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RESUMO 

A fauna silvestre e um patrimonio da humanidade e deve ser preservada 

pela sua importancia no equilibrio do meio ambiente. A exploracao ilegal da 

fauna da caatinga esta reduzindo, consideravelmente, o numero de especies, 

por meio de sua extincao local. Este trabalho teve como objetivo realizar um 

levantamento na cidade de Patos para fazer um diagnostico da populacao que 

possui/possuiram animais silvestres. Foram realizadas 153 entrevistas, 

distribufdas em 17 bairros da cidade de Patos - PB. O maior numero de 

animais silvestres encontrou-se na populacao de baixa renda. Todos criavam 

ilegalmente. Os animais mais freqiientes citados foram a gangarra e o galo-de-

campina. Mais da metade da populacao nunca criou animais silvestres. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras chave: manejo, fauna, silvestre. 
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A B S T R A C T 

The wild fauna is a patrimony of the humanity and it should be preserved 

by your importance in the balance of the environment. The illegal exploration of 

the fauna of the caatinga is reducing, considerably, the number of species, by 

means of their extinction. The objective of this work was to make a diagnosis of 

the wild animals reared by the population of the city of Patos, Paraiba State. 

153 interviews were undertaken, encompassing 17 neighborhoods. The largest 

number of wild animals was in the population of low income. All created illegally. 

The most frequent animals were the gangarra and the galo-de-campina. More 

than half of the population it never reared wild animals. 

key words: handling, fauna, Sylvester. 
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1. INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A relacao existente entre a fauna silvestre e a humanidade ocorre desde 

os seus primordios. As especies hoje domesticadas, como o cachorro, foram 

animais silvestres que em convfvio com o homem se adaptaram a um novo 

modo de vida. E muitas especies selvagens tern que sobreviver suportando um 

crescente impacto humano sobre os ambientes e as proprias populacdes de 

animais. As causas principais da extincao ou ameaca a conservacao de aves e 

mamiferos na natureza e a destruicao de habitats, a caca predatoria e a 

introducao de especies exoticas (TOWSENDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 2006). 

O desmatamento que, em linhas gerais, caracteriza o quadro florestal 

brasileiro esta fortemente presente na Caatinga, causando um processo de 

fragmentacao da vegetacao remanescente e deixando apenas areas isoladas e 

de tamanho reduzido na paisagem. A fragmentacao dos remanescentes de 

florestas inicia um processo de degradacao que os torna mais suscepti'veis ao 

fogo, a invasao de especies, a exploracao seletiva feita pelo homem, alem de 

causar a reducao da capacidade de algumas especies de se reproduzirem e de 

se estabelecerem, levando a perda da biodiversidade (LORENTZEN & 

AMARAL, 2002). 

Apesar da situacao critica da conservacao da biodiversidade, os dados 

sobre retirada de animais silvestres da natureza sao escassos. Na regiao 

Nordeste do Brasil, o homem rural mantem forte e estrita relacao com algumas 

especies de mamiferos. A captura de mamiferos para a alimentagao (caititus e 

tatus), criacao ou comercializacao, ainda sao condutas adotadas, apesar dos 

vigores da legislacao (CETAS, 2007). 

Como ha uma intensa urbanizacao da populacao brasileira, inclusive na 

regiao semi-arida do Nordeste, parte da pressao sobre os animais silvestres 

deve ser decorrente da demanda existente nas cidades, seja para consumo ou 

para criacao em domicilio. Os trabalhos realizados ate o momento sobre a 

fauna cinegetica nordestina, tratam dos habitos de caga do homem sertanejo 

ou do consumo de aves silvestres (LEAL e£ a/., 1994), nao tendo sido 

encontrada nenhuma referenda a algum estudo dos animais criados em 

domicilio. 
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Este trabalho objetivou avaliar a quantidade de animais silvestres criados 

em cativeiro na cidade de Patos e quais as especies mais frequentes, 

considerando variaveis como: renda da populacao, condicoes de infra-

estrutura. Tambem foi investigado o interesse das pessoas em adquirir animais 

silvestres, para reconhecer o potencial de impacto futuro sobre a fauna e 

tambem como uma possivel demanda para a criacao e reproducao em 

cativeiro. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

2.1. A Paraiba e a regiao semi-arida zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Paraiba esta localizada na regiao Nordeste, e tern como estados 

limitrofes Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceara, com uma area de 

56.439,838 K m 2 e com um total de 3.650.303 habitantes, apresentando uma 

densidade de 63,71 hab/Km 2 (IBGE, 2007). O clima e tropical umido no litoral, 

com chuvas abundantes. Na medida em que nos deslocamos para o interior, 

apos a Serra da Borborema, o clima torna-se semi-arido (sertao) e sujeito a 

estiagens prolongadas e precipitacoes abaixo dos 500mm, as temperaturas 

medias anuais ultrapassam os 26°C (PARAlBA, 1994). 

