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EDITORIAL

Na seção de Comunicações, trazemos dois textos: um sobre a 
distribuição geográf ica e caracterização morfológica da espécie 
Serrapinnus kriegi e outro sobre a diversidade e importância 
de preservação do Rio Paraguaçu, o maior sistema hídrico 
exclusivamente baiano.

Seis Peixes da Vez incríveis embelezam essa edição: Astyanax li-
neatus, Pseudoplatystoma reticulatum, Psalidodon anisitsi, Pygo-
centrus nattereri, Potamotrygon leopoldi e Zapteryx brevirostris. 
Além disso, temos o prazer de conhecer um pouco sobre a vida e 
obra da pesquisadora India Borba Moreira, primeira mulher a ocu-
par o cargo de curadoria da coleção de peixes do Setor de Ictiologia 
do Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Divulgamos aqui a próxima edição do evento promovido pela Asso-
ciação Brasileira de Editores Científ icos, o ABEC Meeting 2023, que 
ocorrerá de 21 a 23 de novembro em Foz do Iguaçu. Por f im, três 
novos lançamentos de livros são aqui mencionados.

Abraços ictiológicos,
Leandro, Lorena e Karla

Q     uerides associades da Sociedade Brasileira 
     de Ictiologia.
É um prazer imenso apresentar mais uma edição 
do nosso Boletim, contendo informações e 
registros de diferentes espécies de peixes.
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COMUNICAÇÕES

GEOGRAPHIC DISTRIBUTION OF Serrapinnus kriegi 
(Schindler, 1973) (Characidae: Cheirodontinae) WITH 
NOTES ABOUT ITS DIAGNOSTIC CHARACTERS

BSBI nº 142 - setembro de 2023

INTRODUCTION

The Neotropical region is recognized for its unique freshwater f ish 
biodiversity, estimated at 8000–9000 species (Reis et al., 2016). 
The main force leading this highly diverse f ish fauna is allopatric 
speciation (Albert et al., 2020), so understanding the geographic 
distributions of each taxon helps to comprise the processes that 
led to such species richness (e.g., Wendt et al., 2019; Ramirez et 
al., 2020). Serrapinnus Malabarba, 1998 is a clade supported by 
the caudal peduncle curved ventrally in mature males and by the 
main axis of the ventral procurrent caudal-f in rays not supported 
by the parahypural, perpendicular to the longitudinal axis of the 
body, while the most anterior elements are anteriorly directed; 
plus nonexclusive characters shared with some members of the 
tribe Cheirodontini (Malabarba, 1998 apud Malabarba, Jerep, 2014). 
This genus harbors 16 valid species distributed in the main South 
American cis-Andean basins (Fricke et al., 2022).

Serrapinnus kriegi (Schindler, 1937) was described as 
Cheirodon kriegi Schindler, 1937 for the Rio Paraguay 
basin with specimens from Brazil and Paraguay, but 
no holotype was designated. Later, the type locality 
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was redefined by Schindler (1938) after the selection of 
a lectotype from Centurión in the Rio Apa, Concepción 
Department, Paraguay (Neuman, 2011). Its geographic 
range has recently been expanded to the Rio Paraná 
and Rio Uruguay basins, with new records from 
Bolivia, Argentina, and Uruguay (Miquelarena et al., 
2008; Carvajal-Vallejos et al., 2014; Bertaco et al., 2016; 
Serra et al., 2018; Vicentin et al., 2019).

However, the presence of this species in the upper Rio Paraná 
basin – here considered as the Rio Paraná basin above the Itaipu 
dam in Foz do Iguaçú (Brazil) and Ciudad del Este (Paraguay) – was 
just recently published by Vicentin et al. (2019) for the Rio Ivinhema 
basin based on f ish collected in 2016 in the córrego Tujuri (MZUEL 
14348) and córrego Piraveve (MZUEL 14482) in the State of Mato 
Grosso do Sul, Brazil. This species was also collected by us in the 
surroundings of the Biological Refuge of Santa Helena protected 
area in the Itaipu reservoir, State of Paraná, Brazil (Brandão et 
al., 2022). During the identif ication process, we noticed that the 
main diagnostic character of the species, the black spot on the 
posteroventral region of the abdomen, became inconspicuous in 
some specimens after f ixation, despite being always conspicuous 
in life. Besides, a similar black spot on the posteroventral area of 
the abdomen is also present in Hemigrammus mahnerti Uj & Géry, 
1989, a sympatric species in the Rio Paraguay and lower Rio Paraná 
basins with remarkably similar external morphology (Carvalho et 
al., 2022).

Considering the importance of this characteristic for 
the correct identif ication of this species and its recent 
new records in the upper Rio Paraná basin, this work 
aimed to furnish morphologic data of S. kriegi f rom 
the Itaipu reservoir, upper Rio Paraná, discussing 
its diagnosis and document and discuss its actual 
geographic distribution in the upper Rio Paraná basin 
based on ichthyological collections records.

COMUNICAÇÕES
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Material and Methods

All f ish used in the morphological analysis were collected in a 
lowland area with dense vegetation near the Balneary of Santa 
Helena, state of Paraná, Brazil, in the Itaipu reservoir, upper Rio 
Paraná basin (24°50'39.8"S 54°20'27.6"W) (Fig. 1). The specimens 
were collected with sieve in two principal efforts, one on Mar. 23 and 
29 2019; and other on Set. 24 2020 (SISBIO Licenses 57181 and 38532 
and SisGen A232E86). Specimens were deposited at the Coleção 
Ictiológica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus 
Santa Helena, Paraná State, Brazil (CISH), and Coleção Ictiológica 
do Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura, 
Universidade Estadual de Maringá, Paraná State, Brazil (NUP).

COMUNICAÇÕES

Figure 1. Serrapinnus kriegi collection site in the Itaipu reservoir, upper Rio Paraná 
basin, municipality of Santa Helena, State of Paraná, Brazil. A. Wide shot of the 
collection site. B. Highlight the aquatic vegetation composed predominantly of 
Elodea sp. and Eichornia sp.
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Measurements and counts were made on 25 to 30 individuals with 
the aid of a stereomicroscope and, whenever possible, on the left 
side of the specimens. The methodological procedures follow Fink, 
Weitzman (1974), except for the count of scale series below the 
lateral line, which was considered as the number of scale series 
immediately below the lateral line to the pelvic f in insertion, and 
the addition of the head depth and the dorsal f in origin relative 
to the adipose f in origin (Carvalho et al., 2010). Measurements 
were made with a digital caliper with a precision of 0.01 mm 
and were converted into percentages of standard length (SL) or 
head length for the head subunits. The meristic data is followed 
by the frequency between parentheses. The unbranched rays are 
expressed by lowercase Roman numerals, and the branched rays 
by Arabic numerals. Two specimens had the inferior half of the left 
flank dissected with tweezers and a scalpel to visualize internal 
pigmentation in the abdomen. Teeth cusps and procurrent caudal-
f in rays were counted on four specimens cleared and stained (c&s) 
according to Taylor, Van Dyke (1985).

Serrapinnus kriegi collection sites were obtained using 
georeferenced data from the SpeciesLink network 
(CRIA, 2022) in 09 February 2022, in the following 
institutions: Academy of Natural Sciences of Drexel 
University, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A (ANSP), 
Coleção de Peixes da Universidade Federal de Mato 
Grosso, Cuiabá, Brazil (CPUFMT), Departamento de 
Zoologia e Botânica, Universidade Estadual Paulista 
"Júlio de Mesquita Filho", Câmpus de São José do 
Rio Preto, São Paulo, Brazil (DZSJRP), Laboratório de 
Ictiologia de Ribeirão Preto, Faculdade de Filosof ia, 
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, Brazil (LIRP), Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas, 
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Brazil (INPA), Pontif ícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, Museu de Ciências e Tecnologia, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil (MCP), Museu de 
Zoologia, Universidade Estadual de Londrina, Brazil 
(MZUEL), Coleção Ictiológica do Núcleo de Pesquisas 
em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura, Universidade 
Estadual de Maringá, Paraná State, Brazil (NUP), 
Smithsonian Institution National Museum of Natural 
History, Department of Vertebrate Zoology, Division of 
Fishes, Washington D.C., U.S.A (USNM), Universidade 
Estadual de Campinas, Departamento do Zoologia, 
Museu de História Natural "Prof. Dr. Adão José Cardoso", 
Museo de Zoologia, São Paulo, Brazil. (ZUEC), Coleção 
Zoológica da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul, Campo Grande, Brazil (ZUFMS). All institution 
names and abbreviations follow Fricke, Eschmeyer 
(2022). A total of 121 georeferenced records of S. kriegi 
were acquired, of which 20 were from the upper Rio 
Paraná basin. The identif ication of these records in 
this basin were confirmed (see the Acknowledgments 
section) and presented here.

Results and Discussion

The morphometric data of S. kriegi f rom the Itaipu reservoir is 
presented in Table 1. The body is short and compressed, with the 
greatest depth at the dorsal-f in origin. Females are higher than 
males. The head and mouth are relatively small. The eye is large. 
Mouth terminal. A single premaxillary teeth row, with 4(2), 5(25), or 
6(3) teeth with 6–7 cusps; maxilla with 1(19) or 2(11) teeth with 7–9 
cusps; dentary with 5(3), 6(15), or 7(12) teeth, f ive more prominent 
teeth with 5–7 cusps followed by none to two abruptly smaller teeth 
bearing 1–3 cusps. All teeth pedunculated, compressed, and distally 
expanded, with mid-central cusps slightly larger.

COMUNICAÇÕES
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Scales cycloid. Lateral line incomplete, with 6(7), 7(13), 
8(9), or 9(1) pored scales. Longitudinal series scales 
31(1), 32(7), 33(12), or 34(9). Predorsal series with 9(1), 
10(9), 11(11), 12(6), or 13(2) scales with 0(15), 1(2), 2(4), 3(3), 
5(3) or 6(2) scales arranged in pairs. Some predorsal 
scales can present two lobes, possibly caused by a 
fusion of scales. Scales between dorsal-f in origin 
and longitudinal series 5(7) or 6 (22). Scales between 
pelvic-f in origin and longitudinal series 4(23) or 5(6). 
Circum-peduncular series 13(3) or 14(25) scales.

COMUNICAÇÕES

Measurement Females Males

N Range Mean SD N Range Mean SD

Standard length 11 18.40-26.57 21.41 2.76 17 17.85-22.78 20.15 1.36

Percent of standard length

Body depth 11 32.45-36.81 35.03 1.43 17 31.94-36.93 33.52 1.43

Head length 11 25.63-26.91 35.03 0.36 17 24.84-28.01 26.56 0.87

Head depth  11 24.04-26.96 25.64 0.80 17 22.93-27.18 25.23 1.11

Snout-dorsal fin distance 11 49.23-54.23 51.86 1.76 17 50.09-55.03 53.14 1.34

Snout-pelvic fin distance 11 42.57-47.94 44.95 1.92 17 42.84-48.26 46.01 1.45

Distance between pelvic fin origin and 
anal fin origin 11 18.09-22.05 19.82 1.31 17 16.52-21.68 18.19 1.22

Dorsal fin base length 11 11.22-13.89 12.56 0.76 17 11.44.14.05 12.32 0.67

Dorsal fin length 11 26.91-30.53 28.92 1.18 17 26.92-30.51 28.54 1.09

Anal fin base length 11 22.80-27.68 25.04 1.47 17 24.82-29.17 26.50 1.39

Anal fin length  11 20.51-23.85 22.37 1.06 17 20.67-27.25 23.09 1.47

Pectoral fin length 11 18.32-20.74 19.42 0.83 17 18.52-21.64 19.52 0.83

Pelvic fin length 11 15.39-19.47 16.74 1.22 17 16.68-19.13 17.46 0.79

Caudal peduncle length 11 12.36-15.82 13.90 0.97 17 12.63-16.14 14.82 0.90

Caudal peduncle depth 11 11.12-13.17 11.88 0.63 17 10.49-16.73 12.47 1.28

Dorsal fin to adipose fin 11 35.52-39.17 36.74 1.16 17 35.01-39.51 36.72 1.41

Orbital to dorsal fin 11 35.45-42.38 38.70 2.41 17 36.35-42.48 40.67 1.67

Dorsal fin to caudal peduncle 11 49.06-53.14 51.30 1.37 17 49.07-53.95 52.42 1.38

Percent of head length

Upper jaw length 11 23.99-30.93 27.94 2.48 16 22.42-31.27 28.16 2.56

Orbital diameter 11 25.41-44.29 40.37 2.63 17 34.02-43.63 40.54 2.23

Snouth length 11 15.37-19.49 17.68 1.17 16 14.74-21.35 17.23 1.63

Interorbital width 11 30.93-35.63 33.55 1.54 15 30.30-36.16 32.58 1.78

Table 1. Morphometric data of Serrapinnus kriegi from the Itaipu Reservoir, upper 
Rio Paraná basin, municipality of Santa Helena, State of Paraná, Brazil. Number of 
individuals (N), range, mean and standard deviation (SD). Unit of measurement 
in millimeters.
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The origin of the dorsal f in is located at about half of the standard 
length. Dorsal-f in rays iii,9(30). The f irst dorsal-f in ray is minute 
and only visible in cleared and stained specimens (4). Second 
unbranched ray is approximately half the length of the third, which 
is the largest one. Pectoral-f in rays i,8(4), i,9(17), i,10(7), or i,11(2). 
Pectoral-f in distal tip often reaches the vertical at the origin of the 
pelvic f in, except in some females. Pelvic-f in rays i,6(4), or i,7(26). 
Pelvic-f in distal tip reaches the anal-f in origin in males but not 
in females. Mature males with acute bony hooks on all pelvic-f in 
rays (10), or just on the branched ones (7), arranged along almost 
the entire length of the branched rays and on the second third of 
the unbranched ray. Adipose-f in present. Anal-f in rays iii(9), iv(20), 
or v(1), plus 18(3), 19(5), 20(11), 21(7), 22(3), or 23(1). Anal-f in distal 
prof ile concave. Mature males with acute bony hooks on the last 
unbranched to 5th or 6th branched rays, arranged in the posterior 
margin or rarely in the posterior and anterior margin. Anal-f in rays 
hypertrophied in mature males, f rom the last unbranched to the 
5th, 6th, or 7th rays, more evident in the 3rd to 5th. Principal caudal-
f in rays, i8,8i(4), or i9,8i(21); i8,5i in just one specimen, probably an 
anomaly. Dorsal procurrent caudal-f in rays 13(2), 14(1), or 15(1); ventral 
procurrent caudal-f in rays 14(1), or 15(3). Ventral procurrent caudal-
f in rays have the distal tip curved anteriorly in females or immature 
males (Fig. 2A), and a minute anterior projection is present in some 
of these rays in the distal anterior margin in mature males (Fig. 2B).

