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INTRODUÇÃO

A zona ripária é uma área de transição entre os ecossis-
temas aquático e terrestre e desempenha um impor-
tante papel ecológico na manutenção da integridade
destes ambientes (Gregory et al., ., 1991). Sua in-
fluência sob diversos aspectos dos cursos d’água como
incidência de luz, temperatura, umidade, aporte de nu-
trientes, decomposição de matéria orgânica e retenção
de sedimentos, interfere na disponibilidade de habitats
e abrigos para os organismos aquáticos (Gregory et al.,
1991). A diversidade de abrigos de um curso d’água
deve relacionar - se à oferta de recursos e condições
oferecidas pela zona ripária. A presença de macrófitas
e algas filamentosas, por exemplo, tem forte relação
com o microclima estabelecido pela presença da co-
bertura vegetal nas margens. Outros tipos de abrigo
como vegetação pendurada, madeira morta e serrapi-
lheira também estão intimamente relacionados com a
vegetação das margens (Gregory et al., 1991). A pre-
sença e disponibilidade desses abrigos exerce um papel
importante na manutenção das comunidades de peixes,
uma vez que tanto juvenis quanto adultos buscam estes
habitats para refúgio, alimentação e reprodução (nidi-
ficação e desova) (Navota & Hudson, 2004).

OBJETIVOS

O presente trabalho teve como objetivo avaliar se os
impactos provenientes de atividades antrópicas influ-
enciam aspectos da zona ripária e esta por sua vez, a
presença e composição de abrigos para peixes em iga-
rapés amazônicos.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho de campo foi realizado em uma região da
Amazônia Oriental no peŕıodo entre julho e agosto de
2010. Foram amostrados 48 igarapés de 1ª, 2ª e 3ª
ordens da bacia do rio Tapajós, nos munićıpios de San-
tarém e Belterra, estado do Pará. Em cada igarapé,
um trecho de 150 m foi subdividido em 10 seções de 15
m onde foram avaliados: presença de abrigos para pei-
xes (madeira grande, madeira pequena, árvore viva, ve-
getação pendurada, margem escavada e serrapilheira),
cobertura vegetal no leito do rio e na zona ripária (dos-
sel= acima de 5m de altura, sub - bosque = de 0,5 a
5m de altura e vegetação rasteira) e presença de in-
fluência humana nas margens e no leito do rio (cons-
trução, estrada, estacionamento, rodovia, canos, en-
tulho, cultura, pasto, silvicultura e mineração). Em
campo, cada igarapé foi visualmente classificado como
referência, intermediário ou degradado, no que se refere
à sua integridade biológica. Para interpretação dos da-
dos foram realizadas as análises: matriz de correlação
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de Pearson, análise dos componentes principais (PCA)
e análise da função discriminante (DFA) através do pro-
grama Statistica 6.0 (Statsoft, 2011).

RESULTADOS

Os impactos antrópicos correlacionaram - se negativa-
mente e alteraram diferentemente cada camada da zona
ripária, sendo estrada e pasto os mais representativos,
principalmente sobre o dossel e o sub - bosque. Estas
mesmas camadas da zona ripária exerceram influência
positiva sobre todos os tipos de abrigo, exceto mar-
gem escavada, que não apresentou valores significati-
vos. Por outro lado, a vegetação rasteira esteve corre-
lacionada negativamente à presença de madeira grande
no canal. Alguns tipos de impactos apresentaram cor-
relação direta com os abrigos como, por exemplo, a
“agricultura e pastagem” negativamente correlaciona-
dos à madeira pequena e madeira grande. Vale ressal-
tar que o impacto na vegetação mais próxima ao leito
do rio, nomeada cobertura do canal, foi mais notável,
já que esteve positivamente correlacionada à maioria
dos tipos de abrigo. A vegetação da zona ripária con-
trola a quantidade e o tipo de matéria orgânica que é
carreada aos cursos d’água (Gregory et al., , 1991) e
conseqüentemente, sua remoção resulta na diminuição
dos abrigos madeira grande, pequena e serrapilheira.
Entre os itens depositados no canal pelas comunida-
des de plantas da zona ripária, a presença de madeira
é também uma das principais caracteŕısticas geomor-
fológicas de rios e córregos (Gregory et al., , 1991),
sendo bastante freqüente nos cursos d’água amazônicos
. O primeiro eixo da PCA foi responsável por 31,4% da
variância encontrada e foi influenciado positivamente
pelas variáveis árvore viva, madeira pequena e serra-
pilheira. Juntos, os dois primeiros componentes do
PCAforam responsáveis por 51,8% da variância encon-
trada sugerindo um gradiente de integridade ambien-
tal dos igarapés amostrados. Houve diferença signi-

ficativa entre os igarapés (Wilk’s = 0,34504; F12,80
= 4,6828; p¡0,01), principalmente dos degradados em
relação aos referência e intermediário. As variáveis ma-
deira grande, serrapilheira e árvore viva foram os prin-
cipais abrigos responsáveis pela separação dos grupos.
Como sugerido pela PCA e pela DFA, os igarapés apre-
sentam um gradiente de integridade, sendo mais fácil
notar os igarapés caracteristicamente degradados, do
que diferenciar os intermediários e referência. Nesse
sentido, a variável abrigo para peixes pode ser um bom
reflexo da degradação ambiental das margens. Ainda
assim, o uso de outros aspectos dos habitats f́ısicos
como morfologia do canal, uso e ocupação do solo na ba-
cia, etc, deverão contribuir para uma melhor ordenação
dos igarapés e entendimento da influência antrópica so-
bre os cursos d’água Amazônicos.

CONCLUSÃO

Os impactos antrópicos relacionam - se aos diversos as-
pectos do habitat f́ısico dos igarapés Amazônicos de
forma particular e influenciam negativamente a pre-
sença e a composição de abrigos para peixes. O enten-
dimento das relações entre tais fatores abióticos deve
permitir uma melhor avaliação dos impactos sobre a ic-
tiofauna e também sobre a integridade geral dos cursos
d’água.
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