Pode-se dividir o Estado em tres regioes: a zona da mata, o agreste e o 

sertao, sendo que esta ultima corresponde a regiao semi-arida, com vegetacao 

de caatinga. De acordo com SilvazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. al. (2004), dentre os biomas brasileiros, a 

Caatinga e, provavelmente, o mais desvalorizado botanicamente. Esta situagao 

e decorrente de uma crenca injustificada de que a Caatinga e o resultado da 

modificacao de uma outra formacao vegetal, estando associada a uma 

diversidade muito baixa de plantas, sem especies endemicas e altamente 

modificadas pelas acoes antropicas (Sarmiento, 1975). 

Apesar de estar, realmente, bastante alterada, especialmente nas terras 

mais baixas, a Caatinga contem uma grande variedade de tipos vegetacionais, 

com elevado numero de especies que inclui um numero expressivo de taxons 

raros e endemicos. A Caatinga contribuem com cerca de 32,27% de toda a 

vegetacao do estado da Paraiba, as quais vem sofrendo um intenso 

desmatamento ao longo dos anos, para fins agropecuarios. O piano de manejo 

ambiental para o Estado da Paraiba e praticamente inexistente, pois depende 

necessariamente do interesse dos proprietaries de areas de dominio privado 

(PARAlBA, 1994). 

A forte descaracterizagao da vegetacao da Caatinga, associada a 

pressao de caga, refletem-se direta e negativamente sobre a composigao e 

densidade faunistica desse ecossistema, resultando na diminuigao da 

diversidade de especies ou mesmo a extingao local (MOURA, 1999). 
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2.2. A legislacao e a criacao em cativeiro de animais silvestres zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os animais silvestres sao protegidos pela legislacao brasileira, ficando o 

infrator sujeito a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9605 de 12 de fevereiro de 

1998). A posse de papagaios da fauna brasileira e de animais selvagens 

exbticos e possivel desde que oriunda de criadouros autorizados pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) e 

com a devida documentacao de origem. Os proprietaries de animais silvestres 

de origem nao comprovada estao sujeitos as penalidades da Lei. 

A aquisicao de um animal silvestre e possivel desde que seja de 

criadouros registrados pelo IBAMA, como no caso dos papagaios, podem ser 

mais caros, mas sao aves legais mansas e oferecem menos riscos de 

transmissao de doencas ao homem (zoonozes). Para se obter um animal e 

preciso que se procure o Nucleo de Fauna Silvestre na Gerencia Executiva do 

IBAMA no seu Estado ou entrar em contato com a Coordenacao Geral de 

Fauna-CGFAU em Brasilia. Existem criadouros em cada Unidade de 

Federacao, no caso do Estado da Paraiba, existem quatro criadouros 

habilitados pelo IBAMA, um localizado no Inga (onde cria-se emas), dois em 

Campina Grande, sendo que um na zona rural e outro na zona urbana 

(capivaras, cutias e emas) e um em Joao Pessoa (onde tambem cria-se emas). 

(IBAMA, 2008). 

2.3. A fauna da Caatinga 

Como as aves e mamiferos sao os animais mais cacados para criacao 

em domicilio ou outros fins, a seguir e apresentada uma pequena revisao em 

relacao as especies ocorrentes no bioma Caatinga. 