COMUNICAÇÕES

Figure 2. Ventral procurrent caudal f in rays of Serrapinnus kriegi. A. Female, CISH 
326O, 17.95, mm SL; B. Male, CISH 326O, 20.07 mm SL.
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Serrapinnus kriegi can be distinguished from 
all congeners by presenting a black spot in the 
posteroventral region of the abdomen (Figs. 3A–B) (vs. 
abdomen without distinctive marks) (Miquelarena et 
al., 2008; Jerep, Malabarba, 2014; Malabarba, Jerep 
2014; Almirón et al., 2015; Jerep et al., 2016; Jerep et 
al., 2018; Serra et al., 2018). This spot varied in size and 
shape: from a right triangle (Figs. 4A–B), rounded 
(Fig. 4C), or irregular (Fig. 4D); and in intensity: 
always conspicuous in life (Figs. 3A, 4A), but can be 
conspicuous (Figs. 4C–D) or inconspicuous (Fig. 4B) 
in preserved specimens due the increase of opacity 
of musculature. Unlike other pigmentations on the 
body, that spot is not on the scales or the skin but 
inside the abdominal cavity and is visualized through 
the musculature. In the posteroventral region of 
the abdomen, the musculature is thinner, and the 
pigmentation is located inside the abdominal cavity, 
on the outer surface of the peritoneum (Fig. 3C). Uj 
(1987) mentioned that this spot could be absent, 
but we found this spot in all specimens, even if 
inconspicuous. Miquelarena et al. (2008) suggest 
that the black spot on the abdomen is more visible in 
females than males. In our analysis, this pattern was 
not confirmed.
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Figure 3. Lateral view of Serrapinnus kriegi. Scale bars = 5 mm. Asterisk = adipose 
f in insertion location. A. Color in life, female, CISH 326O, 19.75 mm SL; B. Color 
in alcohol, male, CISH 326O, 18.40 mm SL; C. After removing the left hypaxial 
musculature, operculum and left pelvic f in, showing the internal pigmentation in 
the outer surface of peritoneum, male, CISH 326O, 18.40 mm SL.
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In addition, S. kriegi can be distinguished by presenting a narrow 
longitudinal stripe on the flank beginning at the vertical line in 
the middle of the pectoral f in, being more conspicuous in the 
posterior half of the body (vs. conspicuous broad longitudinal stripe 
beginning after the eye in S. malabarbai Jerep, Dagosta, Ohara, 
2018, and after the operculum in S. sterbai Zarske, 2012) (Jerep et 
al., 2018); 7–9 (6–7 in our analysis) cusps in the pre-maxillary teeth 
(vs. 3–5 cusps in S. microdon (Eigenmann, 1915) and S. potiguar 
Jerep, Malabarba, 2014; 9–11 in S. lucindai Jerep, Malabarba, 2014, 
S. sterbai and S. tocantinensis; 10–12 cusps in S. gracilis (Géry, 1960) 
and S. littoris (Géry, 1960) (Malabarba, Jerep, 2014; Jerep et al., 2016); 
lateral line incomplete (vs. complete in S. heterodon (Eigenmann, 

COMUNICAÇÕES

Figure 4. Variation in size and intensity of the black spot on the posteroventral 
region of the abdomen in Serrapinnus kriegi in color pre-f ixation (A) and alcohol 
preserved specimens (B-D). A. CISH 326O, 20.06 mm SL. B. CISH 326O, 19.75 mm 
SL. C. CISH 236O, 20.07 mm SL. D. CISH 326O, 18.40 mm SL.
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1915) and sometimes in S. sterbai and S. tocantinensis) (Malabarba, 
Jerep 2014); hyaline dorsal f in, with dispersed melanophores (vs. 
intense pigmentations in the anterior and basal portions of the 
dorsal f in in S. notomelas (Eigenmann, 1915); faint pigmentation in 
the distal portion of the dorsal f in in S. heterodon and S. microdon) 
(Jerep et al., 2016); ventral procurrent caudal-f in rays spatulate 
shaped in males (vs. ventral procurrent caudal-f in rays scimitar-
shaped in mature males of S. potiguar and S. aster) (see f ig. 2 in 
Jerep, Malabarba (2014) and f ig. 2 in Malabarba, Jerep (2014)); 14–17 
(14–15 in our analysis) ventral procurrent caudal f in rays (vs. 11–13 in 
S. zanatae Jerep, Camelier, Malabarba, 2016 and 17–19 in S. lucindai) 
(Miquelarena et al., 2008; Malabarba, Jerep 2014; Jerep et al., 2016); 
dorsal and pelvic f ins without elongation of rays into f ilaments (vs. 
last unbranched ray of dorsal f in and f irst ray of pelvic f in elongated 
intro f ilaments in mature males of S. tocantinensis)(Malabarba, 
Jerep 2014); 6–9 perforated scales in lateral line (vs. 9–12 lateral line 
scales in S. micropterus) (Miquelarena et al., 2008; Zarske, 2012; 
Lima et al., 2013).

No relevant morphological data on S. piaba (Lütken, 
1875) were found in the literature available online. 
However, the lack of a black spot on the posteroventral 
region of the abdomen is suff icient to differentiate 
it f rom S. kriegi. Furthermore, Serrapinnus piaba 
is restricted from the rivers in northeastern Brazil, 
including the São Francisco, Ceará-Mirim, Tapicuru, 
Paraguaçu, Parnaiba, and Rio De Contas basins, as 
well as coastal drainages (Malabarba, Jerep 2014; 
Jerep, Malabarba 2014; Ramos et al., 2014; Jerep et 
al., 2016; Petry et al., 2016; Costa et al., 2017; Silva et 
al., 2020). This species is also recorded for Bolivia, but 
without detailed information (Carvajal-Vallejos et al., 
2014).

COMUNICAÇÕES
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Serrapinnus kriegi is considerably similar to Serrapinnus calliurus 
due to the ample overlap in morphometry and counts (Miquelarena 
et al., 2008). In addition to the black spot on the abdomen, S. kriegi 
can be distinguished from this species by presenting the distal tip 
of ventral procurrent caudal-f in rays curved anteriorly in females 
(Fig. 2A) (vs. ventral procurrent caudal-f in rays straight in females 
of S. calliurus) (Miquelarena et al., 2008; Almirón et al., 2015).

It is noteworthy that Hemigrammus mahnerti Uj & 
Géry, 1989 occurs sympatrically with S. kriegi in the 
Paraguay and lower Rio Paraná basins and has an 
external morphology very similar to S. kriegi by being a 
miniature species (not surpassing 26 mm in standard 
length); lacking a humeral blotch; the presence of 
a caudal peduncle blotch not reaching the end of 
median caudal f in rays; few scales on lateral line 
(5–9); and having a black spot on the posteroventral 
region of abdomen (Ota, 2010; Carvalho et al., 2022). 
However, H. mahnerti can be distinguished from S. 
kriegi by having two teeth rows in the premaxillary 
(vs. one teeth row in the premaxillary in S. kriegi) (Ota, 
2010) and by the caudal peduncle blotch restricted to 
the base of the caudal f in (vs. caudal peduncle blotch 
with an extension in the medial caudal f in rays, not 
reaching the tip of these rays in S. kriegi) (Carvalho et 
al., 2022).

Miquelarena et al. (2008) discussed the geographic distribution of 
S. kriegi in Argentina, including in the lower Rio Paraná, redescribed 
the morphological characteristics of this species, and provided a 
map with the genus distribution in Mesopotamia Argentina. New 
records of S. kriegi were documented for Bolivia by Carvajal-Vallejos 
et al. (2014) but without describing its geographical distribution. 
Probably, these authors refer to this species only for the Rio 
Paraguay basin. Subsequently, Bertaco et al. (2016) documented 

COMUNICAÇÕES
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the presence of S. kriegi in the Rio Uruguay basin, Rio Grande do 
Sul State, Brazil. Two years later, this species was recorded from the 
Rio Uruguay basin in northern Uruguay (Serra et al. 2018). These 
authors also confirmed the presence of S. calliurus (Boulenger, 
1900) in that region and wrote: “The historical presence of both 
species in Uruguay was confirmed through material deposited in 
collections since almost 50 years” (Serra et al., 2018, p. 5). This fact, 
together with the records published by Miquelarena et al. (2008), 
reinforces the hypothesis of a native distribution of S. kriegi on the 
Paraguay, lower Paraná, and Uruguay basins, similar to S. calliurus.

Regarding the upper Rio Paraná basin, the f irst record 
of Serrapinnus kriegi was made in 2011 (DZSJRP 18290) 
in lentic areas near the mouth of the Rio Aguapeí, State 
of São Paulo, Brazil. Then, new records occurred in 2012 
nearby (DZSJRP 15426; 15430; 15482; 15489; 15494), 
and in the Rio Bahia and upper Rio Paraná Floodplain 
near the border between the state of Mato Grosso do 
Sul and the State of Paraná, Brazil (NUP 14024; 17658). 
In the same year, this species was registered in the 
stream Beija Flor, Rio Mogi-Guaçú basin, State of São 
Paulo (DZSJRP 17528), the eastern record of S. kriegi 
f rom the upper Rio Paraná basin. Serrapinnus kriegi 
were collected in the Rio Ivinhema basin in 2016 in the 
córrego Tujuri (MZUEL 14348) and córrego Piraveve 
(MZUEL 14482) in the state of Mato Grosso do Sul. The 
following year, this species was registered in a lagoon 
near the Rio Anhanduí (ZUFMS 05270), also in the 
State of Mato Grosso do Sul; this is the western most 
record of S. kriegi f rom the upper Rio Paraná basin. 
In 2018, new records occurred in some streams that 
flow into the Porto Primavera reservoir (MZUEL 20037; 
20050) and in an unnamed stream affluent of Ribeirão 
Brioso in Rio Sucuriú basin, in the municipality of Três 

COMUNICAÇÕES
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Lagoas (MZUEL 20030), both in state of Mato Grosso 
do Sul; the MZUEL 20030 is the northern record of S. 
kriegi f rom the upper Rio Paraná basin. Also, in the 
Rio do Peixe (MZUEL 20061), in a stream affluent of 
Rio Aguapeí (MZUEL 20043) and resampled in the Rio 
Aguapeí floodplain (MZUEL 20036), all in the state of 
São Paulo. Subsequently, the species was collected at 
the Itaipu Reservoir in the State of Paraná in 2019 and 
2020 (NUP 23064, 23068, and CISH 326O). All records 
of S. kriegi in the upper Rio Paraná basin are shown in 
Figure 5.

COMUNICAÇÕES

Figure 5. Map of South America showing the previously known putative range 
of geographic distribution of Serrapinnus kriegi shaded in gray and the records 
within the upper Rio Paraná basin shaded in green. Orange dot = record in the 
Itaipu Reservoir; red dots = records above the Sete Quedas waterfalls; yellow bar 
= Sete Quedas waterfalls (currently submerged); orange bar = Itaipu dam; green 
bar = Iguaçu waterfalls. Map was created using the QGIS 3.22.4 software (http://
qgis.org) and Google Earth website (http://earth.google.com).
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Since the construction of the dam, the Itaipu Reservoir has been 
inventoried, especially by the Núcleo de Pesquisas em Limnologia, 
Ictiologia e Aquicultura (NUPELIA) (Graça, Pavanelli 2007; Ota et 
al., 2018). Two recent works covering the Itaipu reservoir and the 
streams of the sub-basins flowing to it were published by Reis et 
al. (2020) and Pereira et al. (2021), respectively. But none of the 
forenamed papers recorded Serrapinnus kriegi.

The collection point of S. kriegi in the Itaipu Reservoir 
was one of thirteen sieve net collection points 
distributed around the Biological Refuge of Santa 
Helena protected area and in the Rio São Francisco 
Falso, a tributary of the Itaipu reservoir. All sites 
were sampled quarterly between Nov. 2017 and Nov. 
2019, and despite the signif icant capture effort, only 
eight specimens of S. kriegi were collected in this 
project. Other survey efforts in the exact location as 
the previous records were necessary to carry out this 
work. The recent and restricted record of this species 
within the reservoir corroborates the hypothesis of an 
allochthonous and recent origin in this region.

