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CONTRIBUI0tO AO CONBECIDENTO DA ATIVIDADE 

PESQUEIRA NO ESTADO DO AMAZONAS (BRASIL). 

Nilson Luiz de ksuiar Carvalho 

0 Estado do Amazonas localizado na Amaz6nia Oci-

dental  possui aspectos característicos encontrados somente 

nesta regido. 0 ambiente aqugtico 4, sem duvida, um dos 

componentes mais importantes, belo e complexo criado pela 

natureza. Consequentemente a pesca sempre ocupou lugar de 

destaque na economia regional tendo no peixe o sustentg,au-

lo da alimentagdo do homem da Amaz6nia. 

Diversos trabalhos sobre as atividades pesquei- 

ras, ecologia da regido e tecnologia de pesca baseadoí3 

principalmente nos dados de captura, ter' trazido valiosao 

contribuigdes para o conhecimento do comportamento das es-

pecies, produgdo de pescado e do ecossistema amazOnico, 

fim de que se obtenha um melhor aproveitamento deste recul- 

so (Veri'ssimo, 1895; Albuquerque, 1961;  Junk,  1976; Frei 

tas, 1977; Petrere  Jr.,  1978). 

0 crescimento da populagdo do Estado especialmen 

te na micro-regido do Igdio-Amazonas, onde se localiza a 

capital, Manaus, concorreu para o aumento de demanda do 

pescado e da pressdo nos estoques pesqueiros,. devido a com 

petign entre a frota em busca de locais que oferecessem 

um melhor rendimento de produgdo (Petrere, a.. cit.). Nos 

mo as cidades de relevada importância como Itacoatiara e 

Parintins esto sempre dependendo da capital, pois tudo 

que se refere a infra-estrutura necessgria atividade pes 

queira, localiza-se sobretudo em Manaus. 

Os orgdos do governo envolvidos direta ou indire 

tamente com a pesca, notadamente a auperintendencia do De 

senvolvimento da Pesca (SUDEPE), tem procurado gradativa 

mente encontrar soluOes para o meihoramento estrutural do 



02  

setor tendo corno objetivos bLicos a preservagao dos esto 

ques pesqueiros, desenvolvimento tecnolOgico e econOmico 

do setor bem COM de oferecer populagao alimento de bai 

xo custo o ano todo. 

Esse trabalho busca levantar os principais as 

pectos do setor pesqueiro da regido no propOsito de contri 

buir para o conhecimento da atividade pesqueira do Estado 

do Amazonas com relagao a locais de pesca9  frota pesquei 

ra, aparelhos e metodos de pesca, espécies capturadas,  pro  

dugao e consumo de pescado, comercializagao, capacidade de 

conservagao e fiscalizagao da pesca. 

I. Características da regiao  

Localizado entre as coordenadas geogrficas 2 

08' 30" N — 90  49' 00" S9  56°  041  50" — 73
0  78' 06"  WI o 

Estado do Amazonas distribui—se em 7 micro—regi&es envol 

vendo 44 lnici mLpiosy numa  area  de 1.564.445 K
2 mi banhada 

em toda sua extenso pela bacia AmazOnica (Figuras 1 e 2). 

A paisagem física da regigo e caracterizada do 

ponto de vista topogr4fico, por um imenso baixo p1at6, que 

forma os terrenos altos e uma planície constituída em sua 

maior extensgo por terrenos terci4rios e tambem por ve.r 

zeas quatern4rias. A planície inunde.vel apresenta duas es 

' peices de terrenos: o nigapon, terreno inundavel durante 

grande parte do ano e a "várzea", que, ocupa apenas 1% da 

regigoe alcançada pelas 4guas somente na poca das chei 

as (Guerra, 1959). 

1.1 — Hidrografia 

A bacia Amazônica, a maior do Brasil, ocupa una 

o 
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2 
grea de 4.787.717 Km 9  correspondente a 47% do total das 

áreas das demais bacias hidrográficas (Tabela I,Figura 3). 

Possui uma das mais extensas, ricas e densas redes de  die  

nagem do mundo, reflexo de um clima equatorial altamente 

chuvoso. A extraordingria abundância de vida vegetal e 

animal manifesta—se em toda a sua rea, embora seja um dos 

maiores vgzios demográficos humano do mundo (IBGE, 1982). 

Segundo Guerra (1959), sua drenagem e do tipo "exorreico" 

com urna acentuada dissimetria, sendo os tributg.rios da mar  

gem  direita do Rio Amazonas mais longos do que os da (Iv  

querda, formando um angulo maior com a corrente principal 

(Figura 1). 

A variagao da profundidade do leito do Amazonas 

rmito grande atingindo em alguns locais 90 m4 em seus 

afluentes chega a 25 m, sendo também muito profundo at  

mesmo em pequenos canais naturais, conhecidos na regiao,  

COLD  "igarapes".(Gu:erra, 1976)w 

0 Rio .Amazonas possui um regime complexo, ou se 

ja, alimentado tanto pelo degelo dos Andes, nas cabecei 

ras, quanto pela- chuva da qual provem a quase totalidadede 

suas aguas. A relativa moderagao das enchentes e a periodi 

cidade de suas mgximas, resultam do papel preponderante 

que exercem sobre o regime do rio, os seus afluentes meri 

dionais que nao coincidem com as cheias dos rios da margem 

setentrional. A subida dos afluentes meridionais inicia em 

outubro ou novembro, pelas chuvas no herlisferio sul que se 

prorrogam  at  março. Por outro lado, a elevagao dos afluen 

tes setentrionais- ocorre no período de abril  au  maio.  at  

julho, devido as chuvas que caem no hemisferio norte. Do 

encontro de gguas de cheias alternadas resulta a enchente 

propriamente dita, que acontece somente no nes de junho, 

e com  uric  linica vazante  en  novembro. Antes que a vazante 
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atinja o seu mlnimo ocorre uma pequena e passageira eleva 

ggo no nivel do rio conhecida na regigo por "repiquete", 

causada pela precipitaggo pluviometrica no inverno amazOni  

co  propriamente dito (Tabela 11, Figura 4). 

A navegação nos rios amaz;nico mesmo na vtinte 

e franca para embarcagaes de quaisquer calado, em mais de 

2/3 de sua extensao, porem  he,  locais que oferécem muito pe 

rigo devido ao aatimulo de sedimento nos leitos langades 

pela grande velocidade das correntes que desprendem enor 

mes blocos de terra, localizados em sua margem, mesmo  co  

berto de vegetagao. Esse fato podere, ser bastante agravado 

pelo desmatamento desordenado preximo aos rios. 

1.2 —Veetaçao  

A floresta AmazOnica, tambem chamada de "Hi14ia 

Amazônica" rica em diversidade de formas e tipos, predomi 

na em todo o Estado, devendo sua continuidade e alta  den  

sidade a um elevado indice de chuvas, grande ilmidado e  al  

tas temperaturas  (Honda,  1975). 

A flora e a fauna esto intimamente relacionada?. 

sendo que a primeira fornece alimento e abrigo para muitas 

espécies de peixes comercialmente importantes. Do ponto de 

vista ecolegico a floresta contribuiu para a formagao de 

um grande numero de especies de peixes, pois permaneceu 

sem modificagges drásticas atraveu dos anos num processo 

lento, permitindo assim a formagao de muitos "nichos ecolo 

gicos" e habitat diferentes, ideais  part  o desenvolvimento 

de muitas especies conjuntas  (Junk,  1976). 

Com a subida do nivel do Rio Amazonas, a agua pe 

netra nas matas, encobrindo os arbustos e parcialmente as 

arvores, formando com isso as "matas de igapON e "natas de 
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veazea", onde muitas especies de plantas esto presentes o 

cujos frutos e flores  sac)  fontes-  de alimento para peixes. 

Por outro lado as natas que normalmente no  so  atingidas 

pelas aguas, recebem a denominagao de "matas de terra  fir  

me"  (Smith,  1979). 0 desmatanento da vrzea para planta 

Oes, tais  COED  milho e juta, provavelmente atinja ve,rios 

peixes de valor comercial. Algumas especies parecem  fa  

vorecidas por esse desmatamento cone o aruana e o tuganare  

qua  se alimentam em aguas abertas e prOximos h riPcr6fitas 

aqukbiCas, entretanto, mesmo as especios de e,guas abertas 

dos lagos podem depender indiretamente do suprimento do nu 

triontes o natgria orgânica proveniente da nata de vLzea.. 

Abiunarana (Neolabatia auprea),  seringa (Huvea trasilien  

sis), taruna . (Vitex cymosa),  embajba (Cecropia  sp.),  car  

rapateira (Eicinos comnunis)  sac  algumas das espécies de 

rores da nata de vexzea  clue  fornecem frutos comidos po 

los peixes. 

I. 3 — Clima  

Segundo a classificaggo de KOPPEN o Estado do 

Amazonas possui climas dos tipos: Af (Alto Amazonas)- quen 

te e &lido, caracterizado pela inexistgncia de una estagao 

seca verdadeira e delimitado pot;tim mi'nimo de 60 mm de plu 

viosidade no  ms  mais seco; Am (Baixo Amazonas)- quente e 

ilriddo, caracterizado por precipitagns muito 

jo total anual compensa a ocorrgncia de uma  

correspondente a primavera(Guerra, 1959).. As 

medias mensais esto na ordem. de 2600 COffLuna 

diurna comumente entre 5-10°C (IBGE, 1982).. 

elevadas,. 

estagao seca 

temperaturas 

variagao 

Os aspectos climaicos mais significativv3 
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- -- regigo, em relagao a  pesca,  so as- tetparatUrffs-  qUentes 9  

ao  loo  do ano, com a consequente possibilidade de  °linen .  

tagao e desova o ano inteiro, e a precipitagao pluviometri 

Ca, que condiciona a fIutuaggo anual do nível da agua  

(Smith,  1979). 

