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INTRODUÇÃO

As alterações impostas pelo represamento à dinâmica
da água alteram sua condição f́ısica e qúımica, levando
a alterações profundas nos habitats ou mesmo a per-
das ou criações de novos (Agostinho et al., 007), fato
que torna a previsão de impacto uma matéria complexa
ou mesmo imposśıvel (Hahn, 2007). Segundo Agos-
tinho et al., (1994), algumas das conseqüências espe-
radas do represamento são a diminuição do número
de espécies, resultante de extinções locais, redução
do recrutamento e substituição da fauna por espécies
oportunistas. Ainda, há alterações na abundância de
toda a comunidade aquática e, conseqüentemente, no
hábito alimentar de muitas espécies de peixes, sendo
que as espécies euŕıfagas, ou seja, aquelas que pos-
suem a capacidade de utilizar diversos recursos alimen-
tares,encontrarão maior sucesso na colonização do am-
biente (Hahn, 2007).
Por outro lado, durante o enchimento do reservatório,
com o alagamento do ambiente terrestre ocorre a incor-
poração de organismos ou matéria orgânica alóctones,
fazendo com que os itens terrestres, mais comumente
vegetais e invertebrados, se tornem dispońıveis e ad-
quiram grande importância na alimentação dos peixes
(Crippa & Hahn, 2006). A plasticidade alimentar re-
presenta um fator básico na adaptação ao novo ambi-
ente. Abelha et al., (2001), relata uma grande adapta-
bilidade trófica para a maioria dos teleósteos de água
doce em ambientes tropicais, onde a diversidade de ali-
mentos é diversificada e ampla.
É amplamente reconhecido que muitas espécies de pei-

xes mudam sua dieta logo após a formação de um re-
servatório (Delariva et al., ,2007; Hahn & Fugi, 2007) e
há evidências de que, pelo menos para algumas delas,
o consumo de alimento seja maior que sob as condições
fluviais (Agostinho et al., ,1999). Não se sabe, entre-
tanto, se a mudança na dieta e o incremento no con-
sumo de alimento têm reflexos positivos sobre o estado
nutricional dos peixes, com possibilidade de incremen-
tar o “fitness” da espécie. Assim, esse trabalho possui
como objetivo avaliar os impactos na condição nutri-
cional e atividade alimentar de 5 espécies do gênero
Astyanax, causados pela mudança alimentar devido ao
represamento, partindo da premissa de que as espécies
que sofreram as maiores modificações na alimentação
serão aquelas com maior decĺınio em sua condição nu-
tricional.

OBJETIVOS

Avaliar as alterações impostas pelo represamento so-
bre a condição nutricional e atividade alimentar de 5
espécies do gênero Astyanax (Astyanax altiparanae Ga-
rutti & Britski, 2000; Astyanax bifasciatus Garavello
& Sampaio, 2010; Astyanax minor Garavello & Sam-
paio, 2010; Astyanax dissimilis Garavello & Sampaio,
2010 e Astyanax gymnodontus Eigenmann, 1911), re-
lacionando - as com as modificações ocorridas em sua
alimentação.
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MATERIAL E MÉTODOS