Likewise, as the presence of S. kriegi above the former Sete Quedas 
waterfalls was also recently discovered, it is unlikely that this 
species is autochthonous in this basin, as the main survey articles 
that included this region did not record the presence of this species 
(Langeani et al., 2007; Oyakawa, Menezes, 2011; Froehlich et al., 2017; 
Ota et al., 2018; Reis et al., 2020). In this regard, it is possible that the 
Piracema Channel, which connects the downstream and upstream 
of the Itaipu Dam (Makrakis et al., 2007), has enabled this species's 
upstream dispersion. Another possible reason for its introduction 
could be the aquarium trade since it has economic value as an 
ornamental f ish (Carvalho et al., 2022). Another possible reason for 
its introduction could be the aquarium trade since it has economic 
value as an ornamental f ish (Carvalho et al., 2022).
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A counterpoint is that S. kriegi was captured in the 
upper stretches of the Rio Anhanduí basin (ZUFMS 
05270), near the boundary with the Rio Paraguay basin. 
This fact raises the hypothesis of a native origin of S. 
kriegi in the upper Rio Paraná basin due to possible 
headwater capture events between the Rio Paraguay 
and Rio Paraná basins. Recent records from the upper 
Rio Paraná of species initially known only from the Rio 
Paraguay basin, such as Astyanax lineatus (Perugia, 
1891) (Ferreira et al., 2017) and Jupiaba acanthogaster 
(Eigenmann, 1911) (Lopes et al., 2020), support this 
hypothesis. Furthermore, a certain sharing of species 
in the border region of these two watersheds was 
identif ied by Valério et al. (2007) and Costa-Silva et 
al. (2018). Accepting this hypothesis would mean 
that previous ichthyofaunistic surveys for the upper 
Rio Paraná failed to capture the species and that its 
dispersal is natural.

On the other hand, a third hypothesis is that Serrapinnus kriegi 
may have had two origins in the Upper Paraná River basin: natural 
in the region bordering the Rio Paraguay basin and artif icial in the 
region of the Itaipu Reservoir, floodplain, and the western portion 
of upper Rio Paraná. Using genetic markers to construct haplotype 
networks would make it possible to verify the proximity between 
populations of S. kriegi among hydrographic regions and test the 
hypotheses listed above.

In addition, some data on populations identif ied as 
S. kriegi in Amazonian rivers were published (Felicio 
et al., 2021; Souza et al., 2011). However, no voucher 
material deposited in ichthyological collections was 
established. Thus, the presence of S. kriegi in the 
Amazon basin needs to be confirmed.
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Material examined

Serrapinnus kriegi: Rio Paraná: CISH 326O, 2♀, 9♂, in ethanol, 18.10–
21.94 mm SL. CISH 327O, 1♀, 2♂, in glycerin [c&s], 20.13–26.03 mm 
SL. CISH 341A, 2♀, in ethanol, 18.71–21.65 mm SL. CISH 489A, 1 ♀, in 
glycerin [c&s], 26.57 mm SL. NUP 23064, 3 ♀, 2 ♂, in ethanol, 22.64–
25.35 mm SL. NUP 23068, 3 ♀, 7 ♂, in ethanol, 17.85–21 mm SL.
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Resumo

O rio Paraguaçu nasce na Chapada Diamantina e percorre cerca 
de 600 km formando a maior bacia exclusivamente baiana. Em seu 
curso superior, o Paraguaçu atravessa o cerrado de altitude nos 
Campos Gerais e rupestres, a Caatinga no alto e médio vale, e por 

"Nós somos muito mais
dependentes do planeta do que 

o planeta de nós."

– Ailton Krenak
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f im, a Mata Atlântica no baixo curso na baía de Iguape, até adentrar 
na Baía de Todos os Santos. Neste trabalho, compartilhamos os 
resultados apresentados durante o XXIV Encontro Brasileiro de 
Ictiologia (EBI), na forma de Mesa Redonda, trazidos aqui para que 
você, leitor, conheça um pouco mais do maior rio, cujo curso se dá 
inteiramente no estado da Bahia.

Introdução

O rio Paraguaçu nasce na Chapada Diamantina e percorre cerca de 
600 km até sua foz na Baía de Todos os Santos, formando a maior 
bacia exclusivamente baiana. Nos últimos anos, o interesse pela 
região tem aumentado e trabalhos relacionados a fauna aquática 
surgiram na literatura, principalmente relacionados à descrição 
de novos táxons (e.g., de Pinna, 1992; Britto et al., 2005; Bichuette 
et al., 2008; Bockmann, Castro, 2010; Camelier, Zanata, 2014). Mais 
recentemente, a partir do trabalho pioneiro realizado por Santos 
(2003), estudos mais amplos buscam conhecer características f ísicas 
e f isiográf icas de trechos da bacia em relação ao número e tipo de 
espécies registradas (Santos, Caramaschi, 2007; 2011; Santos, Caiola 
2020), além de levantar informações sobre os principais problemas 
ambientais (Sarmento-Soares et al., 2022). A grande maioria dos 
trabalhos até hoje publicados versam sobre o trecho do Paraguaçu 
na Chapada Diamantina, sendo de natureza acadêmica, muitos 
em outro idioma, restringindo sua leitura a um público específ ico. 
Praticamente inexistem trabalhos de cunho geral que falem dos 
peixes e ambientes do Paraguaçu. Somente neste ano foi lançado o 
livro “Peixes e Águas da Chapada Diamantina - Bahia: Vida e História 
no Alto Rio Paraguaçu” (Santos et al., 2023), buscando preencher 
um pouco desta lacuna de conhecimento. 

Não obstante a importância dos trabalhos realizados 
sobre a bacia, sente-se falta de abordagens conjuntas 
que possam integrar todo o arcabouço adquirido 
em prol de um maior conhecimento sobre os peixes 
e águas da bacia e subsidiar tomadas de decisão e 
planos de ação para suas espécies e ambientes, sendo 
este o objetivo da atividade desenvolvida durante o 
XXIV EBI, realizado em Gramado, Rio Grande do Sul, 
em 2022.
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Na medida em que são relacionados os principais impactos e 
sugeridas ações para a mitigação, acreditamos também contribuir 
para o "Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Peixes e Eglas 
Ameaçados de Extinção – PAN Peixes e Eglas", criado pelo Ministério 
do Meio Ambiente, visando “melhorar o estado de conservação e 
popularizar peixes, eglas, rios e riachos da Mata Atlântica, em cinco 
anos" (CEPTA, 2019), em particular para os objetivos específ icos I 
- Popularização dos peixes, eglas, rios e riachos da Mata Atlântica 
e II - Mitigação dos impactos das atividades agropecuárias, com 
ênfase na recomposição da vegetação ripária, em especial nas 
bacias hidrográf icas onde ocorrem as espécies-alvo.

Neste contexto, pretendemos abordar aspectos 
relacionados a taxonomia e ecologia de peixes e 
sobre o estado das águas subterrâneas e superf iciais 
do Paraguaçu, além de apresentar a agricultura 
ecológica como alternativa para conservar e 
revitalizar os ambientes de água doce da região. 
Acreditamos que esta síntese seja útil na conexão 
entre pesquisadores, órgãos responsáveis pela gestão 
das bacias hidrográf icas e população em geral, 
sendo vital para a difusão deste conhecimento para 
a sociedade, despertando grande interesse de todos 
e todas.

Metodologia

• Área de estudo 

O rio Paraguaçu tem suas nascentes nas encostas orientais da 
Chapada Diamantina entrecortando uma combinação de Caatinga, 
Cerrado de altitude, Campos Rupestres e Florestas, em uma riqueza 
singular de ambientes, paisagens naturais e biodiversidade. 
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O Mapa georrefenciado da bacia do rio Paraguaçu 
foi elaborado através do programa GPS Trackmaker 
Professional 4.8 (Ferreira Júnior 2012), com base na 
carta hidrográf ica do estado da Bahia, com ajustes 
usando o aplicativo Google Earth e verif icações de 
campo, gentilmente cedido por Ronaldo Pinheiro 
(com. pessoal) (Fig. 1).

• Organização dos dados

A presente contribuição traz uma revisão dos estudos recentes 
realizados sobre os peixes e as ameaças aos ecossistemas aquáticos 
e cavernas no vale fluvial do Paraguaçu, pensando nos desaf ios 
para sua conservação. Um modelo de agricultura baseada no 
funcionamento dos ecossistemas, a agricultura sintrópica, emerge 
como uma possibilidade a restauração dos ecossistemas (Gotsch, 
1996). Sua aplicabilidade se mostra favorável no bioma Caatinga, pela 
capacidade de conservar água no sistema. A adoção de modelos de 
agricultura ambientalmente amigáveis foi observada no território 
do alto Paraguaçu, na Chapada Diamantina. Nesse sentido um dos 

Figura 1. Mapa do rio Paraguaçu - Figura 1. Localização do Rio Paraguaçu no estado 
da Bahia com destaque para as áreas na Chapada Diamantina: 1. Cabeceiras do 
Paraguaçu; 2. Sub-bacias rochosas; 3. Sub-bacia do Santo Antônio; 4. sub-bacia 
do Rio de Una e adjacências; 5. Médio e baixo Rio Paraguaçu. (Lista completa das 
sub-bacias numeradas disponível em Sarmento-Soares et al., 2022).
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autores (APS) trabalhou colhendo experiências locais, reunidas em 
entrevistas. Um vídeo anexado em material suplementar mostra 
a importância da adoção de práticas agrícolas sustentáveis, como 
forma de conservação dos peixes e águas da região do alto curso 
do Paraguaçu. 

Resultados

• O rio Paraguaçu

Para o alto curso do Rio Paraguaçu, um trabalho recente relaciona 
mais de 60 espécies de peixes (Sarmento-Soares et al., 2022) e 
alguns autores (Santos, Caramaschi, 2007; 2011; Santos, Caiola, 
2020) destacam fatores como a ordem do canal e a altitude em 
relação ao número de espécies registradas, e a pouca influência da 
sazonalidade na ictiofauna. Além disso, os autores acima citados 
levantaram informações sobre os principais problemas ambientais 
na área mencionando o garimpo mecanizado de diamantes no 
passado e a ocupação urbana, a agricultura irrigada e o turismo 
ecológico desordenado no presente, como os principais impactos 
antrópicos na região.

Para o médio curso do rio, Moura (2003) registrou 
42 espécies e destacou a introdução de espécies 
exóticas e a construção de barragens como impactos 
importantes para a ictiofauna. Nesta região foram 
registradas espécies emblemáticas do rio Paraguaçu 
como o bagre abotoado Kalyptodoras bahiensis 
Higuchi, Britski & Garavello, 1990 (peracuca) e o pirá 
do Paraguaçu, Conorhynchos sp. A peracuca foi 
relacionada como ‘Ameaçada’ (Livro Vermelho, 2018) e 
estudos realizados por Santos et al. (2020) classif icaram 
a espécie como onívora com tendência a invertivoria. 
Para o pirá estudos vêm sendo realizados no sentido 
de posicionar a espécie sistematicamente e separá-la 
de Conorhynchos conirostris (Valenciennes, 1840) que 
ocorre no rio São Francisco.
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O baixo curso da bacia, é composto pelo estuário do 
rio Paraguaçu e pela Baía de Iguape, a jusante da 
Barragem de Pedra do Cavalo. Apesar de constituir a 
RESEX Baía de Iguape, vários problemas ambientais 
são observados na região, com destaque para a pesca 
predatória e retirada de areia. Apesar disso, trabalhos 
destacam um alto número de espécies para o trecho 
inferior do rio e ressaltam a necessidade de estudos 
relacionados a diminuição da vazão do trecho inferior 
do rio (Reis-Filho, Santos, 2010; Silva et al., 2015).

• As cavidades naturais

A Chapada Diamantina, conhecida por suas belezas naturais, 
destaca-se como palco de uma paisagem única, moldada pelas 
águas. A maioria das cavernas da Chapada Diamantina é composta 
de rochas carbonáticas, como os calcários ou dolomitos. As principais 
ocorrências de cavernas nessa área estão associadas às rochas da 
formação Salitre, nas bacias sedimentares de Irecê, Una-Utinga e, 
mais ao Sul, no Sinclinal de Ituaçu. É notável o desenvolvimento de 
diversas cavidades, como a Lapa Doce, Torrinha, Pratinha, Azul, Poço 
Encantado e tantas outras onde lagos e rios, de origem freática ou 
não, ocupem grande volume. Ainda, na porção central da região 
encontram-se rochas siliciclásticas (principalmente arenitos e 
quartzitos) onde ocorrem uma grande quantidade de cavidades, 
com riachos subterrâneos de grandes extensões, como na região 
de Igatu (município de Andaraí), Mucugê e Lencóis (Bichuette, 
Gallão, 2022).

O estudo das cavernas na Chapada Diamantina 
permite a compreensão de como se distribui a água 
subterrânea em importantes extensões agrícolas, 
como os terrenos férteis da bacia de Irecê. Neste local 
as águas subterrâneas podem ser separadas em três 
grupos: as águas naturais sem degradação de sua
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qualidade por atividades antrópicas, as águas natu-
rais em sistema hidrogeológico isolado e com 
composição química distinta das demais e, por f im, 
o terceiro grupo, relacionado às águas subterrâneas 
contaminadas por atividades antrópicas recentes, 
como despejo de lixo ou esgoto (Salles, 2018). É 
fundamental dar atenção à gestão e ao uso da água 
nos terrenos que abrigam essas cavernas. 

A Chapada Diamantina destaca-se em termos mundiais pela riqueza 
de troglóbios – espécies restritas ao meio subterrâneo, como as 
cavernas, e com diversas especializações, como redução ou mesmo 
perda de olhos e pigmentação da pele, além de ecologias únicas. 

A vida aquática nos habitats subterrâneos da 
Chapada é única e frágil, a exemplo do emblemático 
bagrinho cego Rhamdiopsis krugi Bockmann & 
Castro, 2010 unicamente encontrado nas cavernas 
da Chapada Diamantina, até o momento com uma 
distribuição em 12 cavidades (Fig. 2). Este bagrinho 
possui especializações morfológicas, ecológicas e 
comportamentais, o que denotam alta fragilidade 
(Bichuette, Gallão 2021, 2022). Algumas das cavidades 
e lagos freáticos onde esta espécie ocorre são 
particularmente volumosos, como o profundo Poço 
Encantado, atingindo mais de 60 m de profundidade 
e o extenso Poço Azul do Milu, às margens do 
rio Paraguaçu (Fig. 3). As áreas de ressurgência 
de aqüíferos também f iguram como enclaves 
preservados, como o rio da Pratinha, lar da piaba da 
Pratinha Kolpotocheirodon f igueiredoi Malabarba, 
Lima & Weitzman, 2004 e do Hyphessobrycon 
negodagua Lima & Gerhard, 2001 (nego d´água em 
alusão a lenda).