A quantidade media anual de chuvas apresenta um 

índice muito elevado, e sua distribuigao geogrefica esta 

ligada inteiramente aço da massa Equatorial Continental 

(Ec), provocando precipitagaes abundantes durante largo 

período do ano. No Amazonas a pluviosidade media anual va 

ria de 1195 mm a 3274 maill  sendo dividido em inverno, duran 

te os meses de dezembro, janeiro e fevereiro e vergo cor 

respondente ao período do junho a agosto(Tabela II, Figura 

4). 

1.4 - Populagao  

A baixa densidade demogre.ficav estimada em 0,86 

hab/12 em 1979 (Tabela  III),  sempre colocou o Amazonas  co  

me subpovoado2  mesmo quando comparado com outras regiges 

de condigaes semelhantes em outros continentes (IBGE, 

1977). Nos illtimos anos porem, a populaggo tem apresentado 

uma taxa de crescimento alta. Esse crescimento se explica 

pela efetiva implantagao da política de incentivos fiscais 

especiais,tornando a cidade de Manaus nlma zona de livro 

comercio. Com  ease  desenvolvimento a populagao diretnmente 

empregada na nova atividade, resultou no aumento dos ni 

veis de demanda de bens, serviços e abastecimento, notada 

mente de pescado. 

Levando-se era consideragao as definigaes operaci 

onais, utilizados pela SUDEPE e os fluxos para o abasteci 

mento .das. principais cidades _com o-peecadol- a- -populaça° 
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•envolvida com a atividade • pesqueira pode ser LIassificada 

em: pescadores, armadores e despachantes. 

Segundo (Pescart, 1975) as razges mais significa 

tivas que levam o homem amniohico a se-ternar Um pescador  

sac):  meio de sobrevivncia, tradigge familiar, ocupagEo 

profissional e falta de instrugEo para exercer outra  pro  

fissEo. E dentre estes existem na regiEo 4 tipos distintos 

de pescadores: a) o agricultor que reside em torras alaga 

vois, pescador em potencial na gpoca das cheias eventual 

mente vende sua produgEo pesqueira a fim de angariar re  

cursos para comprar sementes, que planta durante a seca; 

b) o pescador riboirinho, especializado na pesca para a 

venda da produgEo aos intermedirios dos barcos pesqueiros 

que passam por sua localidade; c) o pescador propxietalrio 

de embarcagEo com capacidade entre 2 e 9 toneladas que ven 

dem sua produgEo diretamente aos despachantes, nos centros 

consumidores e; d) o pescador no proprietrio de embarca 

gEo que emprega sua  forge,  de trabalho nos barcos pesquei 

TO S. 

0 armador, podendo ser ou no o proprietario, e 

responsfçvel pela armagao do barco, dando condigges de sair 

a pesca, envolvendo gastos em combustivel, rancho, apetro 

chos de pesca, contratagEo de pessoal (envolvo despesas ti  

pa  adiantamento financeiro ao pescador para que deixe com 

a fan7rlia), gelo,  etc.  Tambgm g considerado  coup  armador-

pescador o proprietg.rio de barco,  con  capacidade igual ou 

acima de 10 toneladas. 

0 despachante g a figura chave no processo de 

comercializagEo, e ele  quo  recebe todo o peixe que chega a 

cidade e que faz a distribuigEo a todos os outros canais 

do intermediagEo. 0 sou  miner°  reduzido g inversamente  pro  
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porcional ao seu poder manipulador dos pregos de mercado 

tanto para o produtor quanto para o consumidor. 

II. Material e Métodos  

Na elaboragao desse trabalho  form  n utilizados da 

dos e informagaes publicados nos campos científicos 

tecnoldgicos do setor pesqueiro, objetivando um melhor a 

proveitamento econ5nico e social dos recursos da regiao, 

bem  °ono  de informagaes pessoais dos técnicos envolvidos 

na - atividade pesqueira do Estado do Amazonas, no 

tadamente aqueles sediados em Manaus. 

Deve ser levado em consideragao que as estatisti 

cas pesqueiras disponíveis tem que ser interpretadas aui 

dadosamente, una vez que as coletas de dados e informagns 

•de pesca  so  realizadas apenas em poucos locais de deseE  

barque.  

As conclusaes foran baseadas na simples inspegao 

gr(4,fica dos resultados obtidos nas tabelas e/eu figuras.  

III.  Generalidades sobre a pesca no Amazonas  

Durante seculos, quando apenas RS populagns  in  

digenas habitavam a Amazósnia mantinha—se um equilibrio com 

a natureza. Porem com o A.alcio da coloniza9go da regido, 

no seculo XVIII, começou a modificar—se gradativamente a 

situagao, atraves da intensifiCagao do comercio de nigunas 

espécies para o aproveitamento, .por exemplo, do  oleo de 

tartaruga, do couro de jacare e de outros animais aquAti  

cos  que ainda hoje sofrem o perigo da exti4git, como c pei 

xe—boi. 
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Atualmente existem opiniaes contraditerias  tan  

to nas conclusaes teericas9  baseadas no perigo de que a 

produgao venha a sofrer uma baixa devido a um esgotamento 

das reservas atuais  (Junk,  1983)9  quanto na observagao dos 

resultados das pescarias que transmitem a inpressao de ri 

queza inesgotevel e ainda mais sublinhada ao fato de que 

muitas espécies ocorrem sempre em grandes quantidades 

(DP—Am, 1980). 

Assim9  procurou—se analisar os principais aspec 

tos que envo7vm o setor pesqueiro do Estado a seguir apre 

sentados. 

111.1 — Locais de Pesca (Pesqueiros) 

0 crescimento populacional humano, notadamente 

na micro-regido do Medio Amazonas (Tabela 1119  Figura 5), 

fez com que os locais de pesca prOximes aos centros de  con  

sumo começassem a ser muito explorados acarretando conse 

quentemnte a diminuigao dos estoques das  °species prof()  

renciais9  provocando o deslocamento da frota em busca de 

novos pesqueiros nas r)giaes mais distantes. Segundo  (Pe  

trere  Jr.,  1978) no Estado do Amazonas existem 233 pesquei 

ros distribuidos respectivamente nos Rios: Negro (33);  So 

limns  (81);  Punts  (52); Jurue (13); Jutal (03); Anazo 

nas (35) e Madeira (16). Sendo que desse total 120 esto 

localizados margem direita, 105 margem esquerda o 08 

no centro dos rios correspondentes. As distancias medias 
. .  

minima  e mexima dos pesqueiros a Manaus corresponderam a 

38696 e 874,9  Kim,  respectivamente (Tabela IV, Figura 1) 

Um dos fatores que regulam as distancias a  scrim.  

percorridas pelas embarcagaes 4 o prego do pescado no mor 
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cado. Na epoca em que  he  grande oferta de especies coro c 

Jaraçail  o seu prego baixa de nível, que mesmo havendo  car  

dures prexinos aos mercados de consuno2.ngo ha 40minteresse 

por parte dos pescadores em capturg—los. 

Petrere  Jr.  .(1984), mostrou que existe una rela 

gao direta, muito alta, entre as distancias perco/Tidas  pc  

los barcos da frota de Manaus e a altura do nível das  

guas. Quanto mencr o nível das gguas menor  so  as distan 

cias percorridas pela frota. Isto  ()Claire  porque quando c 

rio es-be  baixo a densidade populacional e mnior e portanto 

o pescador encontra o peixe com mais facilidade. Alem diz  

so,  os barcos podem ter um destino certo para a pescaria 

atraves de informa0es transnitidas pelos pescadores OU 

na epoca da desova para  locals  ja conhecidos. 

Com o aumento da atividade pesqueira, desenvol 

veu—se um conflito de interesse entre pescadores profis 

sionais e os moradores dos lagos. Enquanto os peacadores 

procuram capturar grandes quantidades de peixes, utilizan 

do  Ls  vezes metodos ilegais de pescal  coro "explosivos" e 

"plantas tilxicas", os moradores tentam proteger os peixes 

para garantir seu abastecimento digrio. 0 choque entre os 

pescadores e moradores resultaram por diversas vezes eriL 

nortes e e' previsto que esta situaggo venha a se agravar 

com a demanda crescente do pescado  (Junk,  1976). 

A enchente anual do Rio Amazonas o seus afluen 

tes2  ocasionam mudanças ecolCgicas importantes para o  ho  

nam e animai, que aprenderam a explorar as florestas i 

nundadas2  onde tanbeM se encontram a maior parte da bionas 

sa de peixes. Nesta floresta apenas una parte dos peixes 

comerciais  so  capturados porque ni4m de se acharem ampla 

_mente ,2/0persos para serem capturados em grande niçnerol  a 
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vecetagao no permite que aparelhos, como por exemplo  re 

des,  possam ser usadas  (Goulding,  1979). 

111.2 - Frota pesqueira 

Os barcos que coe a frota pesqueira do Estado 

sao fabricados em sua totalidade de madeira, nateriar-prina 

abundante na -regiao e sua construgao feita de acordo com 

a fungo para qual será empregada na pesca, podendo ser 

classificadas em: "Montaria", canoa típica do Amazonas, a 

presenta tamanho variado, de  at  no  maxim  3 metros,de com 

p/imento, e e movida a remo,  ego  empregadas nas pescarias 

de arpao ou espinhel, com capacidade de ate 2 toneladas e 

sao transportadas sobre ou suspensas ao lado dos - .barcos. 

pesques; "Igarites",  ten  dimensaes entre 3 e 5 metros, 

podendo ser movida a rem ou a motor de popa, sao utiliza 

dos nas pescarias de rede  au  tarrafa, e sao rebocados  pa  

los barcos ate os locais de pesca; "Geleiras", enbarcagao 

movida a motor de grande pot'encia, seu tamanho varia de 

6 e 18 metros de corrimento, sua fungo primordial e de 

transportar o pescado em caixas isotclrnicas  quo, en  algu 

nas enbarcagaes, ocupam a quase totalidade de sua e,rea  (Fl  

guras 6a, 6b:e 6c). Nesses barcos nao existem condigb'es a 

dequadas de aconodagaes, tendo os pescadores que dornirem 

sobre a canara frigorifica ou na sala de no%uinas. Na 

verdade estes barcos sao apenas para armazenar, conservar 

e transportar pescado. A pesca na realidade e efetuada nas 

pequenas enbarcagaes dos tipos montarias e/ou igarites. 

