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INTRODUÇÃO

A pesca para fins ornamentais desenvolveu - se na região
amazônica no ińıcio do século XX, como alternativa de
renda as populações ribeirinhas de algumas regiões da
Colômbia, Brasil e Peru (Barthem et al., 995), sendo que
no Brasil, a exploração destes recursos teve ińıcio na década
de 30, prosperando na década de 50, no munićıpio de Ben-
jamin Constant, fronteira do Peru e Colômbia e, posteri-
ormente ampliada para todo o Estado do Amazonas (Leite
& Zuanon, 1991). No munićıpio de Altamira - PA, essa
atividade teve ińıcio no final da década de 1980, quando
garimpeiros desempregados começaram a capturar peixes
da famı́lia Loricariidae, através do uso do aparelho compres-
sor de ar, possibilitando mergulhar a grandes profundidades
em busca dos peixes (Barthem, 2001).

O estado do Pará, atualmente, é o principal centro produtor
de peixes ornamentais da famı́lia Loricariidae (acaris) e es-
tas espécies tornaram - se popularmente conhecidas no mer-
cado aquariofilista internacional no final dos anos oitenta,
quando foram descobertos nas bacias dos rios Tocantins e
Xingu (Prang, 2007), e uma parte considerável dos Lori-
cariidae que entram no mercado aquarista internacional são
extraidos da bacia deste rio (Rapp PY - Daniel & Zuanon,
2005).

Para a bacia do rio Xingu foi registrado 55 espécies de Lori-
cariidae, das quais 42 espécies ocorrem no trecho do médio
rio Xingu (Camargo et al., 2004 ). Deste total se destacam
por serem endêmicas: Hypancistrus zebra, Hypancistrus sp.
”pão”, Hypancistrus sp. “marrom”, Pseudacanthicus leop-
ardus, Scobinancistrus aureatus e Glyptoperichthys xinguen-
sis, ocorrendo apenas em alguns trechos do rio (Camargo et
al., 004).

OBJETIVOS

Considerando a grande diversidade da fauna ı́ctica e a im-
portância econômica da pesca ornamental, o presente tra-
balho tem como objetivo conhecer a diversidade de Loricari-
idae capturados para fins ornamentais no médio rio Xingu,
desembarcados no munićıpio de Altamira.

MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Coleta de Dados

A coleta de dados ocorreu simultaneamente em três portos
de desembarque (Porto do Pepino, Porto Seis e Porto da
Geleira) nos horários e dias de maior intensidade de desem-
barques (14:00 h às 18:00 h) de segunda - feira à sábado. O
monitoramento considerou o peŕıodo de fevereiro de 2006 a
julho de 2007, totalizando 18 meses de coleta, sendo entre-
vistados pescadores de peixes para fins ornamentais e as en-
trevistas ocorreram no momento do desembarque e quando
necessário no momento de embarque, através da aplicação
de um formulário previamente estruturado.

2.2. Análise de Dados

Os dados foram analisados com base em um banco de da-
dos do ACCESS, de onde foi gerado lista de espécies cap-
turadas, volume capturado, localização da captura, peŕıodo
do ano coletado e valor de comercialização. Dado que al-
gumas espécies de acaris (Loricariidae) ainda não foram de-
scritas taxonomicamente, ou existem dúvidas pelos próprios
pescadores nos termos de identificação, todas as análises
foram feitas com base nas etnoespécies, as quais podem in-
cluir mais de um gênero e ou espécie.
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RESULTADOS