2.3.1.As aves da Caatinga 

O Brasil possui cerca de 1.800 especies, que representam 20% das 

9.000 existentes no mundo. E o terceiro pais em diversidade de aves (atras 

apenas da Colombia e do Peru). No entanto, e o primeiro em numero de 

especies em extincao. Das 1.212 aves ameacadas no mundo, 120 estao no 

pais, incluindo duas ja extintas na natureza o mutum-do-nordeste (Mitu mitu) e 

a ararinha-azul (Cyanopsitta spixii) (MOURA, 1999). 
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De acordo com SilvazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2004), a biota da caatinga nao e pobre em 

especies e em endemismos, pois, apesar de ser ainda mal conhecida, e mais 

diversa que qualquer outro bioma no mundo que esteja exposto as mesmas 

condigoes de clima e de solo. Em relacao as aves, de um total de 348 especies 

registradas no bioma, analisadas para indicar areas prioritarias a serem 

conservadas, um conjunto de 15 especies e de 45 subespecies foi identificado 

como endemico. 

Mas Silva et al., (2003) registrou um total de 510 especies de aves na 

Caatinga, distribuidas em 62 familias. Destas, 469 (91,96%) se reproduzem na 

regiao. As especies restantes estao distribuidas: migrantes do norte (4,51%); 

migrantes do sul (1,76%); especies extintas na natureza (0,20%); e especies 

com status desconhecido (1,57%). Entre as especies residentes na Caatinga, 

ha 185 especies de aves independentes de habitats florestais, 125 semi-

dependentes e 159 dependentes. Mesmo em areas restritas com vegetacao de 

caatinga a diversidade e significativa. Na Fazenda Tamandua, localizada em 

Santa Terezinha, municipio vizinho a Patos, foram registradas 146 especies e 

43 familias, em um levantamento de um ano. Dentre as especies observadas 

destacam-se periquito-da-caatinga (Aratinga cactorum), bacuraozinho-da-

caatinga (Caprimulgus hirundinaceus), canca (Cyanocorax cyanopogon) e o 

galo-de-campina (Paroaria dominicana), por serem endemicas da regiao 

nordeste (NEVES et al., 1999). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1: Galo-de-campinazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Poraria dominicana). (Fonte: Passaros 

do Brasil , 2008). 

2.3.2. Os Mamiferos da Caatinga 

No Brasil ocorrem cerca de 600 especies de mamiferos, dos quais pelo 

menos 72 sao considerados ameacados de extincao. Estudos realizados ate o 

presente sobre os mamiferos da caatinga, tern revelado uma mastofauna 
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relativamente depauperada, e uma baixa incidencia de endemismos (MARES 

era/., 1981). 

A fauna de mamiferos da Caatinga e uma das menos estudadas no 

Brasil. Apesar de ser relativamente bem conhecida, foram realizados poucos 

levantamentos sobre as especies que ocorrem (KARIME et al., 1976); Mares et 

al., (1985) consideram a sua fauna como um subconjunto da fauna do Cerrado 

e Mata Atlantica, e como sendo muito pobre em endemismos, com apenas uma 

especie endemica, o mocozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Kerodon rupestris). E interessante que mesmo 

vivendo em um ambiente xerico a fauna de mamiferos nao apresenta 

adaptagoes fisiologicas para o clima semi-arido (MARES et al., 1985; 

STREILEN, 1982). 

Na Caatinga, os mamiferos sao encontrados em baixa densidade e a 

maioria tern habito noturno, o que, aliado a coloracao, em geral, mimetica da 

plumagem, torna muito dificil sua observacao na natureza. Os vestigios 

deixados por eles (pegadas, fezes, carcacas e outros) sao os meios mais 

eficazes para detectar sua presenga (MARES et al., 1985) 

Talvez a melhor justificative para a dificuldade da fauna associada ao 

bioma Caatinga tenha sido fornecida por Vasconcelos-Sobrinho (1971). 

Segundo ele, a fragilidade ambiental do bioma faria com que a fauna se 

encontrasse com populacoes reduzidas e ate mesmo com alguns ja extintos 

regionalmente, devido nao apenas as especificidades ambientais, mas 

principalmente pela pressoes antropicas historicas, acima da capacidade de 

suporte de uma dada area do bioma. 