Para este estudo, as amostragens foram realizadas em
duas etapas correspondentes às fases de pré e pós - re-
presamento de Salto Caxias, no rio Iguaçu. A parte
do rio estudada foi represada em outubro de 1998. Fo-
ram realizadas amostragens trimestrais no peŕıodo de
março/97 a fevereiro/98 (fase de pré - represamento)
e de abril/99 a fevereiro/2000 (fase de pós - represa-
mento), em quatro pontos do rio Iguaçu, distribúıdos
à montante, na região intermediária, na barragem e à
jusante; ainda, em seis tributários do rio Iguaçu, locali-
zados entre as barragens de Salto Osório e Salto Caxias,
em cada tributário foram determinados dois pontos de
coletas, um cerca de 10 a 20 km acima da foz e outro
na região da foz, entre 1 a 10 km da desembocadura do
rio Iguaçu que após o fechamento da barragem cons-
titúıram áreas lênticas. Para isso foram utilizadas redes
de espera, com malhagens variando de 3,0 a 16,0 cm,
entre nós opostos, sendo 12 do tipo simples e 3 do tipo
tresmalho, instaladas nas margens esquerda e direita,
expostas por 24 horas e com despescas ao amanhecer,
ao entardecer e no peŕıodo da noite. Após as despes-
cas, foram obtidas as medidas de comprimento padrão
(Ls) e total (Lt) em cent́ımetros, peso (Wt) em gramas,
peso dos estômagos (We), grau de repleção estomacal
(Gr) e sexo.
A condição e a atividade alimentar foram avaliadas nos
dois peŕıodos considerados, pré e pós - represamento. A
relação peso - comprimento foi estimada para machos e
fêmeas nas duas classes de tamanho (juvenis e adultos)
através da expressão Wt=aLtb, onde Wt= peso, Ls=
comprimento padrão, a=intercepto e b=coeficiente an-
gular (Le Cren, 1951).
A condição nutricional foi avaliada com base nas médias
da condição relativa (K; Le Cren, 1951), sendo calcu-
ladas para cada indiv́ıduo conforme a equação: K =
W/W’Onde: W = peso real do indiv́ıduo (Wt,g); W’
= peso estimado com base no comprimento padrão (Ls,
cm) e nos parâmetros da relação peso total (Wt, g) e
comprimento padrão (Ls).
As variações temporais na atividade alimentar foram
inferidas pelos valores médios do Índice de Repleção
dos estômagos, estimados a partir da contribuição rela-
tiva do peso do estômago (We) no peso total (Wt), ou
seja, IR=We/Wt * 100.
A significância entre as diferenças nos peŕıodos pré e
pós - represamento, para condição e atividade alimen-
tar, foi testada através de uma análise de variância.
A identificação do hábito alimentar e das espécies com
e sem alterações na dieta foi realizada com base no tra-
balho “Ecologia trófica da ictiofauna do rio Iguaçú -
Pr, sob efeitos do represamento de Salto Caxias: Or-
ganização trófica da ictiofauna em um ecossistema sub-
tropical, sob efeitos da formação de um reservatório
(reservatório de Salto Caxias)” (Delariva, 2002).

RESULTADOS

Segundo estudo anterior, antes do represamento to-
das as espécies apresentavam hábito herb́ıvoro, sendo
que após o represamento a única espécie que se man-
teve na herbivoria foi A. bifasciatus, enquanto A. al-
tiparanae passou a ter hábito pisćıvoro, A. minor de-
trit́ıvoro, A. dissimilis planct́ıvoro e A. gymnodontus
hábito ońıvoro.
Todas as espécies apresentaram mudanças significati-
vas em sua atividade alimentar (F=6,64; p¡0,001) e
condição nutricional (F=11; p¡0,001) em todos os pon-
tos analisados. A. bifasciatus, A. minor e A. dissimilis
apresentaram decréscimo na atividade alimentar em to-
dos os pontos analisados, enquanto A. altiparanae e A.
gymnodontus apenas nos pontos próximos a barragem
e nas regiões de remanso dos tributários.
A condição nutricional de todas as espécies decaiu após
o represamento nos pontos analisados a jusante do re-
servatório, A. altiparanae, A. bifasciatus e A. gymno-
dontus apresentaram este decréscimo também nos pon-
tos localizados próximos à barragem.

CONCLUSÃO

Tais resultados demonstram que o impacto causado
pelo represamento na condição alimentar dos peixes
varia de acordo com a localização dos mesmos, princi-
palmente pela qualidade do alimento ser diferenciada,
sendo mais pobre na região da barragem e em sua ju-
sante, fato que prejudica a nutrição do peixe.
Os resultados obtidos ainda podem demonstrar a
grande facilidade do gênero Astyanax de se adaptar a
grandes mudanças ambientais, Agostinho et al., (1999)
explica que esse gênero pode se beneficiar nos primei-
ros anos de colonização devido a sua alta fecundidade,
pequeno tempo de fecundação e hábito alimentar opor-
tunista, fato que pode ter determinado a diferenciação
da mudança na alimentação de cada espécie distinta-
mente, impedindo uma grande competição por recur-
sos, melhorando seu desenvolvimento no peŕıodo após
o represamento.
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