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INTRODUÇÃO

O número crescente de estudos em riachos no Brasil tem
mostrado uma fauna de peixes compostas por espécies
endêmicas (4, 7, 15). Assim, o conhecimento da alimentação
nesses ambientes, juntamente com o uso de recursos e a in-
fluência dos componentes espaciais e temporais, subsidiam
estudos de estruturação dessas comunidades e contribuem
para a investigação de interações biológicas (5).
A análise de conteúdo gástrico em animais auxilia no en-
tendimento da estrutura trófica do ecossistema e iden-
tificação do ńıvel trófico ocupado pelas espécies (6) e
fornece informações importantes sobre o nicho ocupado
pelas espécies em seus habitats, sendo bastante usual na
identificação da teia alimentar das comunidades ecológicas
(3).
A disponibilidade dos recursos presentes em ambientes nat-
urais sofre mudanças que acompanham a sazonalidade do
habitat, o que pode resultar em alterações na dieta dos
peixes, permitindo as espécies melhorias evolutivas. Já
as mudanças causadas com a formação de um reservatório
são impreviśıveis podendo favorecer espécies generalistas e
provocar a diminuição ou até mesmo, o desaparecimento
local das especialistas (9).

OBJETIVOS

Caracterizar o habito alimentar de 4 espécies de riachos,
utilizando a análise de conteúdos gástricos de peixes, na
área de influência do futuro reservatório de São Salvador,
Tocantins.

MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Áreas de coleta
As coletas foram realizadas no mês de agosto de 2007, na
fase pré - reservatório em nove riachos localizados ao longo
da área de influência direta do futuro Reservatório de São
Salvador, rio Tocantins.

3.2 Coleta dos dados

Os exemplares foram amostrados utilizando a pesca elétrica,
realizada com aux́ılio de um gerador (1,5 KW, 220 V, 4
A) dotado de retificador de ondas. Em cada local foram
realizadas três capturas sucessivas com esforço constante,
sendo o local delimitado por redes de bloqueio. Depois
de capturados os indiv́ıduos foram acondicionados em sacos
plásticos contendo formalina 10% e etiquetados segundo o
local de amostragem, a data e o turno da mesma. Posteri-
ormente foram conduzidos ao laboratório de alimentação
do Núcleo de Estudos Ambientais (Neamb) da Universi-
dade Federal do Tocantins (UFT), campus universitário de
Porto Nacional, para obtenção dos dados morfométricos e
identificação taxonômica dos espécimes. Foram retirados os
estômagos e aqueles com alimento ficaram acondicionados
em frascos de polietileno com formalina 4% para posteriores
análises.

3.3 Análise dos dados

Depois de retirados, o conteúdo gástrico teve seu volume
estimado através da compressão dos itens alimentares com
lâmina de vidro sobre uma placa milimetrada até a altura
padrão de 1 mm. Foram analisados sob microscópio e es-
tereomicroscópio os itens alimentares, sendo identificados
até o ńıvel taxonômico mais espećıfico posśıvel. A análise
dos conteúdos estomacais seguiu os métodos de freqüência
de ocorrência e volumétrico (13).

Para determinação do hábito alimentar das espécies foi uti-
lizado como critério de classificação o predomı́nio de um
recurso alimentar na dieta ( >50 % do volume).

A disponibilidade dos recursos alimentares foi avaliada a
partir da proporção entre o volume total dos itens consum-
idos e o conjunto de estômagos analisados (8).

A sobreposição alimentar inter - espećıfica foi avaliada
através do Índice de Morisita Simplificado (11), os valores
de sobreposição variam de 0 a 1, sendo 0 indicador de so-
breposição mı́nima, 1 máxima e valores > 0,6 indicando
sobreposição significativa (18).

A amplitude da dieta teve seus valores estimados através do
Índice de Levins, que relaciona a proporção de indiv́ıduos
utilizando determinado recurso, em que valores próximos de
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zero indicam hábito especialista, e próximo de um hábito
generalista.

RESULTADOS

Foram analisados 846 indiv́ıduos com conteúdos estomacais,
pertencentes a quatro espécies ( Knodus spB, Knodus spG,
Hemigrammus spB e Astyanax goyacensis) sendo que o
número de indiv́ıduos variou de 105 a 431 por espécie. Estas
pertencem à mesma classe e ordem taxonômica, e estão dis-
tribúıdos na famı́lia Characidae e subfamı́lia Incertae sedi.
Foram analisados mais de 10 estômagos por espécie.

Os recursos utilizados foram reunidos em grandes gru-
pos: microcrustáceos, (cladóceras e ostracodas); insetos
terrestres e aquáticos (coleóptera, d́ıptera, efemeroptera,
hemı́ptera, homóptera, himenóptera, isóptera, larva de in-
seto, lepidóptera, odonata, pupa de inseto e resto de inseto);
outros invertebrados (ácaro, bryozoa, tecamebas difflugia e
polytoma, aracńıdeo e hirud́ıneo); peixes (resto de peixe e
escama de peixe); vertebrados (resto de animal); vegetais
aquáticos (briófitas restos de vegetais aquáticos e chloro-
phyceas) e terrestres (semente e resto vegetal terrestre);
detrito/sedimento (material orgânico amorfo com elevada
participação de part́ıculas minerais).