31

COMUNICAÇÕES

Figura 2. Bagrinho cego Rhamdiopsis krugi, endêmico das cavernas da Chapada 
Diamantina.

Figura 3. Poço Azul do Milu, às margens do rio Paraguaçu.
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No alto dos conglomerados e siliciclastos da Chapada, mais 
precisamente na região do Povoado de Igatu (Andaraí) ocorrem 
dezenas de cavidades com riachos pedregosos (Fig. 4). Nestes 
locais co-ocorrem pelo menos quatro espécies de bagrinhos da 
subfamília Copionodontonae, endêmica de rios de cabeceira do 
Alto Paraguaçu: Glaphyropoma spinosum (troglóbia), C. pecten, C. 
linae e uma nova espécie ainda em descrição do gênero Copionodon 
(todos troglóf ilos) (Bichuette, Gallão 2021) (Fig. 5). Troglóf ilos 
são populações subterrâneas que ocorrem tanto em cavernas 
quanto em ambientes da superf ície, e possivelmente as cavernas 
representam um habitat importante à essas espécies. É intrigante 
esta co-ocorrência de peixes em ambientes com poucos recursos 
espaciais e tróf icos como os riachos subterrâneos de Igatu.

Figura 4. Gruna das Torras, no Povoado de Igatu (Andaraí).
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As ameaças às cavernas não são apenas em escala local no 
Brasil. temos constantes mudanças na legislação, flexibilização a 
possibilidade de impactos a estes ambientes únicos. As cavidades 
siliciclásticas – localizadas no povoado de Igatu (Andaraí), Mucugê 
e Lençóis – estão parcialmente protegidas e dentro dos limites do 
Parque Nacional da Chapada Diamantina. Mesmo assim, sofrem 
com algumas ameaças, como o turismo desordenado e sem plano 
aplicado. As cavidades carbonáticas, entretanto, estão fora das 
divisas dessa unidade de conservação, padecendo de impactos 

Figura 5. Espécies troglófilas da subfamília Copionodontinae, endêmica de rios 
de cabeceira do Alto Paraguaçu:  A - Glaphyropoma spinosum. B - Copionodon 
lianae, C - Copionodon sp. n. e D - C. pecten.
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como desmatamentos nos seus entornos, rebaixamento de nível 
do lençol freático pelo uso não sustentável da água, contaminação 
por pesticidas e turismo sem planejamento. Cabe à sociedade civil, 
organizada ou não, sensibilizar-se por essa biodiversidade singular 
e frágil, promovendo a disseminação de seu valor e a necessidade 
de sua proteção.

No seu trecho mais alto, o rio Paraguaçu apresenta numerosos 
alagadiços que funcionam como reservatórios naturais de água.  
Ali estão as terras planas dos Campos Gerais onde se estabeleceu 
o Polo Agrícola Mucugê – Ibicoara. Alimentada pelas barragens 
do Apertado e Capão Comprido, o agropolo concentra a produção 
de batata-inglesa, café, milho, cana e outros produtos (Miranda, 
2012). O modelo de agricultura utilizada no agropolo é o de pivô 
central, que funciona na fase de grandes crivos molhando a 
plantação. Este modelo de agricultura irrigada é considerado 
como impulsionador do aumento de produtividade, frente a 
quantidade de sementes plantadas por quantidade produzida 
por hectare. Neste cálculo, entretanto, não está o represamento 
de nascentes que passam a drenar para grandes áreas barradas, o 
que aumenta consideravelmente a quantidade de água evaporada, 
comprometendo o recurso hídrico em uma área historicamente 
pobre em disponibilidade de água.

Entretanto, não é somente nos Campos Gerais que 
as terras são ocupadas por grandes plantações do 
agronegócio. Também no rio Utinga, pertencente ao 
outro braço da Bacia hidrográf ica do Paraguaçu, ao 
norte da Chapada, há grandes polos agrícolas. Além 
dos pivôs, na área agriculturável há mais de cem 
barragens para captação de água se considerarmos 
todo o alto vale do Paraguaçu. A jusante, pequenos 
agricultores tiram seu sustento de plantações e 
necessitam que o rio não diminua sua vazão. Não 
se questiona a produção agrícola e sim a forma de 
produção proposta que já trouxe, e se repetida seguirá 
trazendo, grandes transtornos ao meio ambiente e a 
própria produção agrícola futura (Sarmento-Soares et 
al., 2018; Sarmento-Soares et al., 2022). 

• Uma possibilidade de restaurar ambientes - Agricultura ecológica 
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As transformações agroecológicas demandam novos métodos 
e aproximações no sentido de compreender os benefícios 
multifuncionais da técnica (FAO - Tool for Agroecology Performance 
Evaluation). Uma das ameaças a biodiversidade é o uso da 
agricultura impactante. Cientes dessa necessidade de mitigar os 
impactos das atividades agrícolas e disseminar técnicas agrícolas 
de baixo impacto, o PAN Peixes e Eglas da mata Atlântica, através 
de sua Ação 2.5 - estimular atividades agrosilvipastoris - ações 
menos impactantes no entorno das Ucs - promoveu o webinar de 
agroecologia, convidando o especialista da área, Walter Seenbock. 
Como público-alvo, o webinar contou com os gestores públicos 
municipais e gestores de unidades de conservação na área de Mata 
Atlântica abrangida pelo PAN, além de todos os demais interessados 
no tema. O Webinar pode ser assistido em Steenbock (2023 https://
www.youtube.com/watch?v=riLRjaaSk7Q)

As tecnologias verdes desumanizaram e 
desempoderaram as comunidades localmente. 
Desfeitos de sua capacidade de organização, os 
agricultores se tornaram dependentes do agronegócio 
(Anderson et al., 2021). É preciso pensar junto com as 
comunidades como podemos continuar as atividades 
agrícolas sem prejudicar a disponibilidade hídrica e 
ao mesmo tempo conviver em um bioma que tenha 
espaço para a biodiversidade aquática. Soluções 
passam pela adoção de técnicas de agricultura 
sustentável, a exemplo da agricultura sintrópica, nas 
áreas das nascentes do rio Paraguaçu, rio Utinga 
e seus tributários, na zona de amortecimento das 
áreas protegidas, bem como nas áreas de produção 
familiar e comunitárias como assentamentos, 
comunidades indígenas e quilombolas (Sarmento-
Soares, Martins-Pinheiro, 2017; Sarmento-Soares et al., 
2022). A agrofloresta gera inclusão produtiva e tem se 
disseminado junto as populações tradicionais, como 

https://www.youtube.com/watch?v=riLRjaaSk7Q
https://www.youtube.com/watch?v=riLRjaaSk7Q
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indígenas, assentados, ribeirinhos e quilombolas, 
especialmente através da Teia Agroecológica 
dos Povos. O movimento inserido em diversas 
comunidades pela América Latina promove mudanças 
sociais visando a autonomia e dignidade das pessoas 
e a integração com o ambiente em que vivem (Lima, 
2020). Soberania alimentar deve estar pautada em 
três pilares: humanização, empoderamento e ajuda 
mútua. A agroecologia é nesse sentido pautada na 
ciência, na prática e na política (Anderson et al., 2021). 

 
• Estudo de caso - A experiência agroecológica no rio Una contada 
por seus moradores

O povoado de Colônia, no município de Itaeté, é um dos primeiros 
assentamentos da reforma agrária na Bahia. Corresponde à antiga 
localidade de Pirainha, localizado as margens do rio Una, um dos 
principais contribuintes do rio Paraguaçu na Chapada Diamantina. 
Hoje, a comunidade conta com pouco mais de 1600 habitantes. Esse 
território fazia parte da fazenda Rio de Una, cuja atividade principal 
era a extração de madeiras, que eram conduzidas até o povoado de 
Tamanduá (atual Itaeté), e levadas pela antiga estrada de ferro que 
ligava a Chapada Diamantina ao Recôncavo Baiano, atividade que 
perdurou até o estabelecimento do Parque Nacional nos anos 1980.

Até 1998, o rio Una foi perene. A praia fluvial sempre foi 
um local de lazer para os moradores ribeirinhos. Mas ao 
f inal de 1998 o rio Una f icou praticamente todo seco, e 
desde então passou a “cortar” na estação seca. O Rio 
Una, antes perene, passou a intermitente. A situação 
da segurança hídrica se tornou crítica no município 
de Itaeté uma situação jamais experimentada pelos 
munícipes. Ciclos de seca e cheias históricas assolaram 
o vale, e sua população despertou para a necessidade 
de preservar o lugar. 
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Através de vivências e práticas ambientais, o vídeo pretende trazer 
a conhecimento público as atitudes comunicativas e afetivas, rumo 
a revitalização do rio que é a fonte de vida da comunidade. Todos 
juntos para restauração ambiental do bem mais precioso para 
a comunidade que é o Rio Una (https://youtu.be/fv0fqcL2KMA; 
Santos, 2022; Fig. 6).

Considerações f inais 

O que tentamos destacar durante a Mesa Redonda (Fig. 7) é que a 
proposta de conservação precisa preocupar-se com a manutenção de 
ecossistemas estáveis e equilibrados que permitam a sobrevivência 
de todos que o habitam, incluindo pessoas. Será preciso reaprender 
a conversar com o ambiente natural. Não se conserva a fauna 

Figura 6. Antônia Santos, durante defesa de dissertação no Programa de 
Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais  
(PROFCIAMB), na Universidade Estadual de Feira de Santana.

https://youtu.be/fv0fqcL2KMA#_blank
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aquática sem cuidar da integridade de seus ambientes, e sem buscar 
o equilíbrio entre plantas, solos, nutrientes, luz solar, umidade e 
outros organismos coexistentes. O Paraguaçu requer uma especial 
atenção no que tange a conservação, não só pela riqueza biológica 
que abriga, mas pela sua importância estratégica, dada a sua 
fragilidade a montante, na turística Chapada Diamantina, bem 
como a jusante, em sua importância como principal rio a fornecer 
água para cerca de cinco milhões de pessoas, que corresponde às 
regiões metropolitanas de Feira de Santana e Salvador.

Sobre o conjunto de espécies aquáticas que habita 
o rio Paraguaçu, ainda que diversos estudos tenham 
trabalhado estas espécies no viés da taxonomia e 
ecologia, ainda necessitamos melhor conhecer seus 
modos de vida e torná-las mais bem conhecidas pela 
população local (Sarmento-Soares et al., 2022; Santos 
et al., 2023). O futuro das paisagens florestais, dos 
vales fluviais com água em quantidade e qualidade, 
e, em última análise, da humanidade, depende de 
uma visão de conjunto capaz de nortear as atividades 
humanas rumo à sustentabilidade.

Figura 7. Equipe de palestrantes ao f inal da Mesa Redonda sobre o rio Paraguaçu, 
no XXIV EBI. Da esquerda para a direita, Alexandre Clistenes, Marina Elina 
Bichuette e Luisa Sarmento Soares.
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Fig. 1. Astyanax lineatus, ZUFMS 7491, 63,4 mm de comprimento padrão, Córrego sem 
nome, às margens da rodovia BR-060, bacia do rio Anhanduí, alto rio Paraná (20°47'27.46"S  
54°47'39.42"O), Campo Grande, MS. Foto: Rodney M. P. Couto.
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Nomes populares: Lambari-listrado, Lambari (Britski et al., 2007; 
Carvalho et al., 2022);

Informações gerais: Astyanax Baird & Girard representa um 
dos gêneros mais ricos em espécies de Characidae e abriga 
peixes conhecidos como piabas, lambaris e tambiús, com ampla 
distribuição pela região Neotropical (Mirande, 2010, 2018; Oliveira 
et al., 2011). Em uma recente hipótese f ilogenética, baseada em 
dados combinados (morfologia e molecular), foi proposta uma 
redefinição de Astyanax, limitando a um grupo formado por dois 
clados: o primeiro com as espécies da América do Norte e Central 
(incluindo a espécie-tipo) e espécies Sul-americanas trans-andinas; 
e o segundo, com as espécies do grupo Astyanax bimaculatus 
(Sul-americanas, cis-andinas) (Téran et al., 2020). Astyanax lineatus 
(Perugia, 1891) foi formalmente descrito em Tetragonopterus Cuvier 
e, posteriormente, transferido para Astyanax por Eigenmman (1910). 
Esta espécie tem sido tradicionalmente classif icada em Astyanax 
nas hipóteses f ilogenéticas (e.g., Mirande, 2009, 2010, 2018) e 
embora não tenha sido corroborada em um clado com a espécie-
tipo Astyanax argentatus Baird & Girard, 1854, Terán et al. (2020) 
consideraram que os resultados obtidos não eram conclusivos para 
erigir um novo gênero para agrupar o clado ‘Astyanax’ lineatus 
composto por (‘Astyanax’ cremnobates, (‘A.’ serratus, ‘A.’ lineatus)).

