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INTRODUÇÃO

Os javalis, Sus scrofa Linnaeus 1758, são súıdeos que se
distribuem naturalmente desde a Europa, Ásia e norte
da África, e foram introduzidos em diversas regiões do
mundo principalmente para fins cinegéticos e criação
comercial (Oliver & Brisbin 1993, Giuffra et al., 2000,
Jacksic et al., . 2002, Hadjisterkotis 2004). O sabor e a
qualidade nutricional da carne de javali é possivelmente
a razão do grande interesse pela sua criação comercial
(Alvim et al., 2006).
No Brasil, a importação de javalis e a abertura de no-
vos criadouros comerciais estão proibidas desde 1998
pelas Portarias do IBAMA no93 de 7 de Julho de 1998
e no102 de 15 de Julho 1998, no entanto, existem ainda
inúmeros criadouros clandestinos e em fase de regula-
rização em diferentes locais do páıs (Deberdt & Scherer
2007). Tal situação pode contribuir com o surgimento
de novas populações de javalis asselvajadas, as quais
até dezembro de 2006, já haviam sido registradas em
nove estados brasileiros, o que vem causando prejúızos
e preocupação a muitos produtores rurais que reivindi-
cam por medidas de controle (Deberdt & Sherer 2007).
Os javalis são capazes de provocar danos as plantações
agŕıcolas e criações de animais domésticos, provocar
impactos ao meio ambiente e ainda servir de reser-
vatórios de várias doenças transmisśıveis a outros ani-
mais e humanos; e por conta disto, o Grupo de Espe-
cialistas em Porcos e Pecaŕıdeos da IUCN recomenda
que, com exceção de algumas populações isoladas com

caracteŕısticas genéticas únicas, todas as demais po-
pulações naturalizadas de Sus scrofa devem ser consi-
deradas como praga exótica a ser controlada ou erra-
dicada da melhor maneira posśıvel (Oliver & Brisbin
1993).
A erradicação desses animais é uma tarefa dif́ıcil, e ten-
tativas de controle e de erradicação vêm acontecendo
em diversos locais onde esses animais foram introduzi-
dos (McIlroy 1995, Cruz et al., . 2005, Schuyler et al.,
2004). No Brasil, a caça de javalis não é uma prática le-
galizada em todo território brasileiro e somente alguns
estados apresentam portarias ou instruções normativas
que liberam o abate, e que se baseiam principalmente
nas Leis No 5.197/67 e No 9.605/98, as quais predizem
que não é crime o abate de animais nocivos ou para pro-
teger culturas e rebanhos, desde que autorizado pelas
autoridades competentes.
Estudos sobre a caça de javalis são importantes, pois,
podem fornecer informações relevantes a respeito da
dinâmica das populações e da eficiência e impactos dos
métodos utilizados (Rosell et al., . 2004, Deberdt et
al., 2005). Até o momento, somente o estado do Rio
Grande do Sul conseguiu desenvolver estes tipos de es-
tudos no Brasil (Deberdt et al., 2005).

OBJETIVOS

Verificar a ocorrência da prática de caça de javalis no
Munićıpio de Tombos, na Zona da Mata Mineira. Le-
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vantar informações sobre os métodos utilizados e suas
implicações para a conservação de mamı́feros local.

