dado item alimentar em relação
ao volume de todos os itens alimentares presentes nos
estômagos.
Sobre os valores da freqüência de ocorrência e volume foi
aplicado o ı́ndice de importância alimentar (IAi) (Kawakami
& Vazzoler, 1980), através da expressão:
IAi = Fi x Vi /

∑
n i=1 (Fi x Vi) onde,

IAi = ı́ndice alimentar do item i, i = 1,2,...n = itens ali-
mentares, Fi = freqüência de ocorrência (%) de cada item
e Vi = volume (%) atribúıdo a cada item.
Para o estudo do intestino, foi calculado o quociente intesti-
nal (Barbieri et al., 994). Também foi calculado o Índice de
repleção gástrica (IR), o qual indica quanto repleto está
o estômago. A relação utilizada, segundo Zavala - Camin
(1996), foi representada por:
IR = (We / Wp) x 100 onde,
We é a massa do estômago em gramas e Wp é a massa do
peixe em gramas.

RESULTADOS

Foram analisados 593 exemplares de P. squamosis-
simus, coletados em fevereiro (n=15), abril (n=115),
junho (n=116), agosto (n=169), outubro (n=105) e dezem-
bro/2008 (n=73). Os espécimes capturados no peŕıodo de
estudo apresentaram comprimento padrão variando entre 55
e 362 mm.
A análise do grau de repleção (GR) indicou a predominância
de indiv́ıduos com estômago vazio, apresentando val-
ores entre 23% (outubro/2008) e 43% (agosto/2008).
Estômagos parcialmente vazios tiveram variação entre 23%
(junho/2008) e 40% (fevereiro/2008). Os estômagos par-
cialmente cheios apresentaram o menor GR, variando de
7% (fevereiro/2008) a 17% (outubro/2008), seguido dos
estômagos completamente cheios com valores entre 13%
(fevereiro/2008) e 31% (junho/2008). A elevada incidência
de estômagos vazios corrobora com os resultados obtidos
para a mesma espécie no reservatório de Sobradinho (San-
tos, 2008).
A alta incidência de estômagos vazios é uma caracteŕıstica
de espécies carńıvoras (Gerking, 1994). Hahn et al., (1999)
discutem que o fato de presas ingeridas serem relativamente
grandes, de elevado valor nutricional e facilmente digeŕıveis,
diminui o tempo despendido para saciar um carńıvoro.
Em relação ao ı́ndice de repleção gástrica (IR), a pescada
- do - Piaúı apresentou as seguintes médias: 0,488
(fevereiro/2008); 0,762 (abril/2008); 1,166 (junho/2008);
0,936 (agosto/2008), 1,712 (outubro/2008) e 0,857 (dezem-
bro/2008), com média geral de 1,064.
Os altos valores do ı́ndice de repleção gástrica, refletem a
ocorrência de estômagos com conteúdo relativamente pesa-
dos, o que determina a intensidade na tomada de alimento
da espécie (Zavala - Camin, 1996).
O quociente intestinal (QI) foi analisado para detectar
posśıveis relações do tamanho do intestino com a dieta da
espécie. A mesma apresentou os seguintes valores médios
para os quocientes intestinais: 0,721 (fevereiro); 0,735
(abril); 0,720 (junho); 0,641 (agosto), 0,636 (outubro) e