Identif icação: Astyanax lineatus difere de todos os congêneres da 
bacia do rio Paraguai pela concentração de cromatóforos na porção 
distal das escamas, formando listras longitudinais que conferem 
um padrão de “zigue-zague”, mais evidente em exemplares f ixados 
(Carvalho et al., 2022) (Fig. 1, 2). Adicionalmente, A. lineatus difere 
dos demais congêneres da bacia do rio Paraguai pela presença de 
duas manchas umerais pouco conspícuas, verticalmente alongadas.
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Distribuição: Astyanax lineatus foi descrito para “Villa Maria (Matto 
Grosso) Rio Paraguay” [= rio Paraguai, Cáceres, Mato Grosso, Brasil]. 
Esta espécie tem distribuição ampla na bacia do rio Paraguai e é 
encontrada facilmente em riachos pequenos, de cabeceira, mas 
raro na planície de inundação que forma o Pantanal (Carvalho et al., 
2022; Fricke et al., 2023). Ferreira et al. (2017) registraram A. lineatus 
no córrego Lajeado, tributário do rio Anhanduí, afluente do rio 
Pardo, alto rio Paraná. Outros registros recentes de A. lineatus na 
bacia do alto rio Paraná foram realizados na bacia do rio Anhanduí 
(Carvalho, Eduardo, 2022; Resende et al., 2022) e estes resultados 
somados sugerem que esta espécie é naturalmente compartilhada 
entre as bacias dos rios Paraguai-Paraná, em áreas que passaram 
ou passam por processos de captura de cabeceira.

Biologia: Os espécimes de Astyanax lineatus apresentam pequeno 
porte e podem alcançar até 120 mm de comprimento padrão 
(Carvalho et al., 2022). Embora informações sobre a reprodução 
dessa espécie sejam ausentes, congêneres que habitam a bacia 
do rio Paraguai apresentam reprodução contínua ao longo do ano, 
com maior pico de produção de gametas durante a estação quente 
e chuvosa (Súarez et al., 2017). Machos e fêmeas adultos apresentam 
dimorf ismo sexual secundário, evidente pela presença de ganchos 
ósseos nos raios das nadadeiras pélvicas e anal dos machos (Carvalho 
et al., 2022). Estes peixes são classif icados como onívoros, com 
elevada plasticidade alimentar, e se alimentam principalmente de 
insetos e vegetais superiores, além de detritos orgânicos e algas 
(Fernando, Súarez, 2021; Resende et al., 2022). Fernando, Súarez 

PEIXE DA VEZ

Fig. 2. Astyanax lineatus, ZUFMS 5491, 76,3mm de comprimento padrão. Foto: F. R. Carvalho.
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(2021) observaram variação ontogenética signif icativa na dieta 
dessa espécie, de modo que indivíduos mais jovens e com menor 
comprimento padrão se alimentam principalmente de itens 
de origem animal, enquanto adultos de maior comprimento se 
alimentam principalmente de itens de origem vegetal, resultado 
que influencia diretamente a posição tróf ica ocupada pela espécie 
ao longo da vida. Resende et al. (2022) observaram diferença 
signif icativa no coef iciente intestinal de populações dessa espécie 
que habitam ambientes bem preservados e ambientes com elevado 
impacto antropogênico, onde maiores valores desse coef iciente 
foram observados para populações de ambientes bem preservados, 
resultado possivelmente relacionado à maior importância de itens 
de origem vegetal na dieta dessas populações.

Conservação: Astyanax lineatus é categorizado como Menos 
Preocupante (LC) no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada 
de Extinção (ICMBio, 2018) e não há nenhuma informação a 
respeito do status de ameaça dessa espécie segundo a Red List of 
Threatened Species (IUCN, 2023). A espécie é generalista, registrada 
em ambientes com diferentes níveis de integridade ambiental 
(Fernando, Súarez, 2021; Resende et al., 2022).
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Fig. 1. Pseudoplatystoma reticulatum, exemplar não catalogado, material de aquário, 1 m 
de comprimento padrão. Vista lateral. Foto: Eduardo Coutinho.
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Nome popular: Cachara, Sorubim, Surubim, Surubi, Surubim-
cachara, Bagre rayado, Barred suburim.

Informações gerais: O gênero Pseudoplatystoma Bleeker, 
1862 (Pimelodidae) é composto por oito espécies de bagres que 
formam um grupo monofilético com dois clados suportados 
por características anatômicas. As espécies são diagnosticadas 
de acordo com a forma do corpo, padrão de cor, anatomia do 
esqueleto e número de vértebras (Buitrago-Suárez, Burr, 2007). 
Pseudoplatystoma reticulatum é simpátrica com P. corruscans 
(Spix & Agassiz 1829) (pintado) na bacia do rio Paraná. Em 
algumas publicações, P. reticulatum foi identif icada como P. 
fasciatum (Linnaeus 1766). Porém, um estudo taxonômico de 
Pseudoplatystoma restringiu a distribuição de P. fasciatum para os 
rios Essequibo e Suriname e seus afluentes, na Guiana, Suriname e 
Guiana Francesa (Buitrago-Suárez, Burr, 2007). Pseudoplatystoma 
reticulatum difere de P. corruscans por apresentar algumas pintas 
pretas e várias listras, formando um padrão reticulado, enquanto 
P. fasciatum apresenta o primeiro espinho da nadadeira anal em 
contato com o arco hemal da 24ª vértebra (Buitrago-Suárez, Burr, 
2007). Todas as espécies de Pseudoplatystoma são utilizadas como 
alimento na pesca comercial e de subsistência, além do interesse 
ornamental em espécimes jovens.

 

Identif icação: Os indivíduos de P. reticulatum apresentam 
comprimento padrão máximo de 900 mm (Lundberg, Littmann, 
2003) e peso máximo entre 15 e 20 kg (Campos, 2010). As fêmeas 
tendem a ser maiores que os machos (Barzotto et al., 2017). A boca 
é subterminal, com placas dentígeras na pré-maxila e no dentário. 
O corpo é muito alongado, com cabeça deprimida e focinho longo. 
A nadadeira dorsal tem 7 raios, as peitorais têm I + 8-9, as pélvicas 
têm 7 raios e a anal apresenta 14 a 17 raios ramif icados (Britski et 
al., 2007). Em vida, o corpo apresenta cor de fundo cinza escuro 
acima da linha lateral e esbranquiçado abaixo e presença de barras 
transversais marrom-escuras em forma de alça ou reticuladas da 
parte posterior da região opercular até o pedúnculo caudal. A região 
dorsal da cabeça apresenta listras ou manchas. As nadadeiras 
dorsal e anal apresentam manchas pretas, as peitorais e pélvicas 
são cinza-escuro dorsalmente e pálidas ventralmente, com poucos 
pontos pretos (Buitrago-Suárez, Burr, 2007; Graça, Pavanelli, 2007; 
Gimênes Junior, Rech, 2022).
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Distribuição: Bacias dos rios Amazonas, Corantijn, Essequibo, 
Orinoco, Paraguai, Uruguai e Baixo Paraná. No Alto rio Paraná, P. 
reticulatum é uma espécie não-nativa e sua ocorrência é associada 
ao Canal da Piracema, passagem para peixes que liga a região a 
jusante do reservatório de Itaipu à região a montante (Ota et al., 2018). 

Etimologia: O gênero vem do grego, pseudes signif ica falso, platys 
signif ica plano e stoma, boca, enquanto o epíteto específ ico 
reticulatum vem do latim “reticulatus” (reticulado), que se refere 
às faixas do corpo.

Biologia: Pseudoplatystoma reticulatum tem preferência por 
ambientes lóticos e pode ser encontrada em rios, principalmente 
durante as grandes migrações reprodutivas (Campos, 2010). Na bacia 
do rio Cuiabá, estado de Mato Grosso, o período reprodutivo vai de 
outubro a fevereiro, com pico de atividade reprodutiva em dezembro 
e janeiro. O comprimento total médio de primeira maturação é 
de 57,84 cm (Barzotto et al., 2017). Apresenta alta fecundidade e 
produz grande número de ovos de pequeno diâmetro (Campos, 
2010) e grande espaço perivitelino (Andrade et al., 2016), sendo 
uma adaptação para maior proteção dos embriões (Nakatani et al., 
2001; Sanches et al., 2001). Tal característica é comum em espécies 
que realizam grandes migrações e desovam em ambientes lóticos 
(Nakatani et al., 2001; Andrade et al., 2014). O desenvolvimento 
embrionário é rápido (14 h em 28,2º C) (Andrade et al., 2016), o 
que pode permitir maior sobrevivência, uma vez que não possui 
cuidado parental (Oliveira et al., 2012). As larvas de P. reticulatum 
são altriciais, ou seja, são pouco desenvolvidas após a eclosão, 
com olhos não pigmentados e boca e intestino não funcionais 
(Andrade et al., 2014). A espécie alimenta-se preferencialmente 
ao amanhecer e ao anoitecer. Apresenta dieta exclusivamente 
piscívora e diversif icada, sendo Characiformes e Siluriformes itens 
importantes (Resende et al., 1996). No período das cheias, os jovens 
de cachara são encontrados em corixos e vazantes, enquanto os 
adultos em margens alagadas de rios. Já durante a seca, os jovens 
permanecem nos corixos, enquanto os adultos retornam ao leito 
dos rios (Resende et al., 1996). Exemplares híbridos de P. corruscans 
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Nome popular: Tetra Buenos Aires.

Informações gerais: Pertencente à Subclasse Actinopterygii, dos 
peixes com nadadeiras raiadas, Psalidodon anisitsi (Eigenmann,     
1907) é uma espécie de peixe de água doce da ordem dos 
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Fig. 1. Psalidodon anisitsi, exemplar não catalogado, Teodoro Sampaio-SP, Rio Parana-
panema, 22° 36 '04.4"S 52° 09' 54.9"O. Foto: LEPIB/LEACEN.
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Characiformes, família Characidae. Esta ordem é um dos maiores 
grupos de peixes de água doce, tendo 1674 espécies recentes válidas 
agrupadas em 18 famílias (Buckup, 1998; Nelson, 2006; Fricke et al., 
2023), com Characidae sendo a mais diversa e numerosa (Reis et 
al., 2003), contendo cerca de 1200 espécies. O gênero Psalidodon 
Eigenmann 1911 é constituído por 34 espécies, anteriormente 
incluídas nos gêneros Hyphessobrycon Durbin 1908 e Astyanax 
Baird & Girard 1854. Essa def inição foi utilizada por muitos autores 
na literatura, e Pavanelli & Oliveira (2009) apresentaram uma 
redescrição da espécie-tipo, Psalidodon gymnodontus (Eigenmann, 
1911), e sinonimizaram o gênero em Astyanax. Psalidodon foi 
ressuscitado e expandido a partir da combinação de determinados 
caracteres morfológicos e moleculares, sendo restringido a um 
clado menos inclusivo para dar suporte ao gênero, tornando-o 
monofilético com suporte moderado (Terán et al., 2020)

Identif icação: Psalidodon anisitsi apresenta pequeno porte e 
corpo profundo (Reia et al., 2020), linha lateral incompleta com 
7 a 25 escamas perfuradas, nadadeira anal com 18 a 26 raios 
ramif icados, com ganchos ósseos nos raios das nadadeiras anal e 
pélvica dos machos (Malabarba et al., 2020). A nadadeira anal tem 
origem posterior a uma linha vertical que passa pelo último raio 
da nadadeira dorsal, além de apresentar nadadeira caudal nua 
(Terán et al., 2020). Com o indivíduo adulto podendo atingir até seis 
centímetros de comprimento, possuem duas manchas umerais 
escuras, a primeira sendo verticalmente alongada e a segunda 
difusa (Malabarba et al., 2020). Porção dorsal dos olhos e nadadeiras 
avermelhadas, coloração geral do corpo prateada (Eigenman et 
al., 1907), podendo apresentar variações de acordo com os hábitos 
alimentares. 

Distribuição: Amplamente distribuído nas bacias do alto rio 
Paraná e do Uruguai, além de ser encontrado em lagoas de países 
da América do Sul, como no Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai 
(Géry et al., 1977).

PEIXE DA VEZ



55

REFERÊNCIAS

Britto SGC. Atributos da ictiofauna do 
reservatório de Taquaruçu (baixo rio 
Paranapanema, SP/PR), como modelo 
referencial dos efeitos dos represamentos 
na bacia hidrográfica.  Tese de Doutorado. 
Dissertação (Mestrado), Instituto de 
Biociências, Universidade Estadual 
Paulista, Botucatu, São Paulo. 2003; 110p.

Buckup PA. Relationships of the Characidiinae 
and phylogeny of characiform fishes 
(Teleostei: Ostariophysi). In: Malabarba 
LR, Reis RE, Lucena ZMS, Lucena CAS 
(eds.). Phylogeny and Classification of 
Neotropical Fishes, Museu de Ciências e 
Tecnologia, PUCRS, Porto Alegre, Brasil. 
1998; 123144.

Biologia: Para a bacia do alto rio Paraná, P. anisitsi possui hábito 
alimentar invertívoro nectônico, onde os principais itens alimentares 
nos adultos são larvas e adultos de Diptera, Mollusca, Annelida, 
Odonata, Cladocera e insetos terrestres ocasionalmente (Gonçalves, 
2007). Em estudos realizados na bacia do alto rio Paraná, P. anisitsi 
apresentou fecundidade média de 931 ovócitos, apresentando 
característica de desova múltipla, sendo um reprodutor múltiplo, 
ou seja, possui repetidos períodos reprodutivos durante o ano 
(Gonçalves et al., 2013). 