No final da d6cada de 60 as distancias perco/Ti 

das pelas enbarcagaes eram curtas, logo pequenos barcos 

(geleiras) de ate 10 toneladas, conLpouca autonomia parti 
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cipavam das pescarias preximos aos centros de consumo. Nos 

ultinos anos, entretanto, houve a necessidade de  Tie  esses 

barcos permanecessem durante meses, pesccndo em locais  on  

de no existiam postos de abastecimento, a fim de obterem 

una melhor produgao de pescado, entao para suprir as neces 

sidadeB do pescador, foram construidas, por alguns, embarca 

O'es maiores com maior capacidade e autonomia (Figuras 6d, 

6e). 

Em 1975 a Secretaria de Produgao Rural do Amazo 

nas, atraves do Propesca, ressaltou que no haveria neces—

ffeeodo expansao no nIfmero de barcos da frota pesqueira  lo  

cal, una vez que em apenas 3 anos houve um aumento de 170% 

e que a produgao pesqueira cresceu em 11% no mesmo perio 

do havendo assim uma ociosidade muito grande. (Pescart, 

1975). 

0 nilmero de barcos de pesca registrados pela 

SUDEPE— Am, durante os anos de 1974 a 1983 (Tabela V9 Figa  

ra 7) mostrou um aumento considergvel da frota, alcançando 

617 embarcaOes em 1983, das quais 552, equivalentes a 

8915%  sac  menores de 20 toneladas e somente 65 co=espon 

dentes a 10,5% apresentam mais de 20 toneladas brutas. 

importantemsaltar, que ate hoje nem todas as embarcagoes 

de pesca estao registradas pela SUDEPE, embora sejam cadas 

trados na 0apitLnia dos Portos do Amazonas. Acredita—seve 

nos preximos anos sejam registrados a maioria dos barcos 

que atum na pesca jg que as fiscalizagaes tem se intensi 

ficado, multando rigorosamente os infratores. 

111.3 — Aparelhos  de metodos  de pesca 

Segando  (Junk,  1976) as artes de pesca utiliza 
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das  'Delos  pescadores amazonenses dependem das espLies do 

peixes a serem capturadas, bem COE0 do nível das c4,guas que 

modificam as condigns para a pesca. 

s6culos os índios desenvolveram artes de pes 

ca que tradicionalnente ainda hoje podeu ser utilizadas no 

Amazonas, como: arco e flecha, arpo, zagaia e garrais. Po 

r6'n. nos Ultimos 20 anos coa a inovagao das artes pela  in  

trodugao de redes de fibras sinteticas houve um aumento 

consideravel na produção pesqueira pois o uso deste nateri  

al  possilitou que fossem confeccionadas arLes  comp: redo,  

arrastao, tarrafa e a malhadeira, sendo que essa Illtima po 

de ser utilizada na nata inundg,vel, onde o peixe antes era  

ben.  protegido.  Alm  disso o pescador utiliza plantas tOxi 

cas- como o tinbO (rotenona) e explosivo de fabxicagao arte 

sanal, conhecido por 9ponban que ocasionam danos  consider  

yAsa ictiofauna com a morte de maitosovos, larvas e pei 

xes ainda que estas prticas sejam proibidas por lei  (Pee  

ca.rL, 1975). 

Das artes de pesca empragadas pela frota pesquei 

ra do Amazonas, as redes  so  as mnis importantes por serem 

es. 

respons6meis pela captura de 72,8% do total em peso  das 

principais espécies comercializadas (Figura 8). Apesar das 

demais artes contribuirem com uma baixa percentagem no to 

tal, existem aquelas que  so  apropriadas para a captura 

especifica de algumas espécies  comp  a utilizagao do espin 

hel na captura do tanbaqui (7,2%), o arpao na pesca do 

rarucu (15,9%) e o anzol na captura do tucunare (15,5%) da 

percentagem total das artes (Tabela,VI, Figura a). 

Os criterios adotados na classificagao dos 

todos de pesca foram apresentados por 

e se baseiam principalraente na forma de  corn  a pesca atua 

me 

Lobell (1954), 
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ccutra os animais. A classificagao dos aparelhos de pesca 

foi feita com base em  Brandt  (1964), adaptada para as ar  

tee  utilizadas na regiao amazOnica. 

111.3.1 — Métodos de pesca: 

a) Simples coleta — captura de quelOnios na éroca  de 

desova, quando esto inunes nos bancos de praia. 

b) Caga e reteneo simultanea — pesca com arco e fie 

axes, zagaias, utilizados na captura de es 

pecies nas véxzeas, igarapes e lagos. 

c) Matar e coletar posteriormente — utilizagEo de 

plantas téxicas e explosivos. 

d) Atragao, retengao e morte posterior  - utilizam—se 

linhas, anzOis e iscas. 

e) Captura e morte — pesca com redes e armadilhas. 

111.3.2 — Classificagao e descrigao dos aparelhos de pes  

Nab  existe  at  hoje nenhuma conformidade nos ter 

nos empregados para identificagao dos aparelhos de pesca 

utilizados nas pescarias em diversos  'Daises  ou mesmo em 

diferentes regiaes de um mesmo  pals.  Alem disso, o nome de 

una a/ -Le  de pesca pode mudar de una regiao para outra ou 

entEo o  none  dado a um certo aparelho de pesca em urna rea 

pode ter o mesmo nome de um outro aparelho noutra L'ea. 

a) Pesca sem arte de pesca 

Este método pertence a forma mais simples de se 

obter alimento, praticado durante a seca quando algumas 

espécies  florin  represadas em pequenas colegaes dgua, ou 

na captura de quelOnios na época da desova, quando migram 

para as proles dos rios. 
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b) Ar es  que ferem 

i. Arpo (Figura 10a) - empregadoprincipalnentena 

pesca do pirarucu.Consta de una haste longa e pesada  con  

una ponta de ferro que se encaixa nuna de suas extremida  

des,  sendo presa a ela atraves de una corda de  nylon,  

responsjvel por 1,9% da captura total (Tabela VI, Figu 

ra 8).  

ii. Zagaia (Figura 1°b) - consta de urp haste  cu  

ja extrenidade se fixa ur tridente de metal, possuem,  en  

medial  2,5 metros de conprinento. Sua utilizagao S.e dj nas 

natas de vgxzea principalmente a noite. Pelo nonos 11 espg 

cies de peixes  so  capturadaB  con  zagal sobretudo o tucu 

narj, na captura total participa com somente 2,2% (Tabela 

VI, Figura8).  

iii. Arco e flecha (Figura 10c) - feito de nadeira, 

sua flecha assemelha-se a una pequena versa° da zagaia. 

usado em lagos de j,guas transparentes, vLbzea e canais. 

For ser  lam  me'-bodo  quo  possui um baixo nível de captura 

pratica d* basicamente para fornecer alimento aos pescado 

res. 

c) Redes  

i. Rede  au  arrastadeira - possui grandes dinen 

sns, algunas com 500 netros de conprinento e 13 de altu 

ra, sua malha varia de 22 a 25  nn  entre njis opostos e g 

empregada nas margens dos grandes rios, em locais estrato' 

gicos, onde passa o peixe na jpoca de piracena. 

Malhadeira. - suas dinensns  Varian  de 20 a 30 

metros de couprinento por 2 a 3 de altura, o tananho da na 

lha varia com cada espjcie de pescado que se deseja captu 

rar. Na naioria das vezes j colocada ao final da tarde nos 

lagos  au  renansos dos rios e recoltff"s logo nas primeiras 



16  

horas da manha. 

Arrasto ou redinha - e a arte nais enpregada 

nos rios do Amazonas, suas características  so  senelhantes 

as da  redo  porem sou couprinento e bem menor, em torno do 

90 netroV o que pornite un maior nalnero de utilizagaes 

(lanço).  

iv. Tarrafa tem nalhas de 5 cm entre nes e  so  

pouco utilizadas conercialmente porque necessitam do  cons  

tantes reparos face aos danos,causados pelos dentes de pi 

ranhas e por galhos subnersoss. 

v. CD4Oeira - seu comprinento varia de 50 a 200m 

e sua altura de 3 a 5 n, no fundo da rede contem pesos de 

tal forma que ela fica no fundo do rio. Em una das suas 

pontas est6, presa um baia que fica na superfície enquanto 

que a corda e nanipulada pelo pescador na outra extrenida-

de da cagoeira. 

d) Pesca com linha e anzol  

1, Caniço congitade una linha conprida com um 

Unico anzol iscado com um pedaço de peixe ou canarao. Co 

numente usado a  mite  cone esporte I  sac)  de dentro dos prO 

prios geleiros.  

ii. Currie()  - e
• 
 una linha de n7lon grossa, presa a 

una colher de metal niquelada corum anzol cnnuflado, usado 

de dentro da canoa  en  novimento pricixina L. beira dos lagos. 
• 

Este aparelho e tipico para a pesca do tuounare, porem 

praticada somente coma esporte. 