As espécies analisadas foram agrupadas em três cat-
egorias tróficas: inset́ıvoro - herb́ıvoro (espécies que
consomem grande quantidade de alimento de origem
alóctone), inset́ıvoro terrestre-herb́ıvoro (espécies que con-
somem grandes quantidades de alimento de origem alóctone
e quantidade considerável de vegetais) e ońıvoro (com-
preende as espécies que apresentam um espectro alimentar
muito amplo consumindo desde algas filamentosas até veg-
etais superiores e desde invertebrados a peixes).

Hemigrammus spB apresentou hábito inset́ıvoro tendo como
recurso majoritário insetos terrestres, porém a partic-
ipação de insetos aquáticos na sua dieta foi bem mar-
cante. Astyanax goyacensis apresentou hábito alimentar in-
set́ıvoro-herb́ıvoro consumindo insetos terrestres em maior
proporção comparada a vegetais. Knodus spG, apresen-
tou hábito alimentar ońıvoro com tendência a herbivoria,
tendo: vegetais, insetos terrestres e detrito sedimento como
os principais itens consumidos pelos indiv́ıduos. O habito
ońıvoro acontece quando os recursos vegetais e animais são
utilizados em equiĺıbrio (16), sendo que a ocorrência do
domı́nio de alguns desses itens pode acontecer, considerando
a mesma ońıvora com tendência á herbivoria ou carnivo-
ria (2). Por fim, Knodus spB apresentou hábito inset́ıvoro
terrestre-herb́ıvoro consumindo basicamente resto de inse-
tos terrestres e chlorophyceas.

As categorias ou guildas tróficas não representam esque-
mas fixos de classificação (1), podendo ser alteradas frente à
alta adaptabilidade trófica exibida pela maioria das espécies
tropicais em resposta as condições intŕınsecas e/ou impostas
pelo ambiente.

Os recursos com maior disponibilidade nos riachos foram
insetos terrestres seguido por vegetais, insetos aquáticos e
detrito/sedimento. Os itens de origem alóctones (terrestres)
foram os mais consumidos pelas espécies acentuando assim

a importância desses recursos para a manutenção da comu-
nidade de peixes de riachos visto que representam uma das
vias de entrada de matéria orgânica para o sistema (10).

Quanto à sobreposição alimentar inter - espećıfica Astyanax
goyacensis apresentou a menor sobreposição alimentar. En-
quanto Hemigrammus spB e Knodus spB um valor de 0,87,
indicando grande similaridade na dieta destas espécies. Kn-
odus spG apresentou um valor de 0,75 comparado com Kn-
odus spB, indicando menor similaridade entre essas espécies
de mesmo gênero. Já era esperado que indiv́ıduos da
mesma famı́lia apresentassem dietas similares devido às car-
acteŕısticas comuns no grupo, como é o caso da morfologia
da boca (16).

A amplitude da dieta, calculada pelo ı́ndice de Levins, ap-
resentou valores entre 0,4 e 0,8. Os valores encontrados
para Hemigrammus spB e Knodus spB foram 0,4 indicando
hábitos especialistas, mesmo as espécies tendo consumido
diversos dos recursos ofertados ocorreu preferência por de-
terminados itens. Já Knodus spG e Astyanax goyacensis
apresentaram valores de 0,6 e 0,8 respectivamente indicando
um hábito generalista. Em regiões tropicais mesmo ex-
istindo grupos tróficos especializados, a maioria apresentam
uma grande plasticidade em suas dietas (14, 17).

CONCLUSÃO

Os recursos utilizados foram: microcrustáceos, insetos
aquáticos e terrestres, outros invertebrados, peixes, verte-
brados, vegetais aquáticos e terrestres, e detrito/sedimento,
sendo que os mais dispońıveis foram: insetos terrestres
seguido por vegetais, insetos aquáticos e detrito/sedimento.

Foram determinadas três categorias tróficas: inset́ıvoro-
herb́ıvoro, inset́ıvoro terrestre-herb́ıvoro e ońıvoro. Os inse-
tos constitúıram o principal item alimentar na dieta de três
das quatro espécies analisadas.

As espécies apresentaram similaridade acentuada o que já
era esperado visto que espécies da mesma famı́lia possuem
caracteŕısticas morfológicas semelhantes. Foi observada
uma grande plasticidade na dieta das espécies analisadas,
a amplitude da dieta calculada pelo ı́ndice de Levins, clas-
sificou as espécies em generalistas (Knodus spG e Astyanax
goyacensis) e especialistas(Hemigrammus spB e Knodus
spB).
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REFERÊNCIAS

1. Agostinho, A.A., Gomes, L.C. Reservatório de Segredo:
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