0,649 (dezembro/2008), e média geral de 0,676. Valores ele-
vados de quociente intestinal são caracteŕısticos de espécies
de hábito pisćıvoro (Gomes & Verani, 2003).
A dieta em todo o peŕıodo de estudo foi composta por
sete categorias alimentares: peixes, insetos, crustáceos,
aracńıdeos, moluscos, vegetais e outros. A categoria
peixes foi representada pelos itens: Cichlidae (Cichla sp.),
Pimelodidae, Cheirodontinae, Synbranchus marmoratus
e Actinopterygii (partes), que não foi posśıvel identificar
devido a seu alto ńıvel de digestão.
Na categoria insetos, foram observadas sete or-
dens: Odonata (Subordens Anysoptera e Zygoptera),
Ephemeroptera (com ocorrência de Campsurus sp. e
massa de ovos), Hemiptera, Hymenoptera, Plecoptera
(Famı́lia Perlidae), Diptera (Aedokritus sp.) e Trichoptera
(estojo larval), além dos itens Insecta (partes).
A categoria crustáceos foi representada pelo camarão Mac-
robrachium sp., dentre os quais foi posśıvel identificar que
a maioria destes refere - se à Macrobrachium amazon-
icum, além de microcrustáceos das ordens Chonchostraca,
Isopoda e Ostracoda. A maior participação desta catego-
ria foi registrada nos meses de elevação inicial do ńıvel do
reservatório (fevereiro e abril), durante o peŕıodo de estudo.
As categorias presentes em menor número de exemplares
foram: Aracńıdeos (Araneae), moluscos (Bivalvia), vegetais
(filamento de algas, sementes e tecido vegetal) e outros (sed-
imento e tecido animal).
O item de maior importância alimentar na dieta natural da
pescada - do - Piaúı foi Actinopterygii (partes), principal-
mente nos meses de fevereiro e junho de 2008, seguido do
item camarão, que apresentou maior importância alimen-
tar (IAi = 0,800) na coleta de abril de 2008. O volume
do item Actinopterygii (partes) ingerido pela espécie var-
iou entre 38,94% (junho/2008) e 76,54% (outubro/2008).
A maior ocorrência de peixes na dieta de P. squamosis-
simus também foi registrada por Silva & Menezes (1950),
em estudo na Lagoa de Nazaré, Piaúı.
A categoria insetos obteve contribuição bastante significa-
tiva através dos itens Odonata e Ephemeroptera, com in-
gestão em todas as coletas, além da grande importância do
item Anysoptera que apresentou representatividade pelas
famı́lias Gomphidae e Libellulidae, com IAi = 0,192, no mês
de dezembro/2008. A participação dos insetos na dieta foi
maior durante os meses de cota mais elevada do reservatório
(junho, agosto e outubro/2008).
Os itens de menor abundância foram representados por
sedimento, nos meses de agosto, outubro e dezembro de
2008, e tecido animal apenas na coleta de dezembro de
2008, indicando uma posśıvel ingestão acidental. As maiores
freqüências de ocorrência e participação em volume destes
itens coincidiram com o peŕıodo de deplecionamento de ńıvel
do reservatório durante o peŕıodo estudado.

CONCLUSÃO

Para o reservatório de Itaparica, Plagioscion squamosis-
simus apresentou um dieta baseada em peixes, camarão
(Macrobrachium amazonicum) e insetos aquáticos, con-
cluindo que se trata de uma espécie de hábito alimentar
carńıvoro, com tendência à piscivoria. Demonstrou ainda,
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que a espécie apresenta grande plasticidade em sua dieta e
o caráter oportunista, indicado pela ingestão acidental de
vegetais e sedimento.

(Os autores agradecem a colaboração dos estagiários
do Laboratório de Macroinvertebrados Bentônicos. À
Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional
e à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, pelo apoio
loǵısticos e finaceiro).
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H. P. Godinho (org). Águas, peixes e pescadores do São
Francisco das Minas Gerais. Belo Horizonte: PUC Minas,
468p.

Hahn, N. S., Agostinho, A.A. & Goitein, R. 1997.
Feeding ecology of curvina Plagioscion squamosissimus
(Hechel, 1840) (Osteichthyes, Perciformes) in the Itaipu
Reservoir and Porto Rico floodplain. Acta limnologica
Brasiliensia, 9:11 - 22.

Hahn, N.S., Agostinho, A.A., Gomes, L.C.G. &
Bini, L.M. 1998. Estrutura trófica da ictiofauna do reser-
vatório de Itaipu (paraná - Brasil) nos primeiros anos de
sua formação. Interciência, 23(5): 299 - 305.
Hahn, N.S.;Loureiro, V.E. & Delariva, R.L. 1999.
Atividade alimentar da curvina Plagioscion squamosis-
simus (Heckel, 1840) (Perciformes, Sciaenidae) no rio
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