Pinauaca consta de um cnnigo com anzol onde 

se prende um pedaço de tecido encarnado ou uma penal  e com 

movimentos de vai-o-vem do anzol na superfície o pescador 

captura o peixe.  

iv.  Curilnin. - e uma linha corlurilinico anzol amar 
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rado pelo pescador num arbusto. 

v. Estiradeira ou euinhel - empregado em 4 tipos 

de pescarias onde cada qual e projetado para capturar de 

terminadas espécies de peixe, por mPio de diferentes IScas-

e tamanhos de anzeis. Porem o espinhel de tambaqui 4 0 ma 

is usado. 

vi. Grozeira - tambem chamado nespinhelgo,  so  er 

pregados na pesca de grandes bagres. Para cada grozeira, 

pelo mPnos 150 m de corda  sac)  necesséxios, qual  so  amar 

rados de 6 a 8 anzeis em intervalos de 5 metros. 

e) Armadilhas  

Caruri - constitui-se de duas cercas de madei 

ra fincadas no chgo tendo no centro duas esteiras meveis e 

funcionam coro um porto que ao impulso do  card=  abrem,-

se para dentro, fechando automaticamente em seguida. 

Covo - destinado a captura exclusiva de Tue16 

nios, tem o formato cilíndrico com dimensETes que variam de 

3 a 4 metros de comprimento e 1 metro de altura (diametro) 

em geral  so  armados nas costas de praias por onde passam 

grandes quantidades de tartarugas que atraidas pelas iscas 

colocadas dentro do  cove,  entram, e ficam presas nas ma 

lhas. 

Hapati - uma cerca de palha trangadas, colo 

cadas de nargem a margem dos igarapes que fazem . comunica 

ggo entre rios e lagos, vedando a passagem dos peixes, e 

em seguida utiliza-se arp6es, zagaias, tarrafas  etc,  na ca 

ptura pràpriamente dita. 

f) Metodos que entorpecem 

i. Plantas tOxicas (timbe) - o uso de plantas  pa  

ra drogar os peixes e bem difundido entre as tribos anazO 

nicas. Usualmente e feito num pequeno igarap6 onde se colo 
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ca a seiva ou  IDS  de timbe, e em poucos ninutos depois os 

peixes começam a boiar . usado apesar de ser ilagal, de 

acordo com o artigo 35, Lei 221/67  (Smith,  1979).  

ii.  Explosivos — uma bomba de fabricagao caszd—

ra, feita em latas ou garrafas, armadas compavora_e  pa 

viol).  A maioria dos peixes num raio de 20 metros sao ator 

doados ou mortos, foi proibida pelo artigo 35, Lei 221/67  

(Stith,  1979). 

111.4 — Especies Capturadas  

A bacia AmazOnica possui a ictiofauna mais  diver  

sificada de todas as bacias hidrogreficas do mundo  (Junk,  

1976),  so  .is de 2 mil espécies descritas com ...reprecen 

tentes de quase todos os grupos, em toda a regiao amazOni 

ca das  Timis  somente 35  sac)  comercializadas nos mercados 

locais e destas apenas 8  tarn  significado econOnico, porque 

possuem maior aceitagao, devido o hebito alimentar do ama 

zonense como: tambaqui, jaraqui, aurinatg, natricha,  tam  

naré, pescada, piraruau e paau (Petrere, 1978). 

A quantidade de espécies de peixes desconhecidas 

que existem na bacia AmazOnica e comparevel somente  ague  

las encontradass no fundo dos oceanos. Quarenta e quatro 

por cento das especies AmazOnicas descritas  at hoje per 

tencem aos Silurldeos, 42% aos Caracoldeos, 6% aos Cichlf 

does e o restante a  out  grupos  (Junk,  92.. cit.). 

Segundo (Faiva, 1983) na ictiofauna amazOnica 
no • 

no e possível a distigao entre especies fluviais o lacus 

tres, porque os peixes vivem em ambos os ambientes, na de 

pendencia de flutuagns ciclicas das eguas, embora po- 

sam mostrar prefer6ncias acentuadas pelos -bietipos leticos 
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ou lenticos.- 

Para formar o grande ndmero de espécies icticas 

atualrete existentes na bacia/VtoOnica, necessitou-se de 

una série de condigges tanto ecolOgicas e zoogeogrLicas 

quanto genjticas, todas encontradas nesta regigo. Porra  pa  

ra a forroggo de alguras especies foi preciso que elas st' 

perassera dificiesobataulos coro por exeEplo as cachcadims 

e corredeiras, que se encontra em grande ntinero nesta 4.rea 

e tanbem as barreiras quiricas,  COED  a diferença de  pH  e 

de concentragEo de sais ninerais dissolvidos entre a agua, 

branca e ',,gua  pieta.  Militas especies superaram estas bar 

reiras, coro o tuaunaro' e o pirarucu, que dgo preferencia 

as aguas paradas, onde em geral se acasalam e costumam ni 

dificar,  ten  desova parcelada com verias posturas durante 

o longo perlodo anual de reproduggo, aljm do ofereberem 

protegEo prole, adaptando-se a todos tipos de .4,gua. 

outros coro o tarbaqui e o jaraquis  que superaram estas 

barreiras nas que preferem as 6,guas correntes para deso 

var. 

Segundo  Junk  (1976), um giallde  miner()  de espe 

cies significa na utilizaggo intensiva do biOtipo, estan 

do elas em constante conpetigEo  con  outras e tem que ocu 

par nichos ecolOgicos diferentes para dininuir a conpeti 

ggo intra-especifica e assim a ictiofauna ArazOnica pode 

ser dividida em dois grupo, um com atividade principal  di  

urna e outro com atividade noturna. Muitasespjcies adapta  

ram  seu corpo e seu corportanento Lls condigges se seu ni 

cho, sendo surpreendente o corportanento diferenciado na 

maioria dos peixes. 

A oferta de alimento decisiva para a quantida-

de total do peixes erbora isao varie nuito durante o ano, 
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principalmente na ipoca da enchente quando os peixes podem 

se alimentar de frutas e sementes que caem na agua. Quando 

a agua baixa, as varzeas e igapes começam a secar e os  poi  

xes  ten  que voltar aos rios  ED  lagos remanescentes. Nessas 

regiaes a oferta de alimento e  ben  menor 6 para. superar es 

to Iroblera ritos peixes variam ostacionalnente sua dieta 

de alinentos, tanto vegetais quanto aninais, outra estrate 

gia 4 a formagao de grandes depOsitos de gordura durante a 

cheia. 

Especies como o jaraqui a o tambaqui se  re-Liner_  

em grandes cardumes a fim de migrereli (Piracema), possuem 

desova total e anual, ngo protegem a prole nem nidificam, 

sendo desta forma os ovos e larvas carregados pela corren 

teza que nesta época invadem as exeminundg.veis distribuin 

do-os entre a vegetaggo que oferece proteggo e alimentagao 

para os alevinos. 

Os decembarques efetuados em Manaus durante os 

anos de 1979 a 1983 (Tabela VII, Figura 11), corresponde  

ram  a cerca de 70% da produggo registrada para todo o Esta 

do do Amazonas. As espécies de Tnnior importancia foram: 

jaraqui (33,5%), tambaqui (22,2%) e a gurimata (8,2%). 

Outra especies, comparticipagao destacadas em tais desem  

barques,  estgo a seguir relacionadas: filhote (5,3%); pagu 

(472%); Piraiba (3,7%); tugunare (3,0%); pirarucu (2,8%); 

matrinchg (2,6%); branquinha (2,50); aruang (1,9%); pira 

mutaba (194%); dourado (1,3%) e surubim (0,9%). 

Considerando a ampla distribuiggo geogrfica de 
„ 

muitos peixes, em toda a bacia Anazonica, com populag'Oes 

separadas, tornam-se remotas as possibilidades de extingao 

totn1 de tais espécies, embora sejam frequentes os casos 

de extingo local provocada por nudangas ambientais, asso 
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ciadas ou no com as pescarias(Paiva, 1983). 

111.5 — ProdugEo de Pescado  

Na Tabela 11, Figura 4, verifica—se que a produ_ 

gEo pesquaira 4 inversamente relacionada com o regime doo 

rios, sendo menor com 1.584 toneladas em abril quando o 

nível dos rios se aproxima do seu rAxime que corresponde a 

27,43 metros em media, no nos de junho. Nesta época, comc 

a oferLa de pescado decai em fungo da diminuigEo da prodL 

gEo, o  cons=  de pescado tambememenor, pois a tecnologia 

empregada na conservagEo e a fel  ta de una infra—estruturn, 

de frio resultan no no aproveitamento de excedente de prc, 

dugao nos meses de novembro a janeiro, quando o nível  dc  

rio este em media com 18,40 metros correspondente ao seu 

n-fnine. Durante a enchente (fevereiro—julho) a.produgEo de 

cresceu, principalmente em virtude do aumento da  area  de 

pesca e consequente diminuigE,o da densidade dos estoques e 

populagEes de peixes. Na vazante (agosto—janeiro) ocorreu 

um crescimento vertiginoso na produgEo de pescado pelo  au  

monto dadalsidade relativa, em consequ3ncia da dininuigEo 

das  Leas  eAu 10meros de lagos, onde as operagEes de pes - 

ca so  realizadas.  

A produgEo anual de pescado no Estado Co Amazo 

nas, na1bina decada, cresceu de 18.304 toneladas em 1971 

para 44.895 toneladas  en  1979 e de une maneira geral este', 

relacionada  COD  0 crescimento populacional (Tabela  III  e 

VIII, Figura 5). Por outro lado, o consumo "per cepitefoi 

sempre proporcional a produgEo pesqueira, atingindo em ri.6 

dia 26,6 Kg/hab/ano (Tabela  Ix,  Figura 12), valor esse nui 

to superior media brasileira que  en.  1979 atingiu 6,92 
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tehab-/ana-(IBGE,I9Ba-). Enberaesse Tronsuno seja ainda rc 

lativnnente baixo, quando conparado com o consuro de pesca 

do em outros palses, coro Portugal: 63,2 Kg/hab/ano; Noruc 

ga: 61,3 ke/hab/ano; Japao: 49,4 Kg/hab/ano; e Espanha: 

35 Kg/hab/ano (Albuquerque, 1961). 

A dininuigao no volume total da produgao de 

41.518 toneladas  en  1975 para 37.450 toneladas em 1978 (Ta 

bela VIII, Figura 5), deve ter sido plincipalnnnte  plow  

cada pelo considerevel aumento -os preços d.o conbustivel e 

demais insunos utilizados na pesca, je que a frota pesquei 

ra tinha que realizar longas viagens em busca de espécies 

de maior valor comercial. 