Na Fazenda Tamandua foram encontradas 22 especies de mamiferos 

(MOURA, 1999), numero baixo, considerando que, segundo (MARES et al., 

1981; WILLIG & MARES, 1989), existem 80 especies nao voadoras registradas 

e 46 especies de morcegos para a Caatinga De acordo com Moura (1999), 

foram encontradas na Fazenda apenas tres especies de morcegos (Desmodus 

rotundus e Diphylla sp) e cinco especies de roedores (Bolomys, Oryzomys e 

Wiedomys pyrrhorhinos). Foi observada tambem a presenca de uma especie 

de furao, o qual so poderia ser identificado com a obtencao de um exemplar, e 

do gato-mirim {Felis tigrina) e da onca de bode (Felis concolor), que estao 

ameagadas de extingao, constando na Portaria do IBAMA n° 1.522 de 
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dezembro de 1989 e Portaria n° 45 - N, de 27 de abril de 1992, que estabelece 

a lista oficial de especies da fauna brasileira ameacada de extincao. 

Figura 2:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MocozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Kerodon rupestris) (Fonte: wikipedia, 2008). 

2.4. Impactos sobre a fauna da Caatinga 

A fauna silvestre sofre com a perda de habitat, pela ocupacao humana 

para agricultura ou pecuaria, a caca de subsistencia ou caca comercial e pela 

introducao de especies exoticas (TOWSEND et al., 2006). O desmatamento 

que, em linhas gerais, caracteriza o quadro florestal brasileiro esta fortemente 

presente na Caatinga, causando um processo de fragmentacao da vegetacao 

remanescente e deixando apenas areas isoladas e de tamanho reduzido na 

paisagem (SAMPAIOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 1993). Na maioria das vezes, a fragmentacao da 

inicio a um processo de degradagao em longo prazo das areas remanescentes, 

que se tornam mais susceptiveis ao fogo, a colonizacao por especies 

invasoras, a exploragao seletiva feita pelo homem, alem de causar a redugao 

da capacidade de algumas especies de se reproduzirem e de se 

estabelecerem, levando a perda da biodiversidade (LORENTZEN & AMARAL, 

2002). 

Entre os principais impactos atuais na vegetacao nativa do bioma 

Caatinga, Sampaio et al. (1987) ressaltaram a agricultura baseada no corte e 

queima, extracao de produtos vegetais principalmente para fins energeticos e a 

pecuaria extensiva. A pecuaria e o fator de alteracao ambiental que atinge a 

uma area do bioma, afetando diretamente a biodiversidade atraves de 

mudangas nas populagoes de herbivoros natives, na composigao floristica da 

vegetagao nativa usada como pastoreio e na substituigao de parte dessa 

vegetagao por especies introduzidas (SAMPAIO et al., 1994). 
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A produgao de lenha e carvao e a segunda maior forma de exploragao 

da vegetagao nativa da regiao, depois de sua utilizagao como forrageira. 

Considerando-se o ritmo central do desmatamento para a produgao de lenha, a 

situagao na Paraiba e extremamente grave, com estimativa em 1993 de um 

estoque de madeira, sem reposigao, para apenas 13 anos. Normalmente, para 

a produgao de lenha, e feito o corte raso da vegetagao da area para a 

agricultura. Pouco ainda se sabe sobre os seus efeitos sobre a capacidade de 

regeneragao da vegetagao nativa e da fauna. Aparentemente algumas 

especies lenhosas de maior vigor tendem a dominar a comunidade apos a 

interferencia (SAMPAIOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 1993, 1994). 

De acordo com estimativas, cerca de 70% da Caatinga ja se encontra 

alterada pelo homem, so 0,28% de sua area encontra-se protegida em 

unidades de conservagao, sendo a caatinga um dos ecossistemas menos 

protegidos e um dos mais degradados. Como consequencia, algumas especies 

ja constam na lista das especies ameagadas de extingao pelo IBAMA. Os 

animais mais atingidos pela caga predatoria e destruigao do habitat sao os 

felinos (ongas e gatos selvagens), os herbivoros de porte medio (veado 

catingueiro e capivara), as aves (ararinha azul, pombas de arribaga) e abelhas 

nativas (A CAATINGA,2008). 

Todos esses processos de degradagao ambiental sao reforgados ainda 

pelo ciclo da degradagao social e da pobreza. A degradagao social contribui 

para a degradagao ambiental e vice-versa. O comercio de animais silvestres e 

um das atividades que mais ameagam o equilibrio do meio ambiente, sendo 

realizada de forma legalizada e, na maioria das vezes, de forma ilegal e 

descontrolada, desenvolvendo uma drastica diminuigao da populagao desses 

animais na natureza (MARES et al., 1985). 