Mesmo que a atividade da pesca ornamental no setor do
médio rio Xingu tenha girado em torno de diversos grupos
de peixes tais como algumas espécies de arraias como Pota-
motrygon leopoldi, alguns Cichlidae menores como Creni-
cichla spp., Apistogramma spp. e Anostomidae principal-
mente com várias espécies de Leporinus, a famı́lia com maior
importância ornamental pela sua grande diversidade e maior
abundância no setor do rio estudado, correspondeu aos Lori-
cariidae denominados localmente de acaris.
129849 espécimes de Loricariidae foram capturados du-
rante este estudo no médio rio Xingu, dos quais foram
registradas 24 etnoespécies correspondentes a 31 espécies
da famı́lia Loricariidae.Vale ressaltar nessa composição, as
etnoespécies Assacú preto (Pseudacanthicus sp. ”preto”),
avião (Acanthicus cf. histrix ) e pão (Hypancistrus sp.
”pão”) que ocorrem naturalmente na região do baixo Xingu,
desde Belo Monte até a jusante no sentido da foz, e as et-
noespécies Titanic (Pseudacanthicus sp. “titanic”) e Tigre
PP ou Tigre Ouro (Peckoltia sp.), que de acordo com os
atravessadores só tem registro de ocorrência natural para a
bacia do rio Tapajós . Possivelmente estes registros de novas
ocorrências sejam explicados, pela recaptura de exemplares
procedentes de outros setores do rio que foram liberados
neste trecho do rio; outra explicação pode ser devido à con-
fusão dos acarizeiros no reconhecimento das etnoespécies ou
realmente a nova ocorrência de exemplares neste trecho do
rio.
Dos seis trechos do rio, o D (abaixo do Boa Esperança
até Cotovelo) se destacou em riqueza com 22 etnoespécies
mesmo na variação sazonal. Este resultado por sua vez
respalda a hipótese que o processo de liberação de indiv́ıduos
nas margens do Xingu de espécimes capturados e não com-
ercializados numa primeira vez, amplie sua distribuição ge-
ográfica e que possivelmente sejam recapturados posterior-
mente em função da intensa extração que ocorre neste trecho
aumentando a probabilidade recaptura dos mesmos.
Um efeito similar ao proposto foi registrado para peixes or-
namentais marinhos, para os quais, o descarte em locais
diferentes de seu habitat natural tem modificado a estru-
tura populacional no local de origem desses peixes ao se
tornarem escassos, como também em seu novo habitat onde
precisam se adaptar as condições do ambiente e às outras
espécies residentes (Cortizo, 2006).
Por sua vez, a distribuição natural das espécies nos difer-
entes trechos do rio e as demandas do mercado constituem
fatores determinantes da variação da diversidade sem um
padrão definido ao longo do setor do médio rio Xingu. Das
24 etnoespécies encontradas, 4 ocorreram em todos os tre-
chos definidos e 3 tiveram ocorrência em apenas 1 dos tre-
chos do rio.
O acari Zebra Marrom só teve registro de ocorrência nos
trechos E e F, que vai da região abaixo do Cotovelo até
o CNEC. É importante ressaltar que esse trecho apresenta
grandes corredeiras e é o trecho que será diretamente afe-
tado caso o Complexo Hidrelétrico de Belo Monte seja con-
strúıdo.
Os pescadores afirmam que pescam na maioria das vezes
em áreas de corredeiras, onde os acaris são mais abun-
dantes, e de acordo com ELETROBRÁS (2007), o com-

plexo hidrelétrico projetado para a região da volta grande
do Xingu terá seu reservatório da calha do Xingu com uma
área de inundação de 440 Km2, inundando desde o Sitio
Pimental até a localidade Furo da Boa Esperança.

A formação deste lago transformaria uma região de inten-
sas corredeiras (lótico) em um ambiente de lago (lêntico),
o que pode causar perda da biodiversidade aquática, inclu-
sive os Loricariidae. Estudos realizados nas hidrelétricas de
Samuel (Santos,1995), Tucurúı (Merona, 1986/87) e Itaipu
(Agostinho et al., 004) mostram que a famı́lia Loricariidae
sofreu drásticas reduções entre a fase pré - enchimento e
represamento.

CONCLUSÃO

O rio Xingu tem uma grande diversidade de peixes que são
capturados como ornamentais, com destaque para a famı́lia
Loricariidae com uma diversidade de etnoespécies con-
siderável e os portos de desembarque de Altamira são larga-
mente utilizados pelos pescadores ornamentais do médio rio
Xingu.

A maioria das espécies de Loricariidae capturados como
ornamentais ainda não foram descritas taxonomicamente,
sendo classificadas até gênero apenas e essa intensa ex-
ploração pode gerar perda de biodiversidade ainda descon-
hecida.

A posśıvel construção do Complexo Hidrelétrico de Belo
Monte pode ser uma ameaça a essa grande diversidade de
Loricariidae nessa região de corredeira, principalmente por
este trecho abrigar espécies endêmicas.
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