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INTRODUÇÃO

A etnoecologia busca analisar a interação ser hu-
mano/natureza e a forma de como as comunidades tra-
dicionais se apropriam e utilizam os recursos naturais.
Segundo Batista et al., (2007) o diálogo da ciência com
os saberes dessas populações locais podem resultar em
modelos para a avaliação da estabilidade ecossistêmica
e suas posśıveis respostas às perturbações ambientais e
antrópicas. De acordo com Odum (2001), de um modo
geral, é comum às pessoas possúırem algum tipo de co-
nhecimento sobre a ecologia trófica de alguns organis-
mos, tendo em vista que o próprio ser humano também
ocupa um lugar no fim ou perto do final da cadeia de
produtos alimentares. Dentre os grupos de animais,
os moluscos, especialmente os bivalves, se destacam na
preferência como item alimentar. Anomalocardia bra-
siliana é um bivalve pertencente à famı́lia Verenidae,
amplamente distribúıdo desde as Índias Ocidentais até
o Uruguai, e na costa brasileira desde o Pará até o Rio
Grande do Sul (Rios, 1994). Em Pernambuco é consi-
derado, o principal recurso pesqueiro dentre os bivalves
(Oliveira, 2010).

OBJETIVOS

O objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento local
de marisqueiros sobre as interações tróficas de Anoma-
locardia brasiliana da praia de Mangue Seco, Litoral

Norte de Pernambuco.

MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa foi realizada no munićıpio de Iga-
rassu, localizado no litoral norte de Pernambuco
(07o50’03”S, 34o54’21”W), na praia de Mangue Seco
(http://www.pe - az.com.br). A partir de conta-
tos iniciais, foram selecionados informantes principais,
através do método “bola de neve” proposto por Bai-
lay (1982), no qual alguns informantes são previamente
identificados e, após serem entrevistados são solicitados
a indicar novos posśıveis informantes para a pesquisa.
As coletas de dados foram realizadas baseadas na “me-
todologia geradora de dados” (Posey,1986), sendo se-
guida da aplicação de entrevistas livres semi - estru-
turadas, abordando questões relacionadas ao compor-
tamento alimentar de A. brasilisana. As entrevistas
foram realizadas nos meses de fevereiro a abril de 2011.
As informações foram registradas com aux́ılio de um
gravador e caderneta de campo.

RESULTADOS

De acordo com os marisqueiros os itens utilizados
na alimentação de A. brasiliana, são em sua maio-
ria de origem particulada, como “areia” e “lama”,
sendo o “lodo” também citado como recurso alimen-
tar da espécie (“É lama, areia...” “Come lama, come
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areia, lodo...”). Essa relação habitat/hábito alimen-
tar, também foi observada por Souto e Martins (2009)
no Distrito Acupe BA, onde as marisqueiras também
apontaram a lama e a areia como principal recurso
ingerido pela espécie em estudo. Segundo Rodrigues
et al., (2010), a espécie apresenta um habito alimen-
tar cavador superficial. Essa forte ligação com o se-
dimento pode justificar a associação feita pelos maris-
queiros sobre a alimentação de A. brasiliana. Ainda
segundo os marisqueiros os indiv́ıduos de A. brasiliana
se alimentam também do “pó da água” ou “micum”
da água, fazendo referencia ao material em suspensão
no mar (“ele se alimenta do pó da água, do micum
da água”). Termos diferentes como: “salitre do man-
gue”, “caldo da maré” e também “escuma da água”,
foram encontrados por Souto e Martins (2009) e Souto
e Marques (2010), entre as marisqueiras de Acupe BA.
Para Souto e Marques (2010) essa categoria alimen-
tar pode estar relacionada com a presença de material
orgânico e plâncton presente na água, tendo em vista
que os bivalves, no momento de sua alimentação, in-
gerem grande quantidade de substâncias em suspensão
(Narchi, 1974). Os informantes apontaram os peixes
como os principais predadores de A. brasiliana, “O ma-
risco já é a pesca do peixe”, destacando - se entre o
grupo o Baiacu (“Só o baiacu come o marisco”), e a
arraia (“a arraia mesmo num pode ver um marisco, é
tudo alimentação”). O baiacu também foi citado no
estudo realizado por Souto e Martins (2009) como um
dos principais predadores de A. brasiliana em Acupe
na Bahia. Este mesmo autor, através de análises labo-
ratoriais em baiacus em 2004, constatou a presença de
fragmentos de conchas de A. brasiliana, o que corro-
bora com Szpilman (2000), que aponta os moluscos na
dieta alimentar desses indiv́ıduos. A informação de que
a arraia se alimenta dos mariscos também foi percebida
no estudo realizado por Mourão e Nordi (2003) no Es-
tado da Paráıba. Szpilman (2000) assinala crustáceos,
peixes e moluscos, como constituintes da teia trófica
de diversas espécies de arraias, corroborando com as
informações dos marisqueiros em Mangue Seco.

CONCLUSÃO

Os marisqueiros da Praia de Mangue Seco apresentam
um amplo entendimento sobre o comportamento trófico
de A. brasiliana que, muitas vezes, correspondem ao ci-
entifico. A compreensão sobre como esses organismos
interagem no ambiente pode ser útil para aprimorar e
promover maior eficácia na captura dos mesmos.
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