Conservação: No Livro vermelho da fauna brasileira ameaçada de 
extinção, Psalidodon anisitsi encontra-se na categoria LC (Menos 
Preocupante), com a última avaliação sendo realizada em 2013 
(ICMBio, 2018). No entanto, para a bacia do rio Paranapanema 
esta espécie possui distribuição restrita, sendo encontrado 
principalmente na porção baixa da bacia, em algumas lagoas e em 
pequena abundância. Segundo Britto et al. (2003) e Orsi et al. (2016), 
para a bacia do rio Paranapanema, a baixa taxa de ocorrência e 
frequência de captura pode ter como causa os impactos por ações 
antrópicas: desmatamento, “peixamento equivocado”, competição 
e predação de espécies invasoras e uso de agrotóxicos. Devido ao 
seu pequeno porte, entra na categoria de espécies de baixo valor 
para a pesca comercial. Porém, tem importante papel ecológico 
na cadeia tróf ica, servindo como forrageio para diversas espécies 
de valor comercial (Coutinho et al., 2000). Ações de manejo e 
conservação das lagoas marginais devem ser realizadas para um 
melhor equilíbrio ambiental que favoreça o ecossistema em geral. 
Além disso, este peixe possui um potencial ornamental considerável 
para o aquarismo. 
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Fig. 1. Pygocentrus nattereri, GEA 2293, 16,7 cm de comprimento padrão. Foto: Marcelo 
Ândrade.

¹Universidade Federal do Pará, Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca da 
Amazônia, Av. Perimetral, 2651, Terra Firme, 66077-830 Belém, PA, Brasil.
²Universidade Federal do Maranhão, Centro de Ciências Humanas, Naturais, 
Saúde e Tecnologia, Curso de Engenharia de Pesca, Est. Pinheiro - Pacas, KM 
10, Enseada, 65200-000 Pinheiro, MA, Brasil.
*Autor correspondente: carinemoraes8@gmail.com

PIRANHA, PIRANHA-CAJU, 
PIRANHA-VERMELHA, PALOMETA, 
PAÑA, PIRAÑA, RED-BELLIED PIRANHA

Boletim da Sociedade Brasileira de Ictiologia - SBI Nº 142 - ISSN 1808-1436

Nome popular: “Piranha”, “Piranha-caju”, “Piranha-vermelha” 
(principais nomes no Brasil), Palometa, Paña, Piraña nos demais 
países da América do Sul onde a espécie ocorre, e Red-bellied 
Piranha em língua inglesa (Jégu, 2003; Nico et al., 2018; Chakrabarty, 
Fink, 2011).
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Informações Gerais: Pygocentrus nattereri Kner, 1858 foi descrita 
originalmente pelo zoólogo austríaco Rudolf Kner no ano de 1858. 
É um peixe pertencente à família Serrasalmidae, que      compõe um 
grupo diverso com pouco mais de 100 espécies dentro da ordem 
Characiformes (Fricke et al., 2023). Essa família é representada 
principalmente pelas famosas piranhas (Géry, 1984) que são 
grande parte da diversidade dos Serrasalmidae, compondo 
aproximadamente a metade dos seus representantes, com hábito 
primariamente carnívoro (Andrade et al., 2019).  Pygocentrus 
nattereri, juntamente com as suas duas congêneres válidas, 
Pygocentrus cariba (Humboldt 1821) e Pygocentrus piraya (Cuvier 
1819), são relatadas como exemplo “típico” de piranha devido ao 
aspecto musculoso da cabeça que as confere uma característica 
“mais feroz” em comparação com as outras piranhas (Fink, 1994; 
Nico et al., 2018). Pygocentrus nattereri, em particular, talvez 
seja um dos peixes mais icônicos do mundo pois fazem parte do 
imaginário das pessoas ao redor do planeta como sendo predadores 
carnívoros vorazes, isso porque a espécie foi retratada numa série 
de cinco f ilmes desde a década de 1970 como paródias do famoso 
“Tubarão” (nome original Jaws) dirigido por Steven Spielberg 
(Chakrabarty, Fink, 2011; Wikimedia Foundation, 2023a, b). Por 
mais que existam muitas lendas que são parte do folclore de que 
piranhas “matam pessoas para comer”, a verdade é que existem 
poucos casos conf irmados de ataques isolados de piranhas a 
seres humanos (Haddad Jr, Sazima, 2003). O fato é que muitos 
ataques de piranhas a humanos ocorrem devido a condições 
específ icas, como a alta densidade de piranhas em períodos de 
estiagem e as altas densidades de banhistas que habitualmente 
lançam restos alimentos na água ocorrendo o ataque às “presas 
humanas”, causando grande comoção pelo derramamento de 
sangue (Haddad Jr, Sazima, 2010; Mol, 2012). No passado, embora 
pesquisas tenham conf irmado a clara evidência de que piranhas 
representam uma ameaça para seres humanos (e.g., Amant, 1967), 
pesquisas mais recentes apontam que a responsabilidade das 
piranhas sobre os ataques a humanos seguidos por morte deve 
ser questionada (Valente-Aguiar et al., 2020). A reputação das 
piranhas como peixes que atacam, matam e comem pessoas está 
longe de ser desmistif icada, porém a maioria das mortes humanas 
atribuídas a piranhas provavelmente são casos isolados delas se 
alimentando de pessoas afogadas (Sazima, Guimarães, 1987; Mol, 
2006). Na prática, a verdade seja dita, piranhas são mais perigosas 
fora d’água pois a grande maioria das mordidas em humanos 
ocorrem com pescadores quando estão manuseando piranhas 
tentando retirá-las de redes de emalhar ou removendo anzóis da 
boca delas após a captura (Mol, 2012).
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Identif icação: Piranhas são distinguidas dentre os demais 
peixes Serrasalmidae principalmente por apresentarem dentes 
intercalados, delgados antero-posteriormente formando uma 
única f ileira de dentes pré-maxilares, usualmente dentes af iados 
e especializados no corte de tecido muscular vs. a presença de 
duas f ileiras de dentes pré-maxilares robustos, comumente 
molariformes, especializados em triturar alimentos, geralmente 
sementes e outras partes de plantas (Géry, 1977; Nico et al., 2018). 
O gênero Pygocentrus Müller & Troschel 1844 é distinguido dos 
demais gêneros válidos de piranhas (i.e., Catoprion Müller & Troschel 
1844; Serrasalmus Lacepède 1803; Pygopristis Müller & Troschel 
1844) por apresentar perf il dorsal desde o focinho até a origem 
dorsal fortemente convexa que confere um aspecto romboidal e 
musculoso às espécies do gênero, têm mandíbulas poderosas, a 
cabeça é notavelmente grande e robusta e mais larga do que em 
outras piranhas em tamanhos corporais semelhantes, os dentes 
ectopterigóides (no palato) são ausentes; vs. perf il dorsal entre a boca 
e a origem dorsal com ligeira ou com uma evidente concavidade, 
conferindo um aspecto mais suave, com forma do focinho entre 
esses táxons variando de muito pontiagudos a um boleado brusco; 
cabeça moderadamente pequena e estreita, dentes ectopterigóides 
geralmente presentes, embora comumente reduzidos em número 
ou até ausentes em alguns indivíduos adultos (Nico et al., 2018). 
Pygocentrus nattereri é caracterizada pelo corpo com coloração 
cinza-prateada escura com região notadamente avermelhada 
abaixo da cabeça se estendendo para a região peitoral. Possui 
estrutura corporal ovalada, perf il convexo e comprimento padrão 
médio de até 25 cm (Luz et al., 2015). De acordo com Fink (1993), P. 
nattereri se distingue das suas duas congêneres por não apresentar 
raios na nadadeira adiposa (vs. adiposa com raios ramif icados em 
adultos de P. piraya e por não apresentar mancha humeral preta 
ou que, quando presente, é difusa ou fracamente pigmentada (vs. 
mancha humeral preta evidente sempre presente em adultos de P. 
cariba).
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Distribuição: É um predador carnívoro com tendência piscívora e 
um dos principais predadores em ambientes de várzea na Ama-
zônia, sendo encontrado tanto nos rios das Américas Central e do 
Sul (Vital et al., 2011; Morais et al., 2019). A espécie é encontrada 
em ambientes de água doce da América do Sul, nas bacias dos 
rios Amazonas, do Paraguai-Paraná, Uruguai e do Essequibo e rios 
costeiros do Nordeste do Brasil (Fricke et al., 2023). Foi introduzida 
devido ao mercado de peixes ornamentais na Itália e Turquia 
(Fricke et al., 2023), e na Ásia foi introduzida na China (Wikimedia 
Foundation, 2023b). Na América do Norte a espécie é considerada 
como invasora pois apenas um indivíduo foi encontrado na 
natureza no ano de 1998 nos Estados Unidos, e desde 1990 a cria-
ção da espécie como animal de estimação é proibida nos estados 
da Califórnia e Washington para prevenir a bioinvasão (Wikimedia 
Foundation, 2023b).

Etimologia: O gênero Pygocentrus vem do grego pyge que signif ica 
anca e kentron, picada. O epíteto específ ico nattereri foi dado em 
homenagem ao naturalista austríaco Johann Natterer (Fink, 1993).

Biologia: O hábito alimentar desse peixe é predominantemente 
piscívoro, ou seja, se alimenta de outros peixes, sejam eles ingeridos 
inteiros ou aos pedaços, mas sua dieta também pode ser composta 
por moluscos, crustáceos, insetos, pequenos vertebrados tal como 
mamíferos e aves, e até mesmo plantas (Behr, Signor, 2008). Sendo 
assim, P. nattereri é classif icada como uma espécie predadora 
predominantemente ictiófaga, muito abundante em águas 
produtivas, como nas águas brancas da bacia Amazônica (Queiroz 
et al., 2010). Sua dentição é muito cortante e poderosa, permitindo 
uma mordida ef icaz cortando o alimento (Sazima, Machado, 1990). 
Concomitante à sua dentição, a sua audição também é bem 
desenvolvida, logo, se comporta de forma vigilante para posterior 
ataque através do uso da audição (Kastenhuber, Neuhauss, 2011). 
O comprimento máximo de P. nattereri é de cerca de 50 cm de 
comprimento padrão (Britski et al., 2007) e seu peso máximo é de 
aproximadamente 3,9 kg (Zaniboni Filho et al., 2004). Quanto à 
morfologia, fêmeas e machos da espécie são muito semelhantes, 
embora as fêmeas sejam usualmente maiores e mais rápidas que 
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machos (Duponchelle et al., 2007). A sua reprodução é considerada 
sazonal e concentrada nos períodos de enchente correspondentes 
aos meses de dezembro a maio (Sazima, Machado, 1990). Os ovos 
dessa espécie são considerados grandes atingindo até 2,3 mm de 
diâmetro e eclodem em cerca de 10 dias após a postura, a qual 
é realizada sobre raízes de árvores submersas, onde esses ovos se 
aderem à planta e são vigiados, caracterizando o cuidado parental 
(Sazima, Machado, 1990; Duponchelle et al., 2007).

Conservação: Devido a sua distribuição ampla, a espécie foi 
categorizada como Menos Preocupante (LC) seguindo os critérios 
descritos no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de 
Extinção (ICMBio, 2018).
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Fig. 1. Potamotrygon leopoldi, Fotografia obtida de arquivo pessoal, 70 cm de compri-
mento total, Rio Xingu (Pará). Foto: Patricia Charvet.
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Nome popular: Arraia negra, arraia do Rio Xingu; em inglês, “Xingu 
River Stingray, White-blotched River Stingray, Black-diamond 
Freshwater Stingray”.

Informações gerais: Potamotrygon leopoldi (Castex & Castello, 
1870) (Fig. 1) é uma espécie de raia pertencente à subfamília 
Potamotrygoninae, a única linhagem entre as raias que se irradiou 
para ambientes de água doce, vivendo em regiões Neotropicais nas 
águas dos principais rios da América do Sul (Last et al., 2016). Essas 
raias apresentam grande índice de endemismo, já que muitas vezes 
as espécies tendem a povoar os componentes de apenas uma bacia 
hidrográf ica (Rosa et al., 1985). Potamotrygoninae é formada por 
quatro gêneros: Heliotrygon (Carvalho & Lovejoy, 2011), Paratrygon 
(Duméril, 1865), Potamotrygon (Garman, 1877) e Plesiotrygon (Rosa, 
Castello & Thorson, 1987), com 31 espécies descritas, sendo que o 
gênero mais especioso desta família é Potamotrygon (Charvet et 
al., 2022a). Do ponto de vista comercial, as espécies deste grupo 
exibem grande interesse econômico tanto para f ins ornamentais por 
aquaristas (Araújo et al., 2004), quanto pela indústria farmacêutica, 
pois possuem uma peçonha necrosante que é inoculada pelo ferrão 
presente na cauda, como um mecanismo de defesa quando o disco 
é pressionado (Haddad et al., 2004).