A Rede Nacional de Combate ao Trafico de Animais Silvestres 

(RENCTAS) estima que o trafico de animais silvestres no pais seja responsavel 

pela retirada anual de 38 milhoes de especimes da natureza. Alem de toda 

essa perda, a atividade e caracterizada por uma inaceitavel barbaridade: em 

cada 10 animais capturados, apenas um chega ao seu destino final. Os outros 

nove acabam morrendo no momento da captura ou durante o transporte, por 

nao suportarem aos maus-tratos a que sao submetidos (Ramos, 2002). 
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Figura 3: Animais mortos devido as mas condicoes de t ranspor te e 

em cat iveiro. (Fonte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PEA, 2008). 

Os dados sobre a captura e comercializacao de animais na caatinga sao 

muito limitados. Segundo RochazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. (2008), ja foram identificadas centenas 

de casas de comercializacao de animais silvestres no Nordeste, sendo 

vendidas algumas das especies endemicas da caatinga como Icterus icterus 

jamacali (corrupiao, sofre ou concriz) e Carduelis yarreli (Pintassilgo-baiano), 

O galo-da-campina (Paroaria dominicana) em certas regioes tambem ja sofre 

uma vertiginosa queda em suas populacoes pelas acoes de captura, o mesmo 

e vendido em feiras do Sudeste por R$ 15 ou R$ 20, saindo do local de captura 

pela quantia de R$ 0,25 cada individuo. 

De acordo com os dados fornecidos pelo CETAS (Centro de Triagem de 

Animais Silvestres) de Joao Pessoa - PB, que tern por finalidade recepcionar e 

tratar os animais silvestres que sao resgatados ou apreendidos pelos orgaos 

competentes e tambem os que eram criados em cativeiro domestico de forma 

irregular, apesar de ter sido criado recentemente e das atividades de 

fiscalizacao e apreensao serem pouco frequentes, recebeu somente no ano de 

2006, 135 especies de animais de 27 ordens e 54 familias (CETAS, 2007). 

Segundo o IBAMA, regioes como Cuite, Itaporanga, Teixeira, Brejo, 

Alagoa Grande, Monteiro e Mae d'agua, sao consideradas como regioes 

criticas e como locais de captura. Ja Campina Grande, Joao Pessoa, Guarabira 

e Monteiro, sao as regioes de maior frequencia de apreensoes de animais 

silvestres. Em Joao Pessoa a rotina media de fiscalizacoes realizadas pelo 

IBAMA e de dez por ano (ou seja, uma ou duas vezes por mes), Em Campina 

Grande sao seis por ano e em outras localidades, no maximo uma fiscalizacao 

por ano. 

Outro motivo para a captura de animais silvestres e o consumo da carne. 

De acordo com Leal et al., (1994), em uma pesquisa realizada na regiao do 
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Ceara, 55,20% dos entrevistados afirmaram que consumiam as vezes aves 

silvestres, o que e um percentual consideravel; apenas 0,80% consumiam 

diariamente, 1,60% no periodo do inverno e 42,40% em nenhuma hipotese. 

Segundo Mikich & Bernils (2004), a retirada desses animais da natureza 

traz serias ameacas as populagoes silvestres, pois, a perda desses animais 

representa a perda de polinizadores, dos quais depende boa parte da produgao 

de alimento; a perda de dispersores de sementes, responsaveis pela 

recuperagao dos ecossistemas florestais; a diminuicao de controladores 

biologicos de pragas, ameacando a saude humana e a produgao vegetal e 

animal; a alteragao de genes, importantes para o melhoramento genetico; e o 

dano causado no potencial biologico ainda pouquissimo explorado. 

A extingao, na natureza, da carismatica ararinha-azul (Cyanopsitta 

apixii), no final do ano de 2000, por exemplo, e apenas um entre os milhares de 

eventos de extingao que devem ter ocorrido na regiao das caatingas nos 

ultimos seculos (SILVAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al., 2004). 

