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1 Introdução

A maioria das espécies de peixes de água doce apresentam sazonalidade no período

reprodutivo,  coincidindo  sincronicamente  com condições  ambientais  mais  favoráveis,  que

maximizam a fertilização dos ovos e o desenvolvimento da prole (Nakatani et  al.,  2001).

Assim,  o  sucesso  deste  processo  está  ligado  a  diversos  fatores  bióticos  (predação  e

competição)  e  abióticos  (vazão,  temperatura,  pH,  oxigênio  dissolvido  e  condutividade

elétrica), e na interação destes, atuando em diferentes escalas de tempo e de espaço (processos

regionais e locais) (Silva et al., 2012; Martine, 2019).

Estudos  realizados  em  ambientes  de  água  doce  de  regiões  temperadas,  têm

demonstrado que a sazonalidade do ciclo reprodutivo das espécies de peixes está intimamente

relacionada com variações do fotoperíodo, temperatura da água e aumento da disponibilidade

de alimento (Agostinho et al., 2003; Silva et al., 2012). Em ambientes tropicais, o aumento do

nível da água, a precipitação e a condutividade elétrica são considerados determinantes na

periodicidade  reprodutiva  dos  peixes  (Baumgartner  et  al.,  1997;  Agostinho  et  al.,  2016).

Entretanto, em ambientes subtropicais, especialmente do hemisfério sul, o conhecimento das

variáveis  determinantes  e  de que  forma elas  atuam sobre o processo reprodutivo ainda é

incipiente (Reynalte-Tataje et al., 2008; Silva et al., 2012).
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As informações referentes ao período reprodutivo e aos mecanismos responsáveis

pela sua variação são fundamentais para o entendimento da ecologia das espécies de peixes,

especialmente  em ambientes  sazonalmente  variáveis  (Reynalte-Tataje  et  al.,  2008).  Essas

informações constituem ferramentas importantes no estabelecimento de ações de manejo da

pesca e de medidas de conservação, tal como a definição do período de defesa e a delimitação

de áreas de proteção (Agostinho et al., 2003; Rio Grande do Sul, 2014).

O  rio  Uruguai,  juntamente  com  os  rios  Paraná  e  Paraguai,  formam  a  bacia

hidrográfica do Prata, que é a segunda maior do planeta (área aproximada de 3,1 milhões de

km2). Nessa bacia, informações sobre a influência de fatores ambientais sobre a ocorrência de

ovos  e  larvas  têm-se  concentrado  principalmente  no  trecho  superior  do  rio  Paraná

(Baumgartner  et  al.,  1997;  Nakatani  et  al.,  2001),  enquanto  os  estudos nos  rios  Paraguai

(Agostinho et al., 2016) e Uruguai (Reynalte-Tataje et al., 2008) ainda são escassos.

2 Objetivos

Analisar a variação anual da abundância de ovos e larvas de peixes, no rio Ibicuí

(Médio rio Uruguai).

3 Metodologia

As coletas foram realizadas mensalmente no período de outubro de 2021 a fevereiro

de 2022, em um trecho do rio Ibicuí (Médio rio Uruguai) situado no município de Itaqui (RS),

entre às 20 e 21 horas. Foi utilizado duas redes de plâncton de formato cônico-cilíndrico, a

qual consiste em uma malha de náilon de 500 μm, com uma das extremidades presa a um aro

metálico de 35 cm de diâmetro, acoplado em três cordas unidas por um cabo amarrado no

barco; e outra extremidade composta por um copo coletor rosqueável,  o qual armazena o

ictioplâncton coletado (Nakatani et al., 2001). 

Para este tipo de coleta foram utilizadas duas redes de plâncton para arrasto, uma de

cada lado do barco, por um período de 10 minutos. Ao retirar o material da água, o mesmo

processo foi repetido mais uma vez, totalizando quatro réplicas, que foram transferidas para

frascos  de  polietileno  de  500  ml  com formaldeído  4%,  contabilizadas  e  identificadas  no

laboratório da Universidade Federal da Fronteira Sul, a partir de triagens realizadas em uma

lupa estereoscópica.



Durante as coletas, também foram obtidos dados de fatores abióticos para avaliação

de  algumas  variáveis  físico-químicas  da  água,  como transparência,  temperatura,  oxigênio

dissolvido, pH, condutividade elétrica, velocidade e profundidade.

4 Resultados e Discussão

A densidade  de  ovos  e  larvas  coletados  no  rio  Ibicuí  tiveram  variação  mensal

(p<0,05).  Os ovos foram mais abundantes no mês de novembro (Tukey, p<0,05) e as larvas

entre os meses de novembro e janeiro (Tukey, p<0,05). Foram encontrados ovos em todas as

estações do ano e larvas apenas na primavera e no verão. Durante o período de estudo, foram

capturados 198 ovos e 131 larvas. Do total de larvas capturadas, 51,1% pertenciam à ordem

Siluriformes, 44,3% à ordem Characiformes, 3,8% à ordem Atheriniformes e 0,8% à ordem

Perciformes. As espécies com maior amplitude de distribuição temporal foram  Apareiodon

affinis e Piabarchus stramineus, com registro em três e dois meses, respectivamente. A maior

parte  das  espécies  apresentaram  uma  distribuição  temporal  restrita  apenas  ao  mês  de

novembro (Tab. 1).

Dentre  os  fatores  abióticos  mesurados,  a  densidade  de  ovos  e  larvas  esteve

relacionada diretamente com a temperatura da água (p<0,05), por isso, as maiores densidades

foram verificadas no final da primavera e no verão. A baixa densidade de ovos e larvas, assim

como a reduzida diversidade de espécies neste ano, pode estar relacionada ao fenômeno La

Niña presente neste ano (INPE, 2021), que na região sul do Brasil causa a redução no volume

de chuvas, consequentemente, a redução dos níveis dos rios.

As chuvas e o aumento do nível da água são importantes fatores que estimulam os

peixes  a  desovarem,  principalmente  quando se trata  de  espécies  migradoras.  No presente

estudo, além das baixas densidades, não foi registrada nenhuma larva de espécie migradora.

Os rios com baixos níveis de água são mais transparentes e carregam menos sedimentos, o

que aumenta a predação dos ovos e larvas que estão na deriva (Baumgartner et al., 1997;

Reynalte-Tatatje et al., 2008).

Tabela 1. Composição taxonômica e densidade média mensal das larvas dos diferentes táxons
coletados entre fevereiro de 2021 e janeiro de 2022, no rio Ibicuí (RS/Brasil).

Táxon
Densidade mensal (10m3)

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan
Atheriniformes
Atherinidae



Odontesthes spp. 0,44
Characiformes
Acestrorhynchidae
Acestrorhynchus 
pantaneiro

0,11

Characidade
Astyanax lacustris 0,44
Charax spp. 0,11
Piabarchus stramineus 0,31 0,11
Curimatidae
Cyphocharax spp. 0,11
Parodontidae
Apareiodon affinis 3,67 1,74 2,04
Perciformes
Scianidae
Pachyurus bonariensis 0,11
Siluriformes
Pimelodidae
Parapimelodus 
valenciennis

0,11

Pimelodus spp. 4,02
Fonte: Elaborado pelos autores, 2022.

5 Conclusão

O presente estudo, nos permite concluir que o período reprodutivo para a maior parte

de espécies ocorreu entre os meses de novembro e janeiro, e coincidiu com os maiores valores

de temperatura da água.
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