Por outro lado a produgaa pesqueira media  damn  

te a década de 70 (Tabela VIII, Figura 12) na nicro-regiao 

ao Médio Amazonas correspondente a 24.974,7 toneladas, foi 

maior polLanto de que a soma das nedias da produgao das de 

mais nicro-regins equivalentes a 4.647,3 toneladas, e cor 

respondente a: Alto Solinns (1.132,8  ton); Jurue (5004;  

ton);  Paras (274,8  ton  ); Madeira (462,3  tan); Rio Negro 

(160,4  ton)  e SolirLies-Japure (2.116,9  ton).  

O s valores nédios da produg'ao, na maioria das 

nicro-rogins encontrados na Tabela VIII e Figura 12,  sac,  

baixos e estao relacionados nao se com a pequena demanda de 

pescado, fertilidade dos rios e lagos nas tanbempela fal, 

ta de dados corretos que ocasionam subestinativas das cak 

turasi e transportado pelos barcos ate Manaus onde é nais-

facilmente comercializado e por preços maiores, o que ele 

va a Quantidade do  velure  da produ9ao desenbarcada na ni" 

cro-n.g,8:o do Medio Amazonas. 
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hab/anu-(IBGE,1983)-. Enbora .esse -cronsuno seja ainda ra 

lativamente baixo, quando comparado  con  o consume de pesca 

do  en  outros países, core Portugal: 63,2 Kg/hab/ano; Norue 

ga: 6193 kg/hab/ano; Japao: 4994 Kg/hob/ono; e Espanha: 

35 Kg/hab/ano (Albuquerque, 1961). 

A diminuigao no volume total da produgao de 

41.518 toneladas  en  1975 para 37.450 toneladas  en  1978 (Ta 

bela VIII, Figura 5), devo ter sido p/incipalmonte  prow  

cada pelo consider&vol aumento -os pregos lio combustível c 

demais  insures  utilizados na pesca, ja que a frota pesquei 

ra tinha que realizar longas viagens  en  busca de esp6.0ies 

de nnior valor comercial. 

Por outro lado a produgao pesqueira nédia durar 

te a dgcada de 70 (Tabela VIII, Figura 12) na nicro-regiao 

do Médio Amazonas correspondente a 24.974,7 -toneladas, foi 

maior portanto de  quo  a soma das mgdias da produgao das de 

mais nicro-regins equivalentes a 4.647,3 toneladas, e  co/  

respondente a: Alto Solimns (1.132,8  ton); Juru (5004;  

ton);  Punis -(274,8 tOn ); Madeira (462,3  ton); Rio Negro 

(16014  ton)  e Solimns-Japur (2.116,9  ton).  

0 s valores mgdios daprodugao, na maioria das 

nicro-regins encontrados na Tabela VIII e. Figura 12,  so  

baixos e estao relacionados nao com a pequena demanda de 

pescado, fertilidade dos rios e lagos nas tanbem pela fal.  

ta de dados corretos  clue  ocasionam subestinntivas das  cap.  

turase transportado pelos barcos ate Manaus onde e riais  

facilmente comercializado e por pregos maiores, o que ele 

va a quantidade do volume da produ9ao desembarcada na mi 

cro-rao do Mgdio Amazonas. 
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.do e dado a sinal, os canoeirosl -que ficam--prOximos 

ra do rio, conduzem os peixeiros, atravjs dos inilmeros  go  

leiros fundeados neste local. 0 prego pago pelo pescado sai 

de um acordo feito entre o peixeiro e o despachante e de 

pende tanto da quantidade quanto do estado de conservagao 

do pescado. Uma vez comercializado, o pescado e transporta 

do para os mercados e feiras localizados em Manaus. Na ca 

pital e em alguns municipios existem entrepostos de pesca 

do com a finalidade de comprar peixe salgado seco e so  

mantidos principalmente por empresas exportadoras desse 

produto. 

A Comercializaçao de peixe de pequeno porte no 

atacado ou no varejo nao segue nenhum  n  unidade padrao de 

peso, sendo vendido ao cento, cambada ( fieira que contem 

em geral 7 peixes) ou a unidade. Os peixes grandes, so  

vendidos de maneira diferente, por exemplo, o pirarucu e 

primeiramente eviscerado e em seguida transformado em  man  

tas para posterior comercializagao, fresco  au salgado, 

par quilo, .0 tanbaqui quase todo j vendido em bandas ou 

em quartos, sem ser pesado. 0 pescado congelado encontra 

do nos supermercados nao atrai o consumidor amnzonense 

que ainda prefere o hgbito de comprar o produto fresco. 

Os pregas do pescado estg relacionado diretamen 

te com cada espécie. 0 jaraçui por ser uma espjcie de 

grande abundancia 6 vendido a preços baixos, sendo a Dais 

consumida pela populagao de baixa renda. As espjcies no 

bres Como o pirarucu, tucunare e a pescada sao oferecidas 

por preços bem maiores fazendo com que, nmin  regiao como 

a kmazósnia, rica em pescado, sejam praticamente um artigo 

inacessível a maioria da populagao, nos pesos em que a  pro  

dugao decai. Em agosto de 1984 os pregos em media do pesca 9 
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do nos mercados e feiras de Manaus eram: 10 sardinhas me 

dias (Cr$ 1.500), 5 pacus (Cr$ 1.000), 3,tuaunarés médios, 

pesando os tres cerca de 3 quilos (Cr$ 5.000)9  6 jaraquis 

(0r$ 1.500)9  5 curumatgs (Cri 2.000), una banda de tamba 

qui, pesando 3 quilos (Cx$ 5.000) e o quilo do pirarucu 

(Cr$ 4.000). Esses pregos podem ser considerados relativa 

baixos, jg que esta 4 a época que se inicia 0 perfododa sa 

fra. 

As espécies capturadaspeogundo Paiva (1983),  po  

den  ser classificadas por categorimcomerciais em: Especi  

al  - pescada, tucunare, cars-assu; Primeira - matrinchge 9 

tambaqui, sardinha, pacu, pirarucu; Se&unda - curimatg, r?„  

ram,  jaraqui, pirapitinga, aruana, branquinha; Terceira - 

surubim, dourado, jandia, piramutaba e filhote. 

111.7 - Infra-estrutura de Frio 

Apesar da melhoria observada nostlitimos anos nes 

se setor da atividade da pesca, no deixa duvida de que  

so  ninda bastantes precrias as condigges de infra-estru-

tura de armazenamento e fabricagao de gelo, criando condi 

gges desfavoráveis ao aproveitamento do excedente de pesca 

do na regigo. 

A produgao de gelo no Estado do Amazonas (Tabe  

la  X), concentra-se principalmente em Manaus onde existem 

7 frigorificos de empresas parLiculares e em alguns muni 

cipios COM Tefe (01)9  Itacoatiara (02),  Mane's  (01), Paria  

tins  (02)9  Manacapuru (02) e Coari (01). Estes frigorlfi  

cos  possuem urna capacidade de fabricaggo total de 561,6 

toneladas por dial  de gelo, divididos em 326,6 ton/dia de 
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$7;t10 .embarra-e 23510_ton/dia_de gelo-em- escama. A-- capa 

cidade de conservaggo destas empresas 6 de 5.194 ton/dia 2  

distribuidos em: Silo (752 ton/dia),  Camara  de espera 

(153 ton/dia), tilnel de congelamento (159 ton/dia) e Esto 

cagem (4.150 ton/dia). 

Deve-se salientar que a capacidade de estocagem, 

na relidade, bem menor, considel-ando-se as condigges  pre  

carias de alguns frigoríficos e a utilizaggo dos mesmos  

pars  outras atividades que no a de estocar pescado, Cora) 

por exempin, armazenamento de frango e frutas. 

0 mau condicionamento a bordo das embarcagges 

pela utilizaggo insuficiente de gelo, as longas viagens e 

a demora no desembarque acarretam grandes perdas de pesca 

do que chega aos centros consumidores, atingindo segundo 

Rolim (1979) em 17% da produggo desembarcada. 

111.8 - Fiscalizac.7e da pesca  

0 controle e a fiscalizaggo da pesca no Estado 

do Amazonas e uma atividade de difícil operacionalizaggo, 

tendo em vista as dimensges da  Lea  a ser coberta e e um 

dos pontos fundamentais para o desenvolvimento do setor 

pesqueiro principalmente no que se refere a preservagao 

dos recursos hidrobiolOgicas. Atualmente, esta operaggo 4 

exercida pela Coordenadoria Regional da SUDEPE no Amazonas 

que faz una aço fiscalizadora, inicialmente educativa e 

em seguida repreensiva, com o intuito de se fazer cumprir 

as noras que disciplinam a pesca racional, visando o anm-

prime/Ito das portarias. 

Os trabalhos de fiscalizaggo  so  praticados prin 

cipalmente por ocasigo da comercializaggo nos geleiros, 
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mercados e feiras, j  que a prEl,tica dessa atividade Tua 

se inpossívol durante a captura do pescado, onde sao utili 

zados nétodos e artes de pesca predatérias, sendo nuitas 

vezes realizadas em épocas e locais proibidos. 