MATERIAL E MÉTODOS

Áreade estudo
O estudo foi realizado em duas comunidades rurais -
Córrego dos Pereiras e Serra dos Quintinos pertencen-
tes ao Munićıpio de Tombos (20o91’67” S e 42o03’33”
W), o qual está localizado na região da Zona da Mata
na porção Leste do Estado de Minas Gerais. Inserido
na Bacia hidrográfica do Rio Paráıba do Sul, o Mu-
nićıpio de Tombos é cortado pelo Rio Carangola, sendo
as duas comunidades rurais estudadas localizadas no
lado esquerdo deste Rio, e limitam - se com o Mu-
nićıpio mineiro de Faria Lemos e com o Munićıpio de
Porciúncula, pertencente ao estado do Rio de Janeiro.
A topografia é pouco variada e definida por colinas com
vales de fundo chato, com altitudes que variam de 202
a 1.219 m acima do ńıvel do mar (IGA 1980, Eisenlhor
2008). Os padrões de chuvas são fortemente sazonais,
com uma distinta estação seca de Maio a Setembro, e
uma estação chuvosa de Outubro a Abril (Melo et al.,
. 2005).
A descoberta do jupará (Potos flavus) e o registro
de outros mamı́feros ameaçados de extinção em dife-
rentes fragmentos florestais no Munićıpio permitiram
a classificação da região de Tombos como de priori-
dade biológica “Extrema”, no workshop que reavaliou
as áreas contidas no documento “Biodiversidade em Mi-
nas Gerais: um Atlas para sua conservação” (Biodiver-
sitas 2005; Melo et al., 2005).
Coleta dos dados
Os dados foram obtidos através de conversas informais,
e de entrevistas semi - estruturada com os morado-
res das duas comunidades estudadas durante o peŕıodo
de Outubro de 2010 a Abril de 2011. O questionário
aplicado fazia parte de um estudo sobre os impac-
tos econômicos e ambientais causados pelos javalis na
região, e dentre as várias perguntas presentes no ques-
tionário, duas estavam relacionadas à caça desses ani-
mais. Informações adicionais cedidas pela Secretaria de
Meio Ambiente de Tombos, também corroboraram com
o trabalho.

RESULTADOS

Das 18 pessoas entrevistadas até o momento, 62,5%
afirmaram existir caça de javalis nas duas comunidades
estudadas, 37,5% disseram não saber nada a respeito.
No entanto, pode haver um viés nesta amostragem uma
vez que percebemos que algumas pessoas tinham medo
de se comprometer ao dar este tipo de informação.
Dentre as técnicas de caça utilizadas pelos moradores

