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INTRODUÇÃO

De acordo com Souto (2007), a pesca artesanal é uma das
atividades extrativistas mais antigas do Brasil, sendo essen-
cialmente de subsistência. Para Guarim (2005), nos dias
atuais, este modo de pesca passou a ser uma importante
fonte de renda para as comunidades ribeirinhas.

Queiroz et al., , (2007) constataram que a pesca predatória
da região de Macapá (AP), similar a realizada em Barra
do Pojuca (BA), nem sempre feita de maneira artesanal,
deve - se em grande parte ao alto valor comercial pago ao
pitu (Macrobrachium carcinus), crustáceo da famı́lia Palae-
monidae. Estes camarões são utilizados não apenas para
alimentação, mas também como iscas na pesca esportiva.
Segundo Pernambuco (2008), o pitu sofre com a pesca em
época proibida (defeso), com bombas e, mais recentemente,
com veneno.

De acordo com Queiroz et al., , (2007), este camarão pos-
sui hábito noturno e sua alimentação é majoritariamente
detrit́ıvora, mas podendo ser ońıvora. Ocorrem dos estados
do Pará ao Rio Grande do Sul, obrigatoriamente em rios
que deságuam no Oceano Atlântico, pois suas larvas ne-
cessitam de águas salobras para realizarem a metamorfose,
caso contrário morrem.

Quanto aos pescadores, Guarim (2005) afirma que o
pescador ribeirinho muitas vezes se depara com legislações
pesqueiras que foram criadas sem seu conhecimento e que,
com seus decretos, portarias e resoluções, na maioria das
vezes não lhe favorece de maneira alguma. Em muitos de-
les é imposta a obrigação de não utilizar redes, bombas,
tarrafas, sem ao menos se darem ao trabalho de explicar a
razão.

Segundo Moura & Marques (2007), uma maneira de tra-
balhar com estas populações ribeirinhas que tem ganhado
destaque é através da etnoecologia. Trata - se de um campo
de pesquisa transdisciplinar que visa conciliar a interação
entre o homem e o meio ambiente a partir do entendimento
de seus conhecimentos, crenças, sentimentos e comporta-

mentos, adquiridos há várias gerações, englobando os prob-
lemas ambientais dáı decorrentes.

Para Begossi (2004), o conhecimento acerca da ecologia lo-
cal, ao ser mantido pelos pescadores, pode contribuir para
o desenvolvimento de praticas de manejo, visando con-
servação e sustentabilidade dos recursos pesqueiros.

Devido à ausência de trabalhos de etnoecológicos na região
de Barra do Pojuca e por esta ser de grande importância
tanto econômica (em virtude da comercialização do pitu)
quanto ecológica (em função do Rio Pojuca e da Reserva
Sapiranga).

OBJETIVOS

O presente artigo propõe abordar a pesca do pitu seguindo
através da etnoecologia, relacionando os conhecimentos e
práticas de pescadores locais com a ecologia trófica e fenolo-
gia do pitu assim como os impactos ambientais ocasionados
pela pesca.

MATERIAL E MÉTODOS

3.1 - Área de Estudo

O Distrito de Barra do Pojuca (12013’60”S e 38017’60”W),
pertencente ao munićıpio de Camaçari, faz parte da região
denominada de Litoral Norte da Bahia. Nesta, situa - se
a Reserva Sapiranga, com aproximadamente 600 hectares
e altitude média de 200 metros. Segundo Juncá (2006),
trata - se de uma área de transição entre Restinga e Mata
Atlântica, com solo basicamente arenoso e vegetação que
varia de arbustiva a trechos de mata secundária. O rio Po-
juca separa o Distrito de Barra do Pojuca da Reserva Sapi-
ranga e é nesta região, que o maior número dos pescadores
reside, mais especificamente no Bairro da Cachoeirinha,
onde foi realizado o estudo.

3.2 - Coleta e Análise de Dados
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Foram realizadas entrevistas semi - estruturadas com
pescadores (N= 13), especializados na captura do pitu
(Macrobrachium carcinus). A amostra dos informantes foi
determinada com base no critério de tempo de residência,
ou seja, entre aqueles residentes há pelo menos vinte anos
na região e entre aqueles considerados pela comunidade
como ĺıderes entre os mesmos. As entrevistas levantaram
dados que foram desde os chamados de usuais (ńıvel de
renda, condições de moradia, escolaridade...) àqueles liga-
dos a produção, comercialização, aspectos ecológicos (ecolo-
gia trófica e fenologia) e interação com o ambiente. Grad-
ualmente se constituiu uma rede de entrevistas, visando um
bom tamanho de amostra. As informações foram trabal-
hadas através de uma abordagem emicista/eticista, onde
foram comparados os conhecimentos tradicionais com os
correspondentes na literatura cient́ıfica, buscando uma mel-
hor correlação com os impactos ambientais na região.