Identif icação: A raia P. leopoldi se distingue de outras espécies 
de sua subfamília pela sua coloração dorsal com tonalidade 
negra a marrom escura, também na região dorsal, os exemplares 
apresentam manchas circulares e ocelos brancos que podem variar 
entre bege e amarelado-claro, apresentando grande plasticidade 
em relação ao formato e aos padrões de disposição (Torres et 
al., 2023). Os indivíduos jovens podem apresentar coloração um 
pouco acinzentada (Charvet-Almeida, 2006). Muito raramente 
podem ser encontrados indivíduos sem círculos e sem ocelos ou 
ainda esporadicamente com apenas uma ou duas manchas. Nesta 
espécie, ao menos parte destes círculos ou ocelos se estendem 
até a porção caudal (Charvet-Almeida, 2006). Possuem disco de 
formato arredondado e se apresenta como um organismo de médio 
a grande porte (Charvet-Almeida, 2006), podendo atingir até 72 cm 
de largura do disco (Charvet et al., 2022b).
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Biologia: Como outras espécies de raias, apresentam dimorf ismo 
sexual externo com machos apresentando um par de órgãos 
copulatórios chamados clásperes (Fig. 2a) que são originados a 
partir de uma modif icação das nadadeiras pélvicas, ausente nas 
fêmeas (Fig. 2b) (Martins et al., 2015). Além das diferenças quanto 
aos órgãos copulatórios, as fêmeas geralmente têm o disco mais 
largo quando comparadas aos machos. Essa espécie realiza 
fecundação interna, apresentando a viviparidade trofonemática 
como modo reprodutivo e maturidade sexual tardia, com o período 
de maturação nos machos variando de 4 a 5 anos e nas fêmeas de 
6 a 7 anos (Charvet-Almeida, 2006; Charvet et al., 2018). Um recente 
estudo detectou comportamento poliândrico nessas raias, com a 
ocorrência de paternidade múltipla, uma estratégia reprodutiva 
que consiste em uma ninhada mista formada por irmãos completos 
e meio irmãos, tendo origem a partir de progenitores diferentes 
(Torres et al., 2022). Assim, as fêmeas de P. leopoldi acasalam com 
diferentes machos ao longo de uma mesma temporada reprodutiva, 
dando origem a uma ninhada com embriões em diferentes 
estágios de maturação, e que podem nascer em diferentes épocas, 
sendo necessário um período de 5 a 6 meses de gestação para o 
nascimento de cada f ilhote (Charvet et al., 2018; Torres et al., 2022)
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Fig. 2. Potamotrygon leopoldi, exemplares não catalogados. (A) macho, 22,5 cm CT, (B) 
fêmea, 93 cm CT. Localidade: Rio Xingu (Pará). Foto: Patricia Charvet.
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Distribuição: Potamotrygon leopoldi é uma espécie endêmica 
da bacia do Rio Xingu (Rosa, 1985), sendo encontrada 
predominantemente na calha deste rio. Entretanto, também sua 
presença já foi identif icada em pelo menos três afluentes deste 
componente hidrográf ico, nos rios Fresco (Rosa, 1985), Iriri e Curuá 
(Charvet-Almeida, 2006).

Etimologia: Potamotrygon: do grego ‘potamos’ (rio) + ‘trygon’ 
(raia); leopoldi: em homenagem ao Rei da Bélgica, Leopoldo, o 
qual patrocinou estudos científ icos ao Institut Royal des Sciences 
Naturelles de Belgique (instituto tal que cedeu exemplares para a 
descrição da espécie).

Conservação: As raias da espécie P. leopoldi são exploradas 
como peixes ornamentais, estando sujeitas a capturas voltadas 
diretamente para atividades comerciais relacionadas ao setor da 
aquariof ilia, principalmente por sua plasticidade cromática (Fig. 3), 
apresentando diferentes padrões de cor e manchas. Juntamente 
com outras cinco espécies de raias da família Potamotrygonidae, 
as capturas somam cerca de 67% de todas as raias de água doce 
comercializadas em Manaus, no Estado do Amazonas (Araújo 
et al., 2004; Charvet et al., 2018). Além disso, raias da família 
Potamotrygonidae também são capturadas por causa do comércio 
da carne e óleo de f ígado (Charvet-Almeida, 200; Carvalho, 2016a, 
b; Lucifora et al., 2022). Essas raias apresentam ciclo reprodutivo 
fortemente associado aos ciclos hidrográf icos (Charvet-Almeida 
et al., 2005; Marcon et al., 2021) e, com a construção da barragem 
da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHE Belo Monte), que 
provocou a diminuição de cerca de 80% do fluxo de água no Rio 
Xingu (Fearnside, 2017), essa espécie teve seu ciclo de vida e o 
processo de reprodução bastante alterados. A espécie P. leopoldi 
foi recentemente classif icada como “Vulnerável” (VU) na Lista 
Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza – 
IUCN (Charvet et al., 2022b) e consta como “Quase Ameaçada” (NT) 
pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
– ICMBio (ICMBio, 2012). Contudo, numa avaliação recente 
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apresentada pelo ICMBio (ICMBio, 2022), PORTARIA GM/MMA Nº 
300, não há qualquer informação sobre a espécie. Outro motivo 
de atenção sobre esta espécie é que P. leopoldi foi recentemente 
inserida no Anexo II da Convenção sobre Comércio Internacional 
das Espécies da Flora e Fauna Selvagens entre os organismos em 
Perigo de Extinção (CITES, 2022), fato que implicaria na necessidade 
de maior atenção em relação à sua exploração, passando a exigir 
uma regulamentação mais específ ica e rigorosa. A preocupação 
por parte dos especialistas que estudam a espécie vai além 
dos impactos já identif icados com o empreendimento de Belo 
Monte, uma vez que ela também está sujeita a outros impactos 
ambientais que têm ocorrido na região da bacia do Rio Xingu, 
como desmatamento, queimadas, atividades de garimpo, poluição, 
aumento de temperatura média do rio e avanço das atividades da 
pecuária, entre outras atividades, que impactam os componentes 
hidrográf icos.
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Fig. 3. Potamotrygon leopoldi, plasticidade fenotípica. Exemplares não catalogados. 
Localidade: Rio Xingu (Pará). Foto: Patricia Charvet.
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Fig. 1. Zapteryx brevirostris, AZUSC 3597, macho, 454 mm de comprimento total. Barra 
de Santos, Praia Grande – SP, 24º08'08"S 46º21'28"W, 24m de profundidade. Fonte: 
Projeto Pró-pesca: pescando o conhecimento (AZUSC-UNISANTA). Foto: Matheus Marcos 
Rotundo.

RAIA-VIOLA-DE-FOCINHO-CURTO, 
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Zapteryx brevirostris (Müller & Henle, 1841)
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Nome popular: raia-viola-de-focinho-curto, Shortnose-guitarf ish 
(na língua inglesa).
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Informações gerais: As raias-viola (Rhinopristiformes) recebem 
essa nomenclatura por apresentarem corpo com formato 
semelhante a um violão, sendo um grupo diversif icado de raias 
costeiras de pequeno a grande porte, distribuídas em todo o mundo, 
compreendendo quatro famílias e cerca de 55 espécies (Last et al., 
2016). No Brasil, ocorrem três espécies de raias viola: Pseudobatos 
horkelii (Müller & Henle 1841), P. percellens (Walbaum 1792) e 
Zapteryx brevirostris (Müller & Henle 1841), que são normalmente 
encontradas vivendo em simpatria sobre a plataforma continental 
Sudeste, do Rio de Janeiro a Santa Catarina, entre 20 e 110 m de 
profundidade (Figueiredo, 1977; Menni, Stehmann, 2000). Dentre os 
peixes cartilaginosos, o grupo das raias possui o maior número de 
espécies e, consequentemente, uma maior proporção de espécies 
designadas como Ameaçada, Criticamente Em Perigo, Em Perigo ou 
Vulnerável, pelos critérios da Lista Vermelha de Animais Ameaçados 
de Extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza 
- IUCN (Dulvy et al., 2021). A raia-viola-de-focinho-curto pertence à 
família Trygonorrhinidae, que possui três gêneros, Aptychotrema 
(três espécies), Trygonorrhina (duas espécies) e Zapteryx (três 
espécies), são elas: Z. brevirostris, Z. exasperata (Jordan, Gilbert, 
1880) e Z. xyster (Jordan, Evermann, 1896; Purushottama et al., 2022). 

Identif icação: A espécie Z. brevirostris se diferencia das congêneres 
por possuir disco em formato que se assemelha a um coração 
(Bigelow, Schroeder, 1953), focinho arredondado com espinhos 
escapulares bem desenvolvidos e uma prega cutânea no espiráculo. 
Na região lateral dos olhos, estão presentes pequenos espinhos, 
com base estrelada ou recortada, possuem uma f ileira de 21 a 23 
espinhos desenvolvidos da parte rostral à nadadeira dorsal (Last 
et al., 2016). A superf ície dorsal do corpo é coberta com dentículos 
irregulares intercalados com dentículos cônicos, sua coloração é 
marrom acinzentada ou amarelada com manchas turvas mais 
escuras, as laterais da cartilagem rostral são translúcidas, as bordas 
dos olhos e laterais do corpo são de coloração branca. A superf ície 
ventral é acinzentada ou branca, as bordas das nadadeiras peitorais 
e pélvicas são escuras e o tamanho do disco é muito mais curto em 
relação à cauda (Last et al., 2016).
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Biologia: Zapteryx brevirostris é uma espécie considerada de 
pequeno porte, podendo atingir até 53,4 cm de comprimento total 
(CT) em machos e 59,3 cm (CT) em fêmeas (Pasquino et al., 2016). 
Por serem costeiras, são comumente encontradas em substratos 
areno-lamosos de até 50 m de profundidade. De uma maneira geral, 
a alimentação dessa espécie se concentra em pequenos crustáceos 
e poliquetas bentônicos (Barbini et al., 2011; Last et al., 2016). 
Entretanto, estudos realizados na região do Atlântico Sul Ocidental, 
identif icaram diferentes preferências alimentares, no litoral da 
costa do Estado de São Paulo (Soares et al., 1992; Marion et al., 2011), 
identif icaram uma preferência alimentar por decápodes, enquanto 
estudos realizados com indivíduos da costa do Paraná (Bornatowski 
et al., 2014) e Sul da Argentina (Barbini et al., 2011), revelaram uma 
maior preferência por anf ípodes, poliquetas e cefalocordados.  As 
raias ocupam o grupo dos mesopredadores, especif icamente a raia 
Z. brevirostris, que desempenha um importante papel na estrutura 
ecológica e controle de ecossistemas, atuando como elemento chave 
na regulação da cadeia tróf ica dentro dos ecossistemas marinhos, 
especialmente nas regiões tropicais e subtropicais (Ferretti et al., 
2010; Bornatowski et al., 2014; Roff et al., 2016). Como os demais 
tubarões e raias, apresenta crescimento lento, maturidade sexual 
tardia e baixa fecundidade, apresentando viviparidade lecitotróf ica 
como estratégia reprodutiva (Caltabellotta et al., 2019). As fêmeas 
de Z. brevirostris têm um ciclo reprodutivo de três anos, com dois 
anos de maturação ovariana e um ano de período gestacional, 
produzindo ninhadas de poucos f ilhotes, de um a oito embriões 
por temporada reprodutiva, que ocorre no outono (Last et al., 2016).
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Distribuição: Zapteryx brevirostris é endêmica do Sudoeste do 
Oceano Atlântico (Província Zoogeográf ica Argentina), podendo 
ser encontrada por toda a plataforma continental brasileira, desde 
o sudeste do Brasil, do Rio de Janeiro ao Sul de Buenos Aires, na 
Argentina (Caltabellotta et al., 2019).

Etimologia: Zapteryx: do grego, “za” que signif ica uma partícula 
aumentativa; e também do grego, “pteryx” que signif ica asa e/ou 
barbatana (Romero, 2002).

Conservação: No Brasil, a espécie foi classif icada como “Vulnerável” 
(VU) no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, 
na avaliação realizada em 2012 (ICMBio, 2018). Dez anos depois, 
essa classif icação se manteve na mais recente avaliação realizada 
em 2022 (ICMBio, 2022). Já a nível global, na Lista Vermelha de 
Espécies Ameaçadas da IUCN (International Union for Conservation 
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Fig. 2. Ninhada de Zapteryx brevirostris, A-B: vista ventral, C-E: vista dorsal, A: “shark 
stage” (seta vermelha). Ilha Superagui, Guaraqueçaba, PR, 25º27'39"S 48º01'30"W, 22m de 
profundidade. Fonte: Projeto Pró-pesca: pescando o conhecimento (AZUSC-UNISANTA). 
Foto: Matheus Marcos Rotundo.
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India Maria Borba Moreira (Fig. 1) foi a primeira mulher a ocupar 
o cargo de curadora da Coleção Ictiológica do Museu Nacional 
(MNRJ), Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma das primeiras 
mulheres a trabalhar no Departamento de Vertebrados da mesma 
instituição. Além disso, India atuou ativamente junto à Associação 
dos Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (AdUFRJ) 
e ao Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 
Superior (ANDES).

Fig. 1. India Maria Borba Moreira em seu último aniversário, 
em novembro de 1993. Fonte: Acervo familiar, cedido pelo 
f ilho, Marco Aurélio Moreira.
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Filha de Valesca Martins Borba e Oney Barbosa 
Borba, India nasceu em Castro, Paraná, no dia 18 de 
novembro de 1947. Graduou-se em História Natural 
pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, 
no ano de 1971. Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde 
realizou estágio com o professor Haroldo Travassos no 
Setor de Ictiologia do Departamento de Vertebrados 
do Museu Nacional/UFRJ, em 1973, colaborando no 
projeto “Pesquisas Zoológicas no Campo da Ictiologia”, 
e trabalhando principalmente, com as sardinhas da 
família Clupeidae.

Em 17 de maio de 1977, India foi admitida na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e lotada no Museu Nacional como 
Professora Auxiliar de Ensino. Dentre as atividades exercidas por 
ela, constavam a curadoria da coleção ictiológica, o atendimento 
a estagiários(as) e visitantes, atividades didáticas, de pesquisa, 
museologia e participação em reuniões do Conselho Deliberativo 
do Departamento. Em 1985, tornou-se Professora Assistente, época 
em que também atuou como representante do Departamento 
junto à Comissão de Coleções. Realizou coletas entre 1981 e 1989 
em praias da capital fluminense e da região dos lagos no Estado 
do Rio de Janeiro, nos municípios de Araruama, Cabo Frio, Maricá, 
Niterói e Saquarema, como consta no banco de dados da Coleção 
Ictiológica do Museu Nacional/UFRJ.
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Foi ministrante responsável por duas disciplinas no 
Programa de Pós-graduação em Zoologia (PPGZOO): 
Tópicos Especiais – Biologia e Tecnologia de Pescado 
(MNV-707) e Anatomia funcional de peixes (MNV-
714), e colaborou na disciplina “Animais Peçonhentos 
(IBZ-702)”. Participou também de disciplinas de 
graduação oferecidas pelo Departamento de Zoologia 
do Instituto de Biologia da UFRJ, “Zoologia IV-A (IBZ-
242)” e “Fisiologia Animal Comparada (IBZ-483)”. 
Integrou a banca de seleção de mestrado e doutorado 
do PPGZOO, Museu Nacional/UFRJ em 1991.