Segundo relatorios do IBAMA, as especies mais apreendidas/recolhidas 

nos CETAS sao, aves como os canarios, azuloes, papagaios, e mamiferos 

como veado-catingueiro, macacos, tatu, etc. Em 2007, houve uma significativa 

diminuigao da entrada de animais silvestres no CETAS, quantificando 2815 

animais, sendo que 21 destes animais eram exoticos (CETAS, 2008). 
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3. MATERIAIS E METODOS 

3.1. Area estudada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O levantamento de dados foi realizado na cidade de Patos, na 

messoregiao do Sertao Paraibano (Figura 4) a 301 km de distancia da capital 

Joao Pessoa. Fundada em 1903, e um polo regional do baixo sertao paraibano 

e setores do RN e PE. A sua populacao estimada e de 97.276 habitantes 

(IBGE, 2007), com densidade de 191,6 hab/Km2. Seu IDH (Indice de 

Desenvolvimento Humano) e de 0,678 (PNUD/2000), seu PIB (Produgao 

Interna Bruta) e de 364.194.000,00 (IBGE, 2005). 

Figura 4: Mapa com as divisoes dos ecossistemas e a divisao do territorio 

brasileiro. (Fonte: Google, 2008). 

3.2. Coleta e analise de dados 

A pesquisa foi realizada na cidade de Patos, em 17 bairros dos 54 

existentes no periodo de 27 de julho a 06 de agosto de 2008. Este numero de 

bairros a ser estudado foi obtido atraves de calculos, onde tambem se alcangou 

o numero de casas que seriam entrevistadas. Atraves de amostragens, os 

setores censitarios foram demarcados pelo IBGE, obedecendo a criterios de 

operacionalizagao da coleta de dados, de tal maneira que abranja uma area 

que possa ser percorrida por um unico recenseador em um mes e que possua 

em torno de 250 a 350 domicilios (em area urbana). 
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Os bairros contemplados de acordo com o material fornecido pelo IBGE 

foram o da Brasilia, Belo Horizonte, Centro, Conjunto Noe Trajano, Jardim 

(Brasil, Guanabara, Lacerda, Pedro Firmino, Queiroz e Santa Cecilia), Jatoba, 

Liberdade, Monte Castelo, Multirao, Salgadinho, Santo Antonio e Sao 

Sebastiao. 

Apos a selegao do setor, foi marcado um ponto no mapa, sem 

conhecimento do local, para inicio da coleta de dados (caso haja um terreno 

baldio ou outra situacao que nao seja uma residencia, sera procurada a mais 

proxima), este ponto foi obtido atraves de sorteio de quatro ruas em cada setor, 

seguindo a ordem cronologica do sorteio. 

A partir dai, foram realizadas entrevistas nas residencias seguintes, tres 

casas adiante (no caso de algum impedimento, como ausencia dos moradores, 

sera feita na casa seguinte, ate se completar um total de nove entrevistas). 

Foram realizadas 153 entrevistas, sendo selecionados 17 setores, 

considerados e distribuidos pela classificacao em populares ou de classe 

media-alta, de acordo com a proporcao de familias com renda de ate um 

salario minimo (aqui associados a classe popular) e de maior renda 

(associados a classe media-alta). 

Foram efetuados os calculos para a obtencao amostral necessaria para 

o inicio da pesquisa nos domicilios. Sorteou-se 30% dos setores demarcados, 

segundo o IBGE, (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica). O segundo 

passo foi contemplar os principais bairros da cidade. Em seguida, sortearam-se 

as ruas a serem amostradas dentro dos setores selecionados. Por fim, para 

uma intensidade amostral de 153 domicilios, foram amostrados nove por bairro. 

As entrevistas foram orientadas por meio de um questionario semi-

estruturado, composto de vinte e nove perguntas, algumas permitindo 

respostas objetivas, tipo sim ou nao, e outras abertas, que servem de 

orientacao para o entrevistado (Apendice 1). As questoes estao divididas em 

tres focos: pesquisa do tema, dados s6cio-economicos e de infra-estrutura e o 

socio-ambiental. Os dois ultimos forneceram elementos para a analise dos 

resultados acerca do tema da pesquisa em relacao as variaveis como renda, 

condicao de vida, etc. 

Durante o processo de entrevista nao foi possivel observar todos os 

animais relatados, por isso, a correspondencia com o possivel nome cientifico 



23 

foi realizada com base na literatura da fauna local, especificamente Neves et al. 

(1999), que trata de um levantamento de aves na Fazenda Tamandua. 