RESULTADOS

Os pescadores residentes do Bairro da Cachoeirinha, do dis-
trito de Barra do Pojuca, vivem em um cenário simples,
onde apesar da maioria das casas serem de tijolos e não
de taipa, como até pouco tempo, nenhum dos entrevistados
disse possuir rede de esgoto em sua residência e a grande
maioria sequer terminou o ensino fundamental (“Eu? Só fiz
até a 4 2 série”). Tais dados reforçam a importância da
pesca não só como subsistência, mas também como fonte de
renda para famı́lias da região. Segundo Begossi (2004), a
pesca artesanal é fornecedora de alimento e emprego para di-
versas populações humanas em páıses em desenvolvimento.

Quase que a totalidade dos ribeirinhos da região vive exclu-
sivamente da pesca realizada no rio Pojuca (“É, a gente
só pesca mesmo”), essencialmente de pitu, mas também
de peixes que ocasionalmente descem o rio (“Normalmente
é pitu, mas se descer peixe a gente pega também”). O
comércio do pescado é realizado basicamente para os restau-
rantes da região e para visitantes que entram em contato
com os pescadores, que acabam por divulgar seus produtos
(“Vendemos pros restaurante e pra quem aparece aqui e pede
ou encomenda”).

Segundo Odum (2001) quase todos os seres humanos pos-
suem, mesmo que vagamente, um conhecimento relativo das
cadeias alimentares, já que fazem parte da mesma.

De acordo com os pescadores da região, o pitu se alimenta
de qualquer animal que morre no rio (“Come resto de tudo
que é coisa morta”), além de pequenos frutos, crustáceos
e filhotes de peixes (“Eles come de tudo, curuca, dendê,
filhote de peixe, essas coisa t́ıpica de rio”), alimentando -
se escondidos nas locas das pedras (“Eles come no fundo,
lá nas pedra”). Informação esta justificada por Figueirêdo
(2005) que classificou o pitu como sendo um animal de
hábito predominantemente detrit́ıvoro, ou seja, alimenta -
se de restos de animais, também podendo comer organismos
vivos primários, como algas, larvas de insetos, moluscos e
outros crustáceos (2005).

Os pescadores afirmaram que apenas “peixes” (“Só os peixe
grande”; ou “Rubalo quando desce o rio”) e o próprio
homem alimentam - se do pitu (“A gente também né?
Que vende e come”). Segundo Pough (2003), os peixes

teleósteos, como o robalo (Centropomus spp.), praticam a
carcinofagia, ou seja, se alimentam de crustáceos, o que cor-
robora o conhecimento dos pescadores.

De acordo com (Fina & Ravelo 1973 apud Gonçalves 2006)
a fenologia estuda as relações dos fenômenos periódicos
dos seres vivos e suas relações com as condições ambien-
tais. Souto (2007) descreveu que diversos fatores tais como:
climatológicos, biológicos e hidrológicos atuando separada-
mente ou não, podem ocasionar importantes modificações
na dinâmica de ecossistemas aquáticos. Os pescadores de
Barra do Pojuca demonstraram um conhecimento significa-
tivo acerca da fenologia do animal, ainda que não realizando
uma correlação exata entre tais acontecimentos citados, mas
relacionando estes fatores a épocas do ano, por exemplo.

Segundo os entrevistados (’Tem mais pitu no meio do ano’),
o que pode ser explicado pelo fato de que esta época do ano
ser exatamente o peŕıodo do inverno onde as chuvas são mais
abundantes, o que dificulta o trabalho dos pescadores, que
preferem pescar no fim do ano (“No fim do ano é melhor,
no meio tem mais bicho, mas o rio tá mais cheio, áı fica
mais dif́ıcil pra gente pegar. No verão o rio seca mais áı a
gente pega mais fácil”). Por se tratar de um rio com bas-
tantes pedras e correnteza forte, formam - se uma série de
cascatinhas, o que dificulta o trabalho dos pescadores du-
rante a época das cheias, pois a correnteza se torna muito
mais violenta e arrasta as armadilhas (“covos”) colocadas
pelos pescadores.

De acordo com Queiroz et al., , (2007), o pitu é um ani-
mal de hábito noturno e exatamente devido a conhecerem
este fato, os pescadores colocam suas armadilhas durante o
entardecer, a fim de capturarem os animais em seu peŕıodo
de maior atividade. Estas armadilhas atraem peixes e ca-
marões, que dificilmente conseguem sair. Ao amanhecer, os
pitus são retirados dos covos e então comercializados (“A
gente deixa os covo de noite nas cachoeirinhas e pega no
outro dia de manhã cedo”; ou “Bota de noite, de dia eles
tão escondido nas pedra não sai não”).