Para fiscalizar una  area  de 1.564.455 KIEL2 a 

SUDEPE dispae de Tina equipe de fiscais bem treinada dispos 

tos  en  alguns municipios, que se deslocam para os rios e 

lagos prOXimos a estas localidades. f] também considerclvel 

o ndraero de pescadores, profissionais  au  no, que praticam 

os mais diversos tipos de atividades correlatas ao setor. 

A atuagEo da fisongf.g da pesca no Amazonas 

durante o 

numero de ocorrencias, sendo apreendidas 275 aparelhos de 

pesca, mitos dos quais  con  pequeno tananho de nolha, sen 

do utilizados  en  épocas proibidas. Os autos realizados nos 

barcos, por motivos diversos, totalizaram 467 • 0 nilnero 

de peixes confiscados, nas feiras e mercados, sonaram  en  

seu total 24.891 peixes (Tabela XI, Figura 14). 

A legislagao acerca dos actEprinentos =arms  / . 

dos peixes que podem ser capturados  so:  aruana (20 cn),ja 

raqui (15 cm), natrincha (350m), tanbaqui (55cm ), tucuna. 

ré (25cm) e pirarucu (1,0 n). Poucos pescadores esto a 

par das regras desses comprimentos minimos (Snith, 1979). 

Por outro lado as portarias da SUDEPE de proibirem a. captu 

de peixes inaturos, tanbemproiben a pesca emperlodos das 

estagns de desova, embora pouco se saiba a respeito das 

épocas de desova de todos os peixes comercialmente impor 

taai;es. 

ano de 1983, intensificou—se aumentando assim o 
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111.9 - Outras atividades pesqueiras  

Conv6sm nencionar  quo  existem ainda no Amazonas 

tal grande njnero de atividades relacionadas com a pesca 

e que  ten  una profunda e decisiva significagE'e econOmica . 

A começar pelos peixes  ornamentals  que possuem caracterís-

ticas especiais pois  so  destinados aos nercados exterio-

res principalnente a Europa e os Estados Unidos. Segundo 

a SUDEPE em 1978, fora"' comercializados em njdia,13.702.0118 

peixes omanentais. A perda durante a captura,transporte 

estocagem dos peixes e alarmante e estcç, foiçando os coleto 

res e exportadores a reduzirem as taxas de no Lalidade 

por motivos econ6snicos  (Junk,  1976). Aln disso as nudan  

gas  das condigges ecolOgicas provocadas pela destruigaodas 

natas narginais dos  /toss  com consequente erosao, poder 

realnente provocar efeitos desastrosos  en  Euitas especies. 

Una  outra atividade a considerar a aquicultura  

que, ate  ben  pouco toro era tida cone, absurda e antieco 

nOnica. Entretanto a dininuigao de pescado  en  Manaus e em 

outras regiges nos ilitimos ano q provocaran una nudanga de 

opiniges, atribuindo-se atualnente, una inportdnciacr4m6xx& 
. a 2.4plantagao da piscicultura no Estado do Anazonas,  tan  

to para consuno quanto paraprodugao de peixes ornanentais 

destinados exportag0. 

=1.10 - Glossrio  dos nones vul&ares  

Apresenta-se, a seguir, a relaçao dos nones vul 

gares dos aninais, citados neste trabalho, com seus cor 

respondentos nones científicos,  ben  como de outratque ocor 

rem na regiao. 
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a) Naniferos:  peixe boi = Trichechus inunguis  (Natterer). 

h) Repteis:  jacare (s) = Nblanosuchus niger  (Spix), Palco  

suchus palpebrosus  (Cuvier)9  Cainan crocodilus  (Linnaeus)  

e/ou Cainan yacare;  tartaruga = Podocnenis expansa  Schwain  

son.  

c) Peixes  : acara prata = Chaetobranchus flavescens  Heckel;  

apaiari = Astronotus ocellatus  (Cuvier); aracu = Leporinas  

trifasclatus;  auan = Osteoglossum bicirrhosun  Vandelli; 

bodo = Ple3ostonus plecostonus;  branquinha = Gasterotonus  

latior;  cara disco = Synphysodon  sp.; cubiu = Anodus  of.  

elongatus;  curinata = Prochilodus nigricans; aarinbat6; = 

Prochilodus  corinbata  (Natter);  dourado = Brachyplatystoma  

flavicans  (Castelnan); filhote = Brachyplatystona filansn-

tosum;  jaraqui = Senaprochilodus insignis  Schonbargk; nan  

di  = Pinslodus blochii;  napara = Hypophthalnus perporosus; 

notrincha = Brycon nslanoptereus;  paca conum = NYlossona  

sp.; paca renda = Nylossonn  aureum;paca nafura = Nbtynnis  

sp.; pescada = Plagioscon squamosissinus  (Heckel);  pirapi 

tinga = Colossona bidens  (Cuvier); piranbeba = Serrasalnus  

lacepede;  piranutaba = Brachyplatystona vaillanti  (Valen 

ciennes); piranha = Serrasaluus  Itonbeus;  pirarucu = Ara 

paina gigas  (Cuvier); sardinha = Triportheus  rotandatus; 

surubim = Pseudoplatystona fasciatun  (Linnaeus);  tanbaqui= 

Colossona nacropornan;  tacunare eonun  = Cichla ocellaris  S 

chneider; tacunar pinina = Cichla temtnoie  Hunboldt.. 
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IV .Q Oilaideragns  Finais  

- h pacifico o reconhecinento do peixe  COED  principal fon 

te de alinento no Estado do Anazonas, portanto e preciso 

que 0 governo continue a dar a inportLicia neceeeria a 

este setor. 

- 0 aunento da pupulagEo hunana no Estado do Amazonas= 

tribuiu com a intencificagEo da pressao ocorrida na pesca 

sobre os estoques pesqueiros prOximos aos nunicipios cais 

populosos, aumentando  en  ruito as distncias percorridas 

pela frota a  fin  de encontrarem nelhores pesqueiros. 

- A pesca no Anazonas tipicnnente artesanal. 

- A frota pesqueira e constituida por nentarias, igaritA 

geleiros, em sua naioria fornada por barcos  con  nenos de 

20 toneladas brutas de arqueagEo. 

- Os apare1202 e aetodos enpregados na pesca, variam consi 

dervelmonte de acordo  con  os locais e flutuagEo no, nível 

dirlgua. Alguns netodos  so  usados o ano todo, uuquanto ou 

tros sonente durante a poca das cheias. Pelo nonos 17  ape  

trechos de pesca sEo usados  en  todo o Estado e destes o 

principal j a rede, sendo os denzis bastantes seletivos  en  

suas capturas. 

- COD  a elevagEo de nível das (tguas (rnio-julho), a produ 

gEo de pescado dininui sensivelnente (entresafra), J quan 

do o rio atinge o. seu nível ninino (outubro-dezenbro),est 

produgEo chega a triplicar (safra). Assia ocorre todo o 
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ano una g31715:Ide queda da oferta o que provocaumrpido  au  

monto nos pregos do pescado. 

- Das quase 2  nil  espjcies de peixes existentes no Estado 

do Anazonas, apenas 8 possuem ilaportancia siginificaliva e 

que fazem parte ao hé,bito alimentar do anazonense. Das 

principais ospjcies desembaraçadas, o jaraqui e o tanbaqui 

contribuem com nRis da metade do total desembarcada em 

Manaus. A prossgo nos estoques das espécies preferenciois 

tenderg, causar una nodificagdo qualitativa, com a explora 

gao de outras espécies atualmente no comercinis. 

- A produgao de gelo e a infra-estrutura de armazenanento 

esto ainda bem a quem das reais necessidades do setor pes  

quell°,  assim como sua concentraggo em alguns , poucos 

nunicipios EgO fatores imitantes na distribulgao de gelo 

para que se possa capturar nais quantidades de pescado sem 

a perda da qualidade na produggO. 

- 0 controle e a fiscalizaçao da pesca no Anazonas j uno  

tarefa bastante dificil e precária, dada a imensa  area  a 

ser fiscalizada.  Form  a SUDEPE procura desenvolver  Pro 

grnflas no sentido de orientar e fazer com que  so  cumpra as 

noras relativas a preservagdo dos recursos pesqueiros da - 

regido. 

- 0  cons=  de pescado "per caia" no Amazonas 4 rmito 

superior a media nacional e aquela recomendada pela  PAL,  

nnis  ainda est4abcixo da njdia do consumo de outro países. 
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TABELA - Principais bacias hidrogrificas do Brasil com suas respectivas 6reas e participação 

relativa. 

Amazônica Nordeste S.Francisco Leste Paraguai  Parana'  Uruguai Sudeste 

--„J  

AREA (km2) 4.787.717 884.835 631.133 569.310 345.701 891.309 223.683 278.235 

( ) 1+7 10 07 07 04 10 02 03  

Fonte: IBGE (1982) 



VALORES MEDIOS MENSAIS 

Precipitageo (mm)(1) ivel do Rio (m)(2)  Produção Pesqueira (ton)(3)  

MESES 

TABELA II - Valores medios de precipitagão (mm), nível do rio (m) e produgão pesqueira  (ton)  

desembarcada em Manaus. 

Janeiro 275,7 21,04 2.418,9 

Fevereiro 277,0 22,51 2.058,2  

Margo  300,9 23,60 2.099,6 

Abril 287,4 25,19 1.584,5 

Maio 193,3 26,62 1.827,3 

Junho 9895 27,43 1.965,0 

Julho 60,8 27,15 1.950,8 

Agosto 40,8 25,69 2.778,3 

Setembro 61,8 22,46 2.772,2 

Outubro 111,6 18,87 2590,2 

Novembro 165,0 18,40 2.651,7 

Dezembro 227,9 19,74 3.007,4 

MEDIA 175,0 23,22 2.308,7 

TOTAL 2.100,7 27.704,1 

(1) Medias referentes ao período de 1931 a 1960 (Fonte: IBGE, 1975) 

(2) Medias referentes ao período de 1903 a 1953 do Rio Amazonas na foz do Rio Negro (Fonte: Quer 
ra, 195, 

(3) Medias referentes ao período de 1979 a 1982 (Fonte: SUDEPE, 1982 



TABELAILL Estimativa populacional humana (n9 de  hob) por micro-reg18es e no total do Estado do Amazonas no período de 1970 a 1979. 

