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INTRODUÇÃO

Cichlidae é uma famı́lia de peixes de água doce da ordem
Perciformes que inclui cerca de 105 gêneros e 1900 espécies,
representando a maior famı́lia de peixes em número de
espécies, com cerca de 5% dos vertebrados existentes na
Terra, Britski et al., (2007), concentradas principalmente
na África.

Na América do Sul são conhecidas cerca de 291 espécies
válidas em gêneros sendo que mais da metade delas ocorrem
na bacia amazônica (Kullander, 1998; 2003).Estes peixes
distribuem - se pelos mais diferentes habitats, como mar-
gens dos rios, igarapés, florestas alagadas, lagos e corre-
deiras, preferindo em sua maioria ambientes lenticos (Lowe
- McConnell, 1991).

No Pantanal, maior área alagável do planeta, ocorrem
dezessete espécies nativas de cichlidae, além de uma espécie
exótica (Cichla sp.), sendo quatro espécies do gênero Apis-
togramma (Britski et al., 2007), que ocorrem principalmente
associadas à vegetação macrofitas aquática na margem dos
grandes rios e em lagoas sazonalmente isoladas da plańıcie
de inundação.

De maneira geral, a maior parte das espécies da famı́lia
Ciclidae caracteriza - se por prolongados peŕıodos de re-
produção, grande variedade de comportamentos reprodu-
tivos com a construção de ninhos (Braga, 1952, 1953) e o
cuidado parental, atribúıdos que correspondem à estratégia
de equiĺıbrio (Winemiller, 1989).

O conhecimento dos parâmetros populacionais básicos de
uma espécie é de vital importância na definição de es-
tratégias de conservação, principalmente em locais sujeitos a
pressão ambiental. Neste sentido e considerando a utilização
de muitas espécies do gênero Apistogramma como espécies
ornamentais em várias regiões do mundo, surge a necessi-
dade de estudos populacionais e reprodutivos das espécies
pantaneiras de forma a subsidiar ações de manejo e con-
servação dos recursos aquáticos no Pantanal.

OBJETIVOS

Este trabalho tem o intuito de caracterizar a estrutura re-
produtiva e populacional de Apistogramma borelli da
região Pantanal do Rio Negro, Aquidauana - MS, respon-
dendo às seguintes questões: a) A proporção sexual (sex ra-
tio) apresenta variação sazonal? b) O desenvolvimento go-
nadal dos indiv́ıduos apresenta variação sazonal? c) O peso
médio ajustado dos indiv́ıduos apresenta variação sazonal?
d) Existe diferença na relação peso - comprimento entre os
sexos?

MATERIAL E MÉTODOS

Os peixes foram coletados em 26 lagoas da plańıcie de in-
undação do Rio Negro (Pantanal da Nhecolândia) trimes-
tralmente em 2006, de fevereiro a novembro. Os exemplares
foram coletados com o auxilio de um equipamento de pesca
denominado throw trap, com 1m2 de área, e também com
um equipamento que apresenta o mesmo tamanho (1m2),
contudo, representado por dois quadrados de metal super-
postos, sendo que um deles representava a parte superior
e outro a inferior do cubo. Os peixes capturados foram
acondicionados em sacos plásticos devidamente etiqueta-
dos, fixados em formol 10% e preservados em etanol a 70%,
para posterior identificação. Em laboratório serão obtidos
os seguintes dados dos cichĺıdeos: comprimento total (Lt),
comprimento padrão (Ls), peso total (Wt), sexo, peso das
gônadas (Wg) e estádio de maturação gonadal, definidos
da seguinte forma: a) imaturo; b) gônada no inicial de
maturação; c) gônada madura; d) gônada esgotada.

A relação entre o peso e comprimento dos peixes foi cal-
culada separadamente para machos e fêmeas, através de
regressão não linear. Esta metodologia foi utilizada pela
ausência de necessidade de transformação dos dados (logar-
itmização) e pela maior robustez dos resultados. A com-
paração dos valores estimados do coeficiente angular de
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crescimento (b) entre machos e fêmeas foi realizada através
da comparação gráfica de seus intervalos de confiança.
Com o objetivo de analisar a influência da variação tempo-
ral sobre o peso dos indiv́ıduos, para cada um dos sexos,
foi realizada uma análise de co - variância do peso (variável
resposta) em função do mês da amostragem (variável ex-
planatória) e do comprimento padrão (co - variável). Os
dados de peso total e comprimento padrão foram previa-
mente convertidos em log10 com o objetivo de se obter a
linearidade, pressuposto do método.
A variação na freqüência de fêmeas em cada estádio de
maturação gonadal e o ı́ndice gonadossomático médio para
cada amostragem, foram utilizados para definir a época com
maior intensidade reprodutiva.

RESULTADOS

Foram coletados 339 indiv́ıduos, sendo 108 machos, 152
fêmeas e 78 de sexo indeterminado. Os machos foram
menores do que as fêmeas, com comprimento padrão
máximo de 30,03mm (mediana=14,18mm) enquanto as
fêmeas apresentaram comprimento padrão máximo de
31,6mm (mediana=16,53mm). Não foram coletados in-
div́ıduos no mês de fevereiro.
Constatamos variação significativa no peso médio ajustado
ao longo do ano, sendo que ambos os machos apresentaram
o maior peso médio ajustado em agosto e novembro, en-
quanto as fêmeas apresentaram maior peso médio ajustado
em agosto; por outro lado ambos os sexos apresentaram o
menor peso médio ajustado em maio.
O ı́ndice gonadossomático para as fêmeas apresentou
diferença significativa entre as amostragens (Kruskall - Wal-
lis=9,80; P=0,007), com maiores valores de ı́ndice gona-
dossomático em maio e menores em agosto. De forma
complementar, o teste de qui - quadrado permitiu ver-
ificar que existe diferença significativa na proporção de
fêmeas em cada estádio de maturação gonadal entre os
meses(x2=15,24,gl=4,P=0,004),com maior proporção de
fêmeas maduras no mês de maio.
Através da análise de regressão, constatamos que
as fêmeas nascem maiores (machosa=0,0000117 e
fêmeasa=0,0000135) que os machos, contudo apresentam
crescimento em peso mais lento em função do comprimento
que os machos (machosb=3,287 e fêmeasb=3,256).
Desta forma, os machos de A. borelli apresentam com-
primento máximo levemente menor que as fêmeas, contudo
apresentam maior incremento de peso em função do com-
primento. A reprodução deve ocorrer principalmente entre
novembro e maio, uma vez que não foram amostrados in-
div́ıduos em fevereiro. A partir de maio ocorre uma redução

no investimento reprodutivo, que passa a ganhar peso, se
preparando para a nova estação reprodutiva.

CONCLUSÃO

Podemos concluir que as fêmeas apresentam o comprimento
corporal maior que os machos, e que a ausência de in-
div́ıduos amostrados em fevereiro, impede que possamos
afirmar o peŕıodo de reprodução com maior precisão, con-
tudo acreditamos que este deve se encontrar em novem-
bro e maio, com diminuição da intensidade reprodutiva
no peŕıodo de seca na região (agosto e novembro). Con-
clúımos também que a maturação gonadal entre as fêmeas
variou muito ao longo do ano, com maior proporção no mês
de maio.Peŕıodo no qual a espécie para de investir no seu
crescimento e, posteriormente investem no seu peso corpo-
ral, pois, os mesmo apresentam o menor peso no mês de
maio, devido ao peŕıodo ser de inverno.
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