locais, destacam - se a utilização de currais/armadilhas
com ceva, e a armadilha de laço. Geralmente os mora-
dores deixam essas armadilhas constantemente arma-
das em suas lavouras como uma forma de minimizar
os prejúızos gerados pelos ataques desses animais às
plantações agŕıcolas e controlar a sua população. No
Rio Grande do Sul, a utilização de armadilhas para a
captura de javalis asselvajados se mostrou um método
ineficiente, enquanto a armadilha de laço apresentou
bons resultados e a utilização de matilhas com cães
treinados se mostrou o método mais eficiente (Deberdt
et al., 2005). Em Itápolis/SP, proprietários rurais
também utilizavam armadilhas rudimentares e arma-
dilha de laço para capturar javalis clandestinamente,
sendo que a armadilha do tipo laço foi a única que
apresentou resultados positivos (IBAMA, dados não
publicados). Para nossa área de estudo, dados sobre
a eficiência destes métodos precisam ainda ser melhor
quantificados, mas de acordo com os relatos dos mora-
dores a caça desses animais ocorre principalmente na
estação chuvosa coincidindo com o peŕıodo de plantio
de algumas roças, e ambos os métodos têm gerado bons
resultados. Como exemplo, na comunidade de Santa
Clara; distrito de Porciúncula/RJ e vizinha às nossas
áreas de estudo; um morador capturou uma fêmea com
seis filhotes através do método de armadilha com ceva.
O método de poleiros ou plataformas de espera também
vem sendo utilizado na região, mas este parece ser efe-
tuado principalmente por caçadores esportistas e não
pelos moradores locais, e pode ocorrer durante todo o
ano.
A caça de javalis não está legalizada no estado de Mi-
nas Gerais, no entanto os moradores o fazem com res-
paldo da Lei 5.197/67 e Lei 9.605/98. No entanto, ne-
nhum tipo de fiscalização sobre a caça de javalis foi
efetuada durante o peŕıodo deste estudo e 82,4% dos
entrevistados disseram não ter recebido nenhum tipo
de informação a respeito desses animais pelas autori-
dades governamentais do munićıpio. Tal quadro pode
trazer implicações para a conservação de mamı́feros na-
tivos, uma vez que os tipos de armadilhas utilizadas
pelos moradores da região ficam constantemente arma-
das nas lavouras e são pouco seletivas, principalmente
a armadilha do tipo laço (Deberdt et al., . 2005).
Mamı́feros nativos, como a paca (Cuniculus paca) e a
capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), podem acabar
sendo capturados de forma acidental e suas populações
podem sofrer decĺınio na área de estudo. Em alguns
páıses da Europa, armadilhas e laços colocados para
capturar javalis têm causado a morte de ursos pardos
(Ursus arctos), constituindo um dos principais motivos
para a mortalidade desta espécie ameaçada (Rosell et
al., . 2001).
Outro impacto indireto sobre a conservação da fauna
nativa, é que quando a sociedade entra em conflito com
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uma espécie, neste caso o javali, mas a sua semelhança
com uma espécie nativa acaba por colocar em risco esta
última (Oliveira & Pereira 2010). Embora espécies de
porcos - do - mato nativas não tenham sido registradas
no levantamento etnozoológico na nossa área de estudo,
a semelhança dos javalis com essas espécies pode ser
uma ameaça para a conservação das mesmas em outros
locais da região onde elas ainda possam estar presentes.
Ao longo deste trabalho, percebemos também que a
captura de javalis para fins de criação vem ganhando
espaço entre os moradores e constitui - se em ou-
tro agravante para a conservação da biodiversidade na
região, bem como uma ameaça para a saúde humana e
de outros animais. O interesse na manutenção de ja-
valis em cativeiros pelos proprietários rurais da região
pode fazer com que estes animais cheguem a áreas onde
ainda não estão presentes caso venham a escapar do
cativeiro, aumentando sua distribuição na região e con-
sequentemente os impactos a outros ecossistemas. De
acordo com Fonseca et al., (2009) a fuga do cativeiro
nas fazendas do Rio Grande do Sul é uma das causas
para a rápida expansão de javalis neste estado. Além
disso, a manutenção desses animais em cativeiro sem
controle sanitário, pode representar um risco a saúde
humana e de outros animais uma vez que os javalis po-
dem servir de reservatório de várias doenças como: fe-
bre aftosa, leptospirose, doenças dos cascos e da boca,
teńıase, peste súına clássica, entre outras (Rosell et
al., 2001, Mundim et al., 2004, Rossi et al., 2005,
Hartley 2010, GISD 2010).
Estudos sobre a caça de javalis são raros no Brasil e em-
bora este trabalho ainda apresente dados preliminares
e descritivos, percebemos a importância deste tipo de
estudo para o melhor entendimento da dinâmica das po-
pulações de javalis asselvajadas, e suas implicações para
a conservação da fauna local. Estudos de caça, pode
ser uma importante ferramenta utilizada para estimar
o tamanho populacional, razão sexual, recrutamento de
indiv́ıduos, análise de dieta através de conteúdo esto-
macal, análise molecaular, entre outros (Fernández -
Llario & Mateos - Quesada 2003, Baubet et al., . 2004,
Herrero et al., . 2004, Skewes et al., . 2007, Deberdt
& Scherer 2007). A captura de uma fêmea e seis fi-
lhotes próximo a nossa área de estudo, por exemplo,
demonstra que a população de javalis vem conseguindo
sobrebiver e se reproduzir na região.
Neste contexto, destaca - se a importância de se fa-
zer estudos mais aprofundados sobre a caça de javalis
na região de Tombos etrabalhos de educação ambiental
com os moradores locais, a fim de orientá - los quanto os
efeitos das técnicas de caça sobre a mastofauna nativa,
bem como dos impactos causados pela introdução desta
espécie exótica, e evitar que estes animais cheguem à
áreas ainda não ocupadas.

CONCLUSÃO

Embora ainda não legalizada, a caça de javalis
vem sendo praticada principalmente pelos morado-
res da área de estudo como forma de minimizar os
prejúızos gerados pelos ataques dos javalis às plantações
agŕıcolas.
Dentre as técnicas utilizadas destacam - se as arma-
dilhas de ceva e de laço. Tais armadilhas são pouco
seletivas e podem capturar mamı́feros da fauna nativa,
trazendo conseqüências para a conservação da masto-
fauna local.
A captura de javalis para manutenção em cativeiro vem
ganhando espaço entre os moradores e caracteriza - se
em uma ameaça para a saúde humana e de outros ani-
mais, bem como um agravante para a conservação da
biodiversidade na região caso estes animais fujam do
cativeiro em áreas onde ainda não estão ocorrendo.
Ainda que preliminares, os dados obtidos podem for-
necer dados importantes sobre a população de javalis
na região e demonstram a necessidade de se realizar es-
tudos mais aprofundados sobre a caça e trabalhos de
educação ambiental com os moradores locais.
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