MICRO-REGIÕES  
AREAS 

(km2)  

ESTIMATIVAS POPULACIONAIS ANUAIS (n9 de habitantes) 

1970: 1971* 1972* 1973* 1974* 1975 1976 1977 1978 1979 Maio CO  

Alo Solim5es 215.283 50.530 51.636 53.090 54.572 55.344 69.993 75.404 77.465 79.628 81.895 64.956 

Juruzi 132,898 52.631 53.783 55.298 56.841 57.646 63.179 66.581 68.006 69.457 70.956 61.438 

Purus 232.166 53.491 54.662 56.202 57.770 59.597 64.718 68.245 69.336 70.476 62.517 62.517 

Madeira 231.317 68.201 69.693 71.657 72.586 73.656 74.698 84.630 88.211 92.136 94.442 78.991 
Rio Negro 338.004 29.611 30.260 31.112 31.980 32.430 32.508 36.820 37.560 38.316 39.089 33.969 

Solim3es .Juru5 208.402 75.843 77.502 79.686 81.909 83.068 90.405 95.244 97.854 100.568 103.386 88.546 

hedio-Amazonas 200.917 625.656 639.345 657.358 675.698 685.261 696.358 762.788 799.484 838.267 879.248 725.945 

TOTAL. 1.558.987 955.963 976.881 1.004.403 1.031.356 1.046.002 1.091.859 1.189.712 1.237.916 1.288.848 1.340.691 

* Valores estimados com base nas maias de participack do período 1975 - 1.979 

Fonte': IBGE (1970 - 1980) 



TABELA I Localiza6o dos principais pesqueiros do Estado do Amazonas. 1976 

RECURSOS HfORICOS 

N9 DE 

PESQUEIROS 

LOC. DOS PESQUEIRC6 DISTANCIA  fn,  MANAUS VARIACAO DAS COORD, GEOGRAFICAS 

M.D. M.E.  CENT. MINIMA MAXIMA  LATITUDE (S) LONGITUDE (W) G.R. 

Rio Negro 33 18 13 02 00 87 00958'00" 03956'00" 61957'00" 62957'00" 

Rio SolimOes * 59 32 23 04 22 662 03903'00" 04930'00" 59931'00" 64934'00" 

Rio Solim6es ** 22 09 12 01 658 870 91951'00" 03927'00" 63947'00" 63940'00" 

Rio PurGs 52 27 25 OD 217 1. 360 03941'00" 96932'00" 61920'00" 64929'00" 
Rio Juru6 13 07 06 00 919 1.719 02932'00" 05910'00" 59920'00" 67911'09" 
Rio Jutai 03 01 02 00 1.093 1.409 02944'00" 04923'00" 66956'00" 68903'00" 
Rio Amazonas 35 16 19 00 28 596 0290200" 04926'00" 56908'90" 53955'30" 
Rio Madeira 16  10 05 01 156 296 03922'00" 05940'00" 58944'00" 61912'00" 
TOTAL 233 120 105 .08 

MEDIA (2) 29,12 15 13,12 1,0 186,6 874,9 

FONTE: Pretere  Jr. (1978) 

(0 de Manaus at o Logo Caiambe 

M.D.- 

M.E.-

CENT. - 

de Lago Caiambe  at So  Paulo de Olivenga 

Margem Direita 

Margem Esquerda 

Centro 

LATITUDE (S) - Latitude Sul 

LONGITUDE (W) G.R. Longitude  Oeste  Greenwich 



TABELA ,o0 - Registro dos barcos de pesca por capacidade de arqueag5o (toneladas) no Estado do Amazonas, no  period()  

de 1974 a 1983. 

ANOS 

Barcos com menos de 20 tonel das Barcos com mais de 20 toneladas 
brutas 

T o t a 1 

N9 % 

arqueag5o  (ton)  

N9 % 

arqueag5o  (ton)  

N9 N° 
 

% 

arqueag5o  (ton)  

liquida 
, ' 
1 bruta 
t 

liquida [ bruta L bruta  

1974 64 11,59 438.300 529.731 05 7,69 184.200 221.838 69 11,18 622.500 751.569 

1975 92 16,66 653.140 791.380 04 6,15 90.120 113.560 96 15,55 743.260 904.140 

1976 52 9,42 389.000 427,062 10 15,38 398.000 437.292 62 10,04 787.000 864.354 
1977 58 10,50 487.400 509.966 05 7,69 100.000 118.490 63 10,21 587.400 628.456 

1978 15 2,71 90.002 105.269 06 9,23 150.900 196.474 21 3,40 240.902 301.743 

1979 13 2,35 92.000 108.367 05 7,69 120.430 148.831 18 2,91 212.430 257.198 

1980 91 16,48 656.180 793.318 09 13,84 210.538 266.873 100 16,20 866.718 1,060.191 

1981 32 5,79 193.028 233.551 04 6,15 90.010 113.361 36 5,83 288.038 346.912 

1982 55 9,96 300.190 409.417 09 13,84 300.000 354.065 64 10,37 600.190 763.482 

1983 80 14,49 642.005 700.208 08 12,30 182.090 228.331 88 14,26 824.095 928.539 

552 100,00 3.444.245 4.608.269 65 100,00 1.826.288 2.194.115 617 100,00 5.270.533 6.802.384 
TOTAL 

552 89,46 65 10,53 617 100,00  

Fonte: SUDEPE (1983) 

Obs.: No  so  registradas as embarcagOes de pesca do tipo "montaria" com capacidade at 2  toneladas  enigarites" 

com capacidade de carga entre 2 e 5 toneladas (Canoas típicas do Amazonas). 



TABELA VI - Participag5o relativa (%) dos principais métodos de pesca por espécies capturadas no Estado do Ama 

zonas, durante o ano de 1974.  

ESPECIES 

métodos de pesca Participack relativa (%) dos principais 

Malhadei 
Tarrafa ra Espinhel

, 
 ArpSo Zagaia Rede Arrasto Anzol 

1  
Outros Total 

Tucunaré 61,7 4,5 1,6 1,2 2,0 10,2 15,5 3,3,  100,0 

Tambaqui 66,8 5,2 0,3 7,2 7,1 2,7 2,1 5,7 2,7 100,0 

Pescada 66,1 5,3 2,3 11,8 1,3 1,0 1,3 9,2 0,7 100,0 

Acar5 71,6 5,2 5,6 2,1 0,9 - 6,5 10,8 0,4 100,0 

Matrinch:i 77,6 6,5 3,9 1,3 1,6 0,6 1,6 6,2 0,7 100,0 

Sardinha 80,6 5,4 6,4 0,3 0,7 6,3 0,7 100,0 

,Jaraqui 79,0 6,6 7,2 0,9 0,3 - 0,9 5,4 100,0 

Pacu 76,0 6,0 6,3 2,5 0,9 0,9 0,6 4,7 2,2 100,0 

Pirarucu 50,7 5,2 2,6 15,0 1,3 15,9 2,6 4,0 2,1 100,0 

Curimat.5 79,5 5,7 4,7 3,4 0,3 2,0 3,0 1,4 100,0 

Aracu 77,1 6,3 6,7 2,1 0,7 0,4 0,4 5,3 1,0 100,3 

Pirapitinga 18,0 6,4 3,7 3,7 1,7 0,3 5,7 0,7 100,0 

Branquinha 83,4 5,0 8,8 6,4 1,4 - 0,4 0,7 100,0 

MEDIA 72,8 5,6 4,7 4,0 1,3 1,9 2,2 6,3 1,2 100,0  

Fonte: PETRERE (1978) 



Espécies 1983 * 

kg 

Total  

kg 

1981 

kg o 
o 

1982 

kg 

 

1979 1980 

kg kg 

Produção anual controlada 

TABELA VII Desembarque controlado em Manaus das principais espécies capturadas no Estado do Amazonas durante os anos 

de 1979 a 1983. 

Aruan5 727.134 2,3 617.454 2,3 519.470 1,7 399.736 1,2 140.780 1,9 2.404.574 1,9 

Branquinha 582.506 1,8 841.510 3,1 693.946 2,3 612.393 1,8 548.939 8,4 3.279.294 2,5 

Curimat5 2.856.996 8,9 1.845.001 6,9 2.624.279 8,8 3.130.165 9,4 195.388 2,6 10.651.829 3,2 

Dourado 242.537 0,8 483.083 1,8 789.591 2,6 220.165 0,7 57.097 0,8 1.792.473 1,3 

Filhote 190.513 0,7 63.316 0,2 61.588 0,2 2.235 0,3 317.652 0,3 

Jaraqui 8.493.843 26,3 8.416.912 31,2 10.915.626 36,5 12.626.675 38,0 3.115.507 38,8 43.568.563 33,5 

Matrinch5 786.656 2,4 179.154 0,7 672.919 2,3 1.630.672 4,9 140,593 1,9 3.409.994 2,6 

Pa  cu  1.710.313 5,3 776.691 2,8 1.029.681 3,5 1.714.532 5,2 106.319 1,4 5.337.358 4,2 

Pira iba 1.179.356 3,7 1.034.760 3,8 620.118 2,1 1.565.131 4,3 411.588 6,5 4.810.948 3,7 

Piramutaba 41.252 0,1 752.210 2,8 711.551 2,4 196.330 0,6 2.810 0,1 1.704.853 1,4 

Pirapitinga 687.379 2,1 187.387 0,7 497.349 1,7 675.761 2,0 42.503 1,6 2.082.879 1,6 

Pirarucu 1.143.527 3,5 696.029 2,6 801.795 2,7 908.919 2,7 160.794 2,2 3.711.064 2,8 

Surubim 107.961 0,3 355.670 1,3 349.021 1,2 221.006 0,7 23.002 0,4 1.056.660 0,9 

Tambaqui 8.687.304 27,0 6.909.795 25,6 5.382.001 19,7 5.927.297 17,8 1.407.466 18,8 28.813.863 22,2 

Tucunare 1.401.591 4,3 713.484 2,6 656.281 2,2 718.088 2,2 363.584 4,9 3.858.028 3,0 

Outros 3.611.889 11,2 2.997.971 11,1 3.003.252 10,1 2.622,524 7,9 733.709 9,8 12.969.345 9,9 

TOTAL  32.270.066 100,0 26.988.324 100,0 29.330.691 100,0 33.222.982 100,0 7.457.314 100,0 129.769.577 100,0  

Fonte: SUDEPE (1983) 

*  Dodos  de janeiro a junho 



Média 1379  1978 1977 1974 

PRODUCAO PESQUEIRA ANUAL (  TON  ) 

MICRO-REGIOES 

1970 1971 1972 1973 

    

    

1975 1976 

TABELA VIII Produg5o pesqueirá . anual  (ton.)  por micro-regiOes e no total do Estado do Amazonas, no período de 

1970 a 1979. 