India cursou o mestrado na Pós-graduação em Veterinária 
(atualmente Pós-graduação em Higiene Veterinária e Processa-
mento Tecnológico de Alimentos de Origem Animal) na Universida-
de Federal Fluminense, Niterói, realizando estudo sobre morfologia 
e biologia de duas espécies da família Mullidae, o peixe-cabra 
Mullus argentinae Hubbs & Marini, 1933 e o peixe-trilha, Upeneus 
parvus Poey, 1853, sob orientação do professor Sebastião Luiz de 
Oliveira e Silva. Defendeu sua dissertação intitulada “Contribuição 
ao conhecimento da estrutura e biologia dos Mullidae: Mullus 
argentinae Hubbs & Marini, 1933 e Upeneus parvus Poey, 1853 
(Perciformes, Percoidei)”, no dia 12 de junho de 1985.

Em 1986, assumiu o cargo de subchefe do Departa-
mento de Vertebrados. Em novembro do mesmo 
ano, realizou uma excursão de cinco dias à Estação 
de Piscicultura de Pirassununga, São Paulo, a f im de 
observar a piracema e desenvolver pesquisas sobre 
os peixes da região. Durante muitos anos,  recebeu 
pesquisadores(as) visitantes na coleção ictiológica do 
museu, sendo também responsável pelo empréstimo 
de materiais para outras instituições. De acordo 
com informações presentes em arquivos do Museu 
Nacional/UFRJ, realizou também a identif icação de 
espécimes de peixes para o Ministério de Agricultura, 
setor de Inspeção Federal.
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Em 1988, participou do Curso de “Métodos e princípios utilizados 
no estudo sistemático de peixes”, promovido pela Sociedade 
Brasileira de Ictiologia, no Instituto Oceanográf ico da Universidade 
de São Paulo (USP). Neste mesmo ano, participou do XV Congresso 
Brasileiro de Zoologia e apresentou parte de seus estudos com a 
família Mullidae com o trabalho intitulado “Osteologia do complexo 
caudal de representantes da família Mullidae (Perciformes, 
Percoidei)”. 

India participou ativamente da AdUFRJ, tendo 
integrado a diretoria da mesma em 1989, juntamente 
com Henrique Longo, Cibeli Reynaud, Roberto Leher, 
Filadelfo Cardoso Santos, Leticia Legay Vermelho e 
José Augusto Buarque (Fig. 2). Em 1989, participou 
do XIX Conselho do Sindicato Nacional (CONAD), 
realizado em Uberlândia, e do VII Congresso Nacional 
da ANDES, em São Paulo. Além disso, ocupou o cargo 
de secretária regional do Rio de Janeiro do Sindicato 
Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 
Superior, gestão 1990-1992.

Fig. 2. Cerimônia de posse dos noves diretores da AdUFRJ. Da direita para a esquerda: 
Henrique Longo, Cibeli Reynaud, Roberto Leher, India Maria Borba Moreira, Filadelfo 
Cardoso Santos, Leticia Legay Vermelho, José Augusto Buarque. Fonte: Acervo UFRJ.
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Orientou alguns estudantes, dentre eles o prof. Dr. Ricardo Campos 
da Paz, em sua pesquisa sobre o levantamento de exemplares de 
Gymnotiformes da Coleção Ictiológica do Museu Nacional/UFRJ. 
Não orientou estudantes de pós-graduação por não ter concluído 
o doutorado.

No f inal do ano de 1990, India prestou seleção de 
doutorado no Programa de Pós-graduação em 
Ciências Biológicas-Zoologia da UFPR, em Curitiba, 
e no programa de Zoologia da USP, em São Paulo, 
como consta nos documentos da secretaria do 
Departamento de Vertebrados. 

Antes de falecer, em 18 de agosto de 1994, India estava desenvolvendo 
pesquisa sobre o gênero Aphyocharax Günther 1868 e realizou 
visitas à coleção de peixes do Museu de Zoologia da USP para 
examinar material do gênero. Faleceu com 47 anos, após 17 anos 
de serviços prestados ao Museu Nacional/UFRJ. Deixou três f ilhos: 
Valeska, Luiza e Marco Aurélio. 

Infelizmente, o Fundo India Maria Borba Moreira, 
acervo que continha documentos sobre sua 
trajetória no Museu Nacional, foi perdido no trágico 
incêndio de 2018, que atingiu também o acervo da 
Seção de Memória e Arquivo da instituição, no qual 
o Fundo estava abrigado. Assim, as informações 
aqui apresentadas são registros em documentos 
encontrados na secretaria do Departamento de 
Vertebrados e em conversas com pessoas que a 
conheceram. Deste modo, a biograf ia de India aqui 
relatada tem como objetivo registrar e disseminar 
sua história. 
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NOVAS PUBLICAÇÕES

A Chapada Diamantina corresponde ao divisor natural de águas 
entre a bacia do rio São Francisco e bacias da rede de drenagem 
da Mata Atlântica Nordeste, incluindo os rios Itapicuru, Contas 
e Paraguaçu. No cenário atual, o Parque Nacional da Chapada 
Diamantina, criado em 1985, protege as nascentes do rio Paraguaçu, 
principal sistema hídrico a atravessar a Chapada, que foi outrora 
ocupada por mineração mecanizada de diamante e hoje, sofre com 
a intensa atividade de irrigação agrícola que coloca em xeque sua 
disponibilidade hídrica. O Alto Paraguaçu se destaca pela presença 
de peixes endêmicos e uma história geográf ica única, que contribuiu 
para a riqueza de seus ambientes aquáticos. Diante da fragilidade 
e marcado endemismo da fauna aquática da Chapada Diamantina, 
o livro “Peixes e Águas da Chapada Diamantina, Bahia - Vida e 
História no Alto Rio Paraguaçu” escrito pelos ictiólogos Alexandre 
Clistenes de A. Santos, Luisa M. Sarmento Soares e Ronaldo F. 
Martins Pinheiro, com apresentação do Prof. Naércio Menezes, leva 
ao leitor um pouco sobre as espécies, seus ambientes, as potenciais 
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ameaças e os caminhos para dissolver conflitos. Nos valendo de 
que conhecer é o melhor jeito de conservar, o livro apresenta a rica 
diversidade de peixes e ambientes aquáticos à população local, 
visitantes, pesquisadores e ambientalistas.  

Com mais de 20 anos de coletas de peixes na Chapada 
Diamantina, a equipe do Laboratório de Ictiologia da 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 
vem conhecendo os peixes e as águas da Chapada. 
Recentemente, dois amigos, pesquisadores do 
Instituto Nossos Riachos do Rio de Janeiro (Luisa 
Sarmento e Ronaldo Pinheiro), juntaram-se aos nossos 
esforços de desbravar os ecossistemas aquáticos da 
região, surgindo a ideia deste livro. A UEFS possui o 
Campus Avançado da Chapada Diamantina (CACD), 
em Lençóis, onde o Livro foi lançado primeiramente, 
durante a comemoração dos 21 anos do Campus. 
Durante a extensa e variada programação com 
muita música, arte e cultura, o momento de maior 
emoção foi quando o Cacique Juvenal Payaya tomou 
conhecimento da existência do peixe Trichomycterus 
payaya, cujo nome foi uma homenagem ao seu povo. 
O livro foi lançado pela UEFS Editora (editora@uefs.
br) e pretende auxiliar os leitores a reconhecer as 
espécies de sua região, mas sem esquecer aspectos 
científ icos importantes, que permitam que o 
mesmo seja utilizado como referência em trabalhos 
acadêmicos. Assim, acreditamos poder dar um retorno 
à comunidade local e ao mesmo tempo atender à 
comunidade científ ica que anseia por material de 
identif icação para áreas um pouco mais distantes 
dos grandes centros, na forma de um trabalho que 
se apresenta de maneira técnica, mas sem perder a 
ternura jamais.

Alexandre Clistenes

NOVAS PUBLICAÇÕES
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Uma nova edição do livro “Fishes of the Brazilian Coast” foi publicada 
em agosto desse ano e a 4ª edição da versão em português, com 424 
páginas e 1.040 fotograf ias, totalmente reformulada e atualizada, 
sairá em dezembro. Este é o primeiro trabalho de grande porte 
que permite a identif icação de mais de 1.000 espécies de peixes 
marinhos da costa brasileira, das Guianas à Argentina.

Este trabalho resulta de seis décadas de esforços 
de pesquisa dentro e fora d’água, sozinho ou em 
boa companhia, visitando museus, barcos de pesca, 
recifes, bibliotecas, costões rochosos, aquários, 
ilhas oceânicas, manguezais, praias, e traz muitas 
discussões frutíferas, histórias, experiências e opiniões 
de cientistas, pescadores e viagens na internet, em 
nosso litoral e no exterior, nas Américas, Caribe, Europa 
e Ásia. Enf im, o livro representa a apresentação f inal 
de muitas observações e questionamentos, dos mais 
cuidadosos aos mais absurdos, e nasceu do meu 
desejo de explorar e compreender nossa Amazônia 
Azul, o Brasil Marinho.

NOVAS PUBLICAÇÕES



86

Essa obra não estará terminada em 2023, e explico: todos os anos 
será publicado em meu site uma atualização de conteúdo, seja 
taxonômica, de habitat e distribuição, seja com a inclusão de 
novas espécies, fotograf ias, referências e, especialmente, com as 
sugestões/correções dos leitores. Em 2028, estará disponível um 
novo e-book das duas versões, português e inglês, disponível para 
todos os que adquiriram a versão de 2023 e que colaboraram para 
sua atualização. Assim, enquanto eu for capaz, teremos versões 
atualizadas e consolidadas a cada 5 anos. Será um livro vivo, ao 
menos enquanto eu estiver por aqui...

As duas versões estão disponíveis nos websites:

www.f ishesbraziliancoast.com e 
www.peixescostabrasileira.com.br

Alfredo Carvalho-Filho

NOVAS PUBLICAÇÕES
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Em setembro, foi publicado o livro “Peixes Recifais Brasileiros”. O 
livro representa o primeiro guia dedicado à identif icação de peixes 
de ambientes recifais em nosso país. Tradicionalmente, a ictiofauna 
brasileira era identif icada utilizando guias similares para o Caribe. 
Este livro, com mais de 300 páginas contendo 780 fotos coloridas 
e informações sobre a biologia, comportamento, e distribuição de 
446 espécies, vem preencher uma importante lacuna. O livro é 
bilíngue com todas as informações apresentadas em português e 
inglês, e também contém curtos capítulos sobre diversos assuntos 
que vão desde biogeograf ia a associações de limpeza. 

O capítulo que faltou foi um de inclusão. Infelizmente, 
a grande maioria dos autores são homens do sudeste 
e a participação de mulheres e nordestinas/os foi 
muito limitada. Esta é ainda uma realidade dura da 
academia brasileira (e mais especif icamente ictiologia 
marinha) que me comprometo a mudar.

Luiz Rocha

NOVAS PUBLICAÇÕES
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Para af iliação, o pagamento da anuidade pode ser feito com 
cartão de crédito, PayPal ou depósito/transferência bancária. 
Confira em nosso site as facilidades!

Damos BOAS-VINDAS para novas/os/es af iliadas/os/es:

Bruno da Silva Marques

Cecile de Souza Gama

Deixe sempre o seu cadastro atualizado no site da Sociedade. 
Qualquer dúvida ou dif iculdade em recuperar sua senha, nos 
escreva (tesouraria.sbi@gmail.com ou contato.sbi@gmail.com).

AUMENTANDO O CARDUME

PARTICIPE DA SBI

Para af iliar-se à SBI, é fácil: acesse a homepage da sociedade no 
endereço http://www.sbi.bio.br e cadastre-se. A f iliação dará direito 
ao recebimento online da revista Neotropical Ichthyology (NI), e a 
descontos na inscrição do Encontro Brasileiro de Ictiologia e na 
anuidade e congresso da Sociedade Brasileira de Zoologia. Além 
disso, sua participação é de fundamental importância para manter 
a SBI, uma associação sem f ins lucrativos e de Utilidade Pública 
of icialmente reconhecida.

Fazemos um apelo aos(às) orientadores(as) associados(as) para que 
expliquem e sensibilizem seus(as) alunos(as) sobre a importância 
da f iliação por um preço acessível, pois estudantes de graduação 
e pós-graduação e pós-doutorandos(as) pagam somente 50% da 
anuidade. 
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE ICTIOLOGIA 
CNPJ: 53.828.620/0001-80 

DIRETORIA (biênio 2021-2023) 
Presidente: Dr. Leandro Melo de Sousa 
Secretária: Dra. Karla Diamantina de Araújo Soares
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Presidente: Dr. José Luís Olivan Birindelli 
Membros: Dr. André Netto-Ferreira, Dra. Carla Pavanelli, Dra. Carla 
Polaz, Dr. Fabio Di Dario, Dr. Hugo Marques e Dra. Lucélia Nobre

Sede Administrativa da SBI: Laboratório de Estudos Subterrâneos, 
Departamento de Ecologia e Biologia Evolutiva, Universidade 
Federal de São Carlos - UFSCar, Rodovia Washington Luís, Km 235, 
Caixa Postal 676, 13565-905, São Carlos, SP, Brasil.

Para enviar suas contribuições aos próximos números do Boletim 
SBI, basta enviar um email à secretaria (boletim.sbi@gmail.com). 
Você pode participar enviando artigos, comunicações, fotos de 
peixes para a primeira página e dados sobre o ‘Peixe da Vez’, notícias 
e outras informações de interesse da sociedade. 

Contamos com a sua participação!

PARTICIPE
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