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INTRODUÇÃO

A região Amazônica possui a maior bacia de drenagem
do mundo, os pequenos riachos (igarapés) contribuem
de maneira expressiva para a diversidade de peixes. Os
igarapés da Amazônia Central têm sido alvo de pesqui-
sas que abordam alimentação, estrutura de comunida-
des, história natural e conservação (e.g., Mendonça et
al., , 2005; Carvalho, 2008; Espirito - Santo et al., ,
2009).
Nos igarapés da Amazônia Mato - Grossense o pano-
rama é diferente, pois a maioria dos estudos realizados
estão relacionados à descrição de novas espécies (Ber-
taco e Garutti, 2007; Birindelli et al., 2008). Desta
forma, é necessário melhor inventariar a ictiofauna
nesta região e determinar quais os fatores que a es-
truturam. A riqueza de espécies é uma das medidas
mais simples e reveladoras. O objetivo deste trabalho
foi inventariar a ictiofauna de igarapés do alto Juruena
e os seus fatores condicionantes.

OBJETIVOS

Identificar a riqueza de espécies de peixes de igarapés
da bacia do rio Juruena e determinar qual parâmetro
ambiental está relacionado com a riqueza local.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em Dezembro de 2010, na Fa-
zenda São Nicolau bacia do rio Juruena, munićıpio de
Cotriguaçu - MT onde existe um módulo de pesquisa
do Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio -
www.ppbio.inpa.gov.br). As coletas foram realizadas
em oito igarapés de 1ª e 2ª ordem totalizando nove
pontos. Sete deles em seis igarapés que cortam as tri-
lhas do módulo e dois pontos em outros dois igarapés
que circundam o módulo. Em cada um foi demarcado
um ponto de coleta de 50m, exceto um dos igarapés
no qual foram demarcados dois pontos afastados 1km
cada. A coleta dos parâmetros ambientais (tipos de
substrato, caracteŕısticas f́ısico - qúımicas da água e es-
trutura f́ısica do igarapé) seguiu protocolo de Mendonça
et al., (2005). Os peixes foram coletados de forma
ativa, com esforço padronizado por dois coletores du-
rante duas horas em cada trecho (modificado de Men-
donça et al., ., 2005). Espécimes testemunho foram
depositados na coleção zoológica do Acervo Biológico
da Amazônia Meridional (ABAM).
A riqueza potencial foi estimada, bem como constrúıdas
curvas de rarefação baseadas nas amostras para deter-
minar se nosso esforço amostral foi satisfatório. Os
parâmetros ambientais foram correlacionados com a ri-
queza observada com regressões.
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RESULTADOS

Ocorreu menor riqueza de espécies (N=16), comparada
com a estimativa de riqueza por Jacknife (N=24). Essa
diferença entre a riqueza encontrada e a esperada pelo
teste pode ser explicada por uma posśıvel limitação da
metodologia de coleta, apenas coleta ativa. Dias et
al., (2010) observou o mesmo problema nas coletas em
igarapés da Amazônia Central. Desta forma, a com-
binação de outros métodos de coleta na mesma uni-
dade amostral é uma alternativa para evitar posśıveis
subestimativas da ictiofauna. Entretanto, mesmo ocor-
rendo diferenças na riqueza observada e estimada, o
trabalho de Soares (1979) mostra resultados semelhan-
tes em termos de riqueza. Isto sugere que talvez a ri-
queza de espécies em igarapés de menor ordem real-
mente não seja elevada, e acréscimos podem ser espe-
rados no cont́ınuo da bacia. Os igarapés apresentaram
largura média variando entre 1,13 e 4,31m e profundi-
dade média entre 0,04 a 0,43m. A velocidade média
entre 0,11 e 0,25m/s, enquanto a vazão oscilou entre
0,02 e 0,26m3/s. O leito dos igarapés foi coberto pre-
dominantemente por areia grossa (27,8%), liteira grossa
(23,5%) e areia fina (16,4%). O único igarapé localizado
em área de pastagem não apresentou cobertura vege-
tal, enquanto os demais localizados na floresta apresen-
taram cobertura vegetal média de 77,7%. A água foi
moderadamente ácida (pH em média de 6,33) e com
oxigênio dissolvido entre 4,4 e 10,2 mg/L. A tempera-
tura média foi de 24,8oC.
Os parâmetros ambientais analisados não explicaram a
variação na riqueza de espécies. O mesmo foi consta-
tado para igarapés de 1ª e 2ª ordem em igarapés da
Amazônia Central (Mendonca et al., , 2005; Carva-
lho, 2008; Espirito - Santo et al., , 2009). Ainda que
a riqueza seja uma variável relativamente fácil de tra-
balhar, se torna um complicador ao buscar estabelecer
relações estruturantes. Como a riqueza varia com a
amostragem, é esperado haver um efeito de detecção
imperfeita, ou seja, pode ocorrer um aumento de fal-
sas - ausências em função do método. Desta forma, é
provável que os padrões dos fatores estruturantes da
comunidade fiquem menos evidentes para serem obser-
vados. De qualquer modo, estes resultados não invi-
abilizam estudos com riqueza, apenas sugerem que a
combinação de variadas metodologias podem auxiliar

no entendimento dos fatores que determinam a diversi-
dade de peixes nos pequenos igarapés da Amazônia.

CONCLUSÃO

Pelos resultados obtidos, conclui - se que os igarapés
apresentam uma riqueza menor do que o esperado,
porém isso não quer dizer que o parâmetro seja falho
para expressar o padrão da comunidade, mas ajuda a
ressaltar que a combinação de variadas metodologias
pode minimizar subestimativas da riqueza de espécies.
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MENDONÇA, F.P.; MAGNUSSON, W.E.; ZUANON,
J. Relationships between habitat characteristics and
fish assemblages in small streams of Central Amazonia.
Copeia, v. 2005, n. 4, p. 750 - 763, 2005.
SOARES, M.G.M. Aspectos ecológicos (alimentação e
reprodução) dos peixes do igarapé do Porto, Aripuanã,
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