Alto SolimOes 375 521 517 513 ] 501 963 947 8)6 3.087 3.008 1.132,8 

JuruS 224 213 272 341 273 244 268 294 370 2.502 500,1 

Purus 508 275 349 309 206. 110 226 232 285 346 ,  274,8 

Madeira 408 68 128 163 267 634 692 764 755 735 462,3 

Rio Negro , 204 237 123 235 145 164 185 76 128 107 160,4 

Solim6es-Japui-5 771  880 955 956 993 1.042 2.227 9.055 2.964 1.324 2 116,9 

Medio Amazonas 19.099 16.110 16.048 16.258 19.813 38.361 32.179 25.156 29.846 36.872 24.974,7  

TOTAL 21.591 18.304 18.392 18.775 22.563 41.518 36.732 36.473 37.435 44.897 

Fonte: SUDEPE/CODEAMA (1981) 



TABELA IX - Exportação de pescado salgado seco e congelado  (ton)  

do Estado do Amazonas no periodo de 1975 a 1973. 

Anos 

Exportagão de  Pescado  ton  

salgado seco(1) congelado Total 

1975 

1976 

1977 

1978 

925 

1.101 

1.038 

617 

172 

204 

479 

796 

1.097 

1.305 

1.517 

1.413 

Media 920,25 412,75 1.333,00  

Fonte: SUDEPE (1978) 

(1) Refere-se a exportação de Pirarucu, na base de manta 

(2) Refere-se principalmente 5 exportaç5o de bagres 



TABELA X Consumo de pescado "per capita" (kg/hab/ano) Por micro-regik e no total do Estado do Amazonas 

no período de 1970 a 1979. 

Micro-regides 
1970 

Alto Solim6es 7,42 

Juru5 4,26 

Purus 9,5C 
Madeira 6,00 

Rio Negro 6,39 

So1imaes-Japur5 10,20 

Medio-Amazonas 30753 

TOTAL (R) 22,6 

Consumo de pescado "per capita" (kg/hab/ano 

1972 I 1973 1 1974 1 1975 ; 1976 1977 1  

-1--- 

10,08 9,74 9,40 9,05 13,76 12,56 11,57 

3,96 4,92 6,00 4,74 3,87 4,02 4,32 

5,03 6,21 5,35 3,52 1,76 3,34 3,35 
1,00 1,79 2,24 3,62 8,49 8,25 8,66 

7,83 4,00 7,35 4,47 5,94 5,02 2,02 

11 2 35 11,98 11,67 11,95 11,52 23,38 92,53 
25,20 24,41 24,06 28,J2 55,09 42,19 31,46 

18,7 18,3 18,2 21,6 38,0 30,1 29,5 

Media (R) 

1978 1979 (kg/hab/arto) 

38,77 36,73 15,91 

5,33 35,26 7,67 

4,04 4,83 4,69 
8,20 7,31 5,61 

3,34 2,74 4,87 

29,47 12,81 22,69 

35,60 41,94 33,94 

29,0 33,5 26,6 

1 1971  

* Valores estimados com base na produção pesqueira e na estimativa populacional por micro-regiCies 



TABELA XI - Produção de gelo e capacidade de conservação das empresas de pesca e f6bricas de gelo instaladas no Es-

tado do Amazonas  at  1983. 

EMPRESAS MUNICÍPIOS 

Produção de Gelo (ton/dia) Capacidade de Conservação (ton/dia) 

Escame Barra Total Silo 
C3mara de 

espera 

Tunel de 
J congela- 

mento 
Estocagem Total 

Frig610 I Manaus 120 60 180 220 220 

Frig6lo II Manaus 52,5 52,5 50 10 10 1.580 1.650 

Frig5lo Ill Manaus - 10 10 120 140 

Friopesca Manaus 75 75 150 150 

Nakapesca Manaus 6,5 6,5 30 30 20 150 230 

Surubim Manaus - 20 29 600 649 

lbepesca Manaus - 03 05 200 203 

J. F. Lopes Tefe 360 360 

F. Rio Mar Itaco3tiara 30 10 40 50 40 30 360 430 

Gelo Pesca Itacoatiara 21,5 21,5 20 - 20 

Oncilio/Fab/Gelo Maus 4,6 4,6 17 17 

Osmar Faria Parintins 10 10 .15 15 

Sudepe/Entreposto Parintins 25 25 30 10 07 50 97 

Frigelo IV Maracapuru - 82,5 82,5 30 - 80 

Figueira Maracapuru 60 - 60 90 15 25 700 330 

F. Jaraqui Coari 04 04 15 03 30 48 

TOTAL 235 326,6 561,6 752 153 159 4.150 5.194  

Fonte: SUDEPE (1983) 



DESCRIEA0 

março 1 abril 

TIPOS 

Ocorrência mensal TOTAL  

maio junho julho agosto setembro outubro Inovembro dezembro 

77-TT  
TABELA Movimento de atuac5o da fiscalizac5o da pesca no Estado do Amazonas no ano de 1983. 

o 
7.1 

o  

Rede 

Arpo 

Malhadeira 

Outros 

Total 

Sarco 

Recreio 

Feirantes 

Transportadores 

Pescados/ - 

Total 

Tambaqui 

Pirarucu 

Peles 

Outros 

4Total  

31 13 12 13 69 25,09 

04 04 1,45 

89 02 03 102 192 71,27 

04 01 01 06 2,18 

124 16 20 115 275 100,00 

17 12 07 10 11 26 15 19 13 41 171 36,62 

03 01 02 13 19 4,07 

33 16 46 28 123 26,34 

03 57 23 , 23 05 110 23,55 

02 02 01 02 15 12 10 44 9,42 

19 17 08 10 11 28 123 71 94 87 467 100,00 

641 395 215 284 178 684 1.698 2.204 2.695 2.130 11.124 44,70 

19 64 12 39 08 32 696 2.717 904 261 4.752 19,09 

655 11.726 21 145 12.547 50,41 

145 506 1.220 4,90 

660 459 227 323 186 716 3.049 16.647 4.334 3.042 24.891 100,00  

Fonte: SOOEPE (1983) 



Fig.  '1 Mapa do Estado do Amazonas (Brasil) destacando sua laca 

lizacao e a dissimetria dos rios da regi-ao onde se  con  

centram os locais de pesca. 
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Pig.  '4 , Valores médios mensais de proci'itagao pluviomp 

trica (da regiao) nivel do Rio Amazonas (na foz 

do Rio Negro) e produgao pesqueira (da  Mr. do 

Médio Amazonas). 

1 — Médias referentes ao pe iodo de 1931 a 1960. 

2 - Médias referentes ao perfodo de 1903 a 1953. 

3 -  Médias referntes_ao período de 1979 a 1982. 
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Legenda: 
.• • ----- 

[ftp-Barcos com menos de 20 toneladas brutas (inclusive). 
90 

E] Barcos com mais de 20 toneladas brutas. 

D _Total. 
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Fig.  7 — Participaggo relativa (%) dos barcos com menos e mais de 
20 toneladas registrados pela SUDEPE, no Estado do Amazo 

nas, durante os anos de 1974 a 1963. 
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Espeeies 

A - Tucunaré. E - 1atrinch5.. 
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Fig.9 Participaggo,relativa (%) dos nrincipais métodos de 

pesca por espécie:.capturada no Estado do Amazonas 

durante c ano do 1.974. 
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Fi. 10 — Artes de pesca uLilizadas no Estado do Amazonas 
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Total 

ABC DEFGH J K LMNO P 
Esr4c i es. 

A - Aruang. 

B - Branquinha. 

C - Curimata. 

D Dourado. 

E - Filhote, 

F Jaraqi. 

G MatrinchE. 

H - Pacu. 

- Piraiba. 

- Piramutaba. 

K Pirapitinga. 

L - Pirarucu. 

• - Surubim. 

N Tambaqui. 

• - Tucurar4. 
P OUTROS;  

Pig. IL  Participaçao relativa das principais espeicies,  
capturadas no Estado do Amazonas durante os 

anos de 1979 a 1983. 

Dados de janeiro a junho. 
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FTBULANTE 

CONSUMIDOR 

P Peixeiro 
P - Pescador de canoa com.monos de ton.  
1 

P
2 

Pescador/proprietario, barco entre 2 e 9  ton.  

P.
5 

m m m Armador, barco coais de 10  ton. 

Pig. 13-  Fluxo  de comorcializago do  pescado  no Estade do Amazonas. 

Font° -41)DP—Ãm. 
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