
CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL DE IHERINGICHTHYS
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Fontana, 591 - E EFAPI - Cep: 89809000, caixa postal: 1141 Fone (49) 3321 - 8000. Cristiano ilh@hotmail.com.

INTRODUÇÃO

Os pimelodideos, conhecidos popularmente como ba-
gres, constituem um grupo diversificado, principal-
mente em ambientes de água continental. São facil-
mente identificados pela sua pele suave e os conjuntos
de barbilhões ou bigodes e a maioria das espécies pos-
suem importância econômica tanto em pequena como
em grande escala de pesca (Dewey, 2007).
Dentre a familia Pimelodidae a espécie Iheringichthys
labrosus destaca pela sua ampla ocorrência. Essa
espécie caracteriza - se por ser de médio porte, conhe-
cida popularmente como mandi - beiçudo (ZANIBONI
- FILHO et al., 004). Possui uma pequena boca sub-
terminal como adaptação para a captura de alimentos
no fundo (FAGUNDES et al., 008). I labrosus constitui
uma das mais importantes na bacia do rio Paraná (Fugi
et al., 001; Fagundes et al., 008).

OBJETIVOS

O objetivo desta pesquisa foi caracterizar a biologia
populacional de heringichthys labrosus na bacia hi-
drográfica do alto Rio Uruguai no trecho compreendido
entre a UHE Itá e o balneário de Ilha Redonda, Palmi-
tos (SC).

MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi desenvolvido na bacia hi-
drográfica no alto Rio Uruguai no trecho compreendido
entre a UHE Itá e o balneário de Ilha Redonda, Pal-
mitos (SC), na área de influência do Aproveitamento
Hidrelétrico Foz do Chapecó (AHE Foz do Chapecó).
As amostragens ocorreram em 13 pontos, sendo seis
no canal principal e sete em tributários. O método de
captura empregado consistiu de redes de espera, malhas
1,5; 2 e 3 cm entre nós, com 10, 20 e 50 m de compri-
mento de acordo com o tamanho do rio, permanecendo
expostas por 12h. Foram realizadas 16 campanhas com
periodicidade trimestral entre junho de 2007 e março de
2011. As artes de pesca empregadas consistiram de re-
des de espera de malhas 1,5; 2, 3, com 10 m de compri-
mento para riachos e lajeados e com 20 e 50 m para os
rios. As redes foram instaladas ao anoitecer e retiradas
ao amanhecer, permanecendo expostas por peŕıodo de
12 h. Para estudos taxonômicos, os exemplares foram
fixados em formol a 10% e posteriormente transferidos
para álcool a 70% e identificados com base em Zani-
boni et al., (2004). Os exemplares testemunhos estão
depositados no Laboratório de Ecologia e qúımica da
Unochapecó. ¡p class=”Standard�Para análise da dis-
tribuição espacial e temporal foi utilizada a captura em
número de indiv́ıduos e em biomassa por unidade de
esforço, como proposto por King (1995); e os resulta-
dos foram expressos em indiv́ıduos/100 m2 de rede/dia
e Kg/1000 m2 de rede/dia.
Para a análise da estrutura em tamanho foram obtidas
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as distribuições das frequências relativas (%) das clas-
ses de comprimento de machos e fêmeas. A amplitude
das classes de comprimento foi estabelecida através da
regra de Sturges

RESULTADOS

Durante o peŕıodo amostrado foram capturados 320 in-
div́ıduos, sendo que a maior ocorrência e abundância fo-
ram registradas para os tributários, com destaque para
o rio Irani com 40,3% dos indiv́ıduos capturados no to-
tal. Em relação a variação sazonal a maior abundância
foi verificada na soma das amostragens na primavera
(611,63 indiv́ıduos 1000 m2 de rede/dia).
A maioria dos indiv́ıduos capturados foram fêmeas com
proporção sexual de 3:1. Razão sexual 1:1 raramente é
esperada (Vicentini & Araújo 2003), podendo a tem-
peratura exercer influência na determinação do sexo
(CONOVER & KYNARD 1981). Outra variável que
pode influenciar na razão sexual é a disponibilidade de
alimento (NIKOLSKI, 1963).
Para análise do comprimento padrão foram estabeleci-
das nove classes de comprimento padrão. O compri-
mento padrão das fêmeas variou de 11,5 cm a 26 cm
e dos machos de 11,5 cm a 22 cm. Os machos foram
mais abundantes nas menores classes de comprimento,
enquanto as fêmeas foram mais abundantes nas clas-
ses intermediarias. Os peixes geralmente apresentam
fêmeas maiores em relação aos machos, onde o maior
tamanho acarreta em maior fecundidade e assim em
maior sucesso reprodutivo (VAZZOLER 1996). Ainda,
a fecundidade aumenta proporcionalmente aos incre-
mentos em massa e comprimento, então quanto maior
a fêmea, mais ovócitos serão produzidos (LOWE - Mc-
CONNELL, 1999).

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos nesse estudo nos levam a concluir
que os rios afluentes desempenham importante papel na
manutenção da população de I. labrosus nesse trecho

amostrado.
Estudos populacionais em peixes ainda são escassos,
por tanto ainda a necessidade de um maior esforço de
pesquisas nessa área.
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