Segundo os pescadores da região, eles obtiveram na colônia
de pescadores Z - 14 (localizada em Arembepe-BA), na qual
a maioria deles é filiada há a informação de que a época de
desova do pitu se dá nos meses de junho e julho (“As fêmea
tão ovada no meio do ano”). De acordo com Figueirêdo
(2005), o número de ovos varia de acordo com o tamanho
do animal, podendo chegar a 200 mil. São muito pequenos
e de tom alaranjado. Depois da postura os ovos são carrega-
dos pelas fêmeas, com o aux́ılio dos pleópodos do animal,
durante 2 a 4 semanas, que é o peŕıodo de incubação (“Fica
cheio de ovinho laranja preso embaixo, na barriga”).

O peŕıodo citado pelos pescadores como sendo o que há mais
pitus (meio do ano), coincide com a época de reprodução e
migração das fêmeas, pois estas deixam as pedras, onde fi-
cam normalmente, tornando - se mais viśıveis, enquanto mi-
gram para uma região estuarina. De acordo com Figueirêdo
(2005), após a eclosão dos ovos, as larvas permanecerão
nesta região até completarem suas diversas fases de desen-
volvimento e metamorfose, chegando à fase juvenil, quando
farão o caminho de volta à água doce. Por este motivo
os pescadores encontram mais facilmente os animais, dáı a
importância de se evitar a pesca nesta época do ano.

Segundo Figueirêdo (2005), a ecdise corresponde a uma
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época de extrema importância para o pitu, pois determina o
crescimento do animal e mudanças de fase como, por exem-
plo, da larvar para a pós - larvar e da juvenil para a adulta.
Quando ocorre a muda, por exemplo, da fase juvenil para a
adulta, segundo os pescadores, torna - se mais dif́ıcil a pesca,
assim como encontrar os pitus que estão neste estágio (“É
mais dif́ıcil quando tem pitu mole, mas se vai misturado a
gente pega”; ou “É dif́ıcil aparecer assim, eles foge”). De
acordo com Moreira & Pinto (2005), os pitus acabam por
realizarem canibalismo durante a fase de ecdise, o que pode-
ria justificar o fato dos animais tornarem - se mais reclusos
nesta época.
Ao longo dos anos, a excessiva pesca de fêmeas em des-
ova sem fiscalização contribuiu muito para este cenário at-
ual que está chegando a ńıveis preocupantes. Segundo os
pescadores não somente o preço subiu, como o número de
animais caiu vertiginosamente no trecho do Rio Pojuca, uti-
lizado por eles, por ação do homem (“Tem diminuindo por
culpa do homem”). De acordo com eles, alguns pescadores
estão utilizando veneno (carrapaticidas) no rio para pegar
pitu (“Dissolve o veneno lá e os pitu bóia, só que áı acaba
com tudo”; ou “O Barrage vai na correnteza e vai matando
tudo, os grande e os pequeno, vai até longe. No verão é
tempo de jogarem mais porque o rio tá vazio”) sem a menor
fiscalização por parte dos órgãos ambientais competentes.
Souto (2004), registrou que determinadas práticas podem
acabar causando danos a eles mesmos, além da possibili-
dade de haver conflitos entre membros da comunidade que
utilizam diferentes metodologias para pesca.
Um dos pescadores entrevistados, residente na região desde
seu nascimento, explicou que há pouco mais de um ano a
maioria dos pescadores da região se filiaram a uma colônia
de pescadores (Z - 14) existente em Arembepe, Camaçari
(BA), onde se firmou o acordo de que eles não pescariam em
época de desova do animal, ou seja, junho e julho, e em troca
receberiam um salário mı́nimo como compensação, mas se-
gundo este mesmo pescador o acordo não foi cumprido
(“Tem mais de um ano que a gente se filiou lá no Z - 14
em Arembepe e não recebemo nada ainda, desse jeito vão
continuar usano o veneno e daqui a pouco tempo não vai
ter mais pitu”). De acordo com ele, estão colocando a re-
sponsabilidade de controlar estes pescadores que fazem uso
de veneno nos que não usam (“Quem devia tomar conta não
faz questão de descobrir quem jogou o veneno, pedem é pra
gente tirar foto na hora e levar pra poĺıcia, agora vê se pode
isso? Nem máquina pra tira foto a gente tem”).
Recentemente a situação ganhou mais um agravo, que foi a
proibição da pesca do pitu, por órgãos fiscalizadores com-
petentes, pondo em risco a sobrevivência de todos aqueles
que dependem deste recurso.

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos permitem afirmar que os pescadores
do pitu de Barra do Pojuca possuem significativo conhec-
imento acerca do animal e o ambiente onde estes resi-
dem, sendo muitas vezes equivalente com o conhecimento

biológico acadêmico. Estes conhecimentos são importantes
para uma melhor compreensão da biologia do animal e de
como se dá o processo de produção pesqueira da região. A
relação homem - pitu é fundamental para ambos os lados,
tanto para a conservação deste último, tão ameaçada ulti-
mamente, quanto para a sobrevivência do próprio homem.
Faz - se então necessário um maior número de trabalhos
de pesquisa na região para uma melhor compreensão desta
ligação tão conturbada nos últimos tempos.
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