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INTRODUÇÃO

Estudos sobre a alimentação de peixes em riachos brasi-
leiros são de fundamental importância no delineamento
da estrutura trófica do ecossistema, bem como do ńıvel
trófico ocupado pelas espécies (Fugi & Hahn, 1991),
além de atender a outros propósitos tais como o co-
nhecimento básico da biologia das espécies. As pre-
ferências alimentares em rios e riachos tropicais apon-
tam para uma falta de especialização dos indiv́ıduos
em relação aos alimentos utilizados, sendo que tanto os
alimentos alóctones, como insetos terrestres, e alimen-
tos autóctones, como algas, insetos aquáticos e inverte-
brados aquáticos, são considerados importantes para a
manutenção da ictiofauna local (e.g. Uieda & Motta,
2007).

OBJETIVOS

O presente estudo teve como objetivo analisar a dieta
da ictiofauna de dois córregos de primeira ordem, lo-
calizados em um fragmento florestal no Estado de São
Paulo. A hipótese testada foi de que diferenças espaci-
ais nas caracteŕısticas dos riachos determinariam dife-
renças na dieta.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em dois córregos de 1ª ordem
pertencentes à bacia hidrográfica do Rio Tietê, loca-
lizados na RPPN Reserva Ecológica Amadeu Botelho

(REAB), que está inserida na Fazenda Santo Antônio
dos Ipês, munićıpio de Jaú, Estado de São Paulo. O
Córrego Curumim consiste em um canal constrúıdo a
mais de 100 anos, com cerca de metade de sua ex-
tensão dentro do fragmento de mata. O Córrego da
Cachoeira nasce e tem toda sua extensão dentro do
fragmento de mata. Os dois córregos apresentam ca-
racteŕısticas semelhantes quanto à largura (entre 80 e
100 cm), profundidade (10 a 20 cm) e substrato, com-
posto por cascalho, areia, pacotes de folhas, galhos e
ráızes. Porém, o Córrego Curumim apresenta um per-
curso quase retiĺıneo na maior parte de sua extensão,
enquanto o Córrego da Cachoeira apresenta trechos de
corredeiras e poções intercalados e muitas estruturas de
retenção permanentes (grandes troncos, com acúmulo
de material vegetal) em toda sua extensão.
Os peixes foram coletados em maio e julho de 2010,
utilizando redes de cerco, ao longo de um trecho de 100
m de cada riacho. Os exemplares coletados foram fixa-
dos em formol 10% no campo e transferidos para álcool
70% no laboratório. Os exemplares foram identifica-
dos, medidos (comprimento padrão) e seu tubo diges-
tivo retirado para análise. A dieta foi definida utili-
zando os métodos de freqüência de ocorrência, biovo-
lume e método numérico. Para definição da dieta geral
das espécies foi calculado o Índice Alimentar (Kawa-
kami & Vazzoler, 1980) e para definição da ordem de
inseto aquático mais consumida foi utilizado o Índice de
Importância Relativa das espécies (Pinkas et al., 971).
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RESULTADOS

Nos dois córregos foi amostrado um total de oito
espécies de peixes, pertencentes a três ordens e cinco
famı́lias, com somente duas espécies de bagres comuns
aos dois riachos (Trichomycterus sp., Imparfinis mi-
rini).
Das cinco espécies coletadas no córrego Curumim, a
maioria foi de pequenos bagres (Trichomycterus sp., I.
mirini e Rhamdia quelen) de hábito inset́ıvoro, consu-
mindo um elevado porcentual de hexápodes aquáticos,
principalmente larvas de Diptera - Chironomidae. Dos
bagres, R. quelen consumiu uma maior variedade de
itens, tanto na dieta geral quanto nos grupos de inse-
tos, dos quais o maior porcentual foi de Odonata. As
outras duas espécies (Poecilia reticulata e Hypostomus
ancistroides) apresentaram hábito detrit́ıvoro, consu-
mindo matéria orgânica em elevado porcentual.
Dentre as cinco espécies de peixes do Córrego da Ca-
choeira, duas espécies de lambari (Astyanax bockmanni
e Piabina argentea) apresentaram, respectivamente,
hábito ońıvoro (material vegetal, insetos terrestre e
aquático) e inset́ıvoro (inseto aquático). Estas duas
espécies também se diferenciaram quanto ao grupo de
inseto aquático mais consumido (Trichoptera - Cala-
moceratidae e Diptera - Chironomidae e Simuliidae,
respectivamente). As duas espécies de bagres (Tri-
chomycterus sp e I. mirini) foram inset́ıvoras, consu-
mindo mais hexápodes aquáticos e dentre estes, Dip-
tera - Chironomidae. Somente uma espécie (Phalloce-
ros harpagos) consumiu matéria orgânica, sendo clas-
sificada como detrit́ıvora. A predominância de insetos
aquáticos na dieta da maioria das espécies de peixes
analisadas pode estar relacionada com a presença de
grande quantidade de folhas, galhos e ráızes nos dois
riachos. Estas estruturas podem servir de abrigo e lo-
cal de alimentação para uma entomofauna rica e abun-
dante. Vários autores, trabalhando em riachos tropicais
da Bacia do Alto Paraná (afluentes do Rio Tietê e Rio
Paranapanema), também salientaram a importância de
insetos aquáticos para a ictiofauna, principalmente ju-
venis de Diptera (Uieda et al., 997; Casatti et al., 001).

CONCLUSÃO

A maior quantidade de estruturas de retenção e a maior
declividade do Córrego da Cachoeira parecem contri-
buir com uma maior heterogeneidade de microhabitats,
o que poderia estar favorecendo a ocorrência de lamba-
ris somente neste riacho. Entretanto, o Córrego Curu-
mim, apesar de ser um canal constrúıdo, o que explica
sua estrutura mais retiĺınea e simplificada, parece ofere-
cer boas oportunidades de colonização tanto por inver-
tebrados aquáticos quanto por peixes, provavelmente
em função do tipo de substrato e da presença da mata
ciliar. Segundo Barrella et al., (2001), a mata ciliar
dá maior estabilidade ao sistema e aumenta o aporte
de material alóctone, podendo esta grande quantidade
de detritos vegetais servir como local de abrigo e ali-
mentação para uma fauna mais rica e diversificada.
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