Tambem foram consultadas as sinteses do conhecimento da fauna de aves e 

mamiferos da caatinga (SILVAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al. 2003; Oliveira et al, 2003 

respectivamente). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1. Caracterizacao dos informantes nas residencias 

Foram entrevistadas 153 pessoas, sendo que destas, 38 eram 

aposentadas. Os que trabalhavam distribufam-se em pelo menos 24 profissoes 

diferentes. Nao foi possivel identificar a profissao de alguns residentes, em 

virtude da ausencia dos proprietaries no momento da entrevista. 

Observou-se que muitos dos entrevistados nao tinham conhecimento do 

animal e poucos sabiam distinguir o que significava "animal silvestre" de um 

"animal domestico", necessitando-se de esclarecimentos por parte do 

entrevistador, para que se pudesse identificar qual o animal que os mesmos 

possuiam e se era um animal silvestre ou nao. 

De acordo com os dados obtidos, a maior parcela da populacao possuia 

uma renda de ^ 2 salarios minimos (102 pessoas, correspondendo a 67%), ja 

as que continham uma renda > 2 ate 6 salarios minimos totalizavam 38 

pessoas (25%), 11 pessoas nao souberam informar a renda da familia (7%), e 

finalizando, 2 dos entrevistados obtinham uma renda > 6 s minimos (1%). O 

bairro do Multirao foi constatado ser o mais carente, onde possuiu apenas um 

animal silvestre. O Belo Horizonte e Brasilia foram os bairros, entre os 

entrevistados, que apresentaram uma renda mais alta, onde foi diagnosticado 

que nunca possuiram e nao possuem animais silvestres, ja o maior numero de 

animais silvestres foi encontrado no bairro de classe media, o Jardim 

Guanabara, com sete animais, dos quais seis ainda eram criados nas 

resid§ncias. 

A maior parte das residencias era de propriedade dos moradores, fonte de 

informacao, 64,7% (99 casas) era proprias, apenas 2,0% (3 casas) eram 

financiadas, 29,4 % (45 casas) eram alugadas e 3,9% (6 casas) cedidas. 

Obteve-se tambem, os dados referentes as condigoes de composigao 

estrutural da residencia, esgotamento sanitario, onde foi observado tres tipos 

(fossa, galeria e terreno baldio) (Figura 2) e de calgamento das ruas, sendo 

72% calgadas. 
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Esgoto sanitario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 5. Numeros referentes as condicoes de esgoto sanitario encontrado nas 

residencias. 

Grande parte do sistema de esgoto sanitario das residencias visitadas era 

de galeria (Figura 5). Em poucas nao havia um sistema basico de coleta do 

material coliforme, apresentando sistema de fossa ou eliminando os dejetos no 

terreno baldio. 

Um dos dados que nao foi possivel obter, foi o que se refere ao tamanho e 

condigoes estruturais da casa, pois em muitas das entrevistas realizadas, nao 

foi possivel ter acesso a parte interna do domicilio, nao podendo desta forma, 

observar e obter tais informagoes. 

4.2. Especies criadas em domic i l io e frequencia 

Foram citadas 15 especies de aves e tres de mamiferos (Tabela 1) 

criadas em 52 domicilios, que corresponde a 33,98 % do total. As especies 

criadas foram informadas pelo nome popular, nao sendo possivel em muitos 

casos saber a identidade taxonomica A maioria das especies nativas ocorre 

em areas de caatinga e sao pouco sensiveis a degradagao ambiental (SILVAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et 

al, 2004). 

Galeria Fossa Terreno baldio 

Tipos de coleta 
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Tabela 1: Numero, frequencia e percentagem do total de animais 

silvestres foram e que estao sendo criados nos domicilios. 

Animais 

Nome cientifico 
N°. de N°. de Frequencia I 

(Nome popular) citacdes individuos % 

AVES 

1. Gangarra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAratinga cactorum 29 31 28 :4 

| 2. Xexeu Carinas CP/A 1 1 1,0 

3. Galo-de-campina Paroaria dominicana 15 17 15,6 

I 4. Rolinha Columbina sp 4 4 3,7 

I b. Azulao uyanocompsa brissonn | 3 6 2,7 

| b. uoiaao Sporophiia sp. y 10 9,2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ .  L-ancao Cyanocorax 

uyaiiuijuyuii 

6 6 5,5 

8. Papagaio Amazona sp. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' I « J 

y. Menquito-australiano '/ 
-> 

iu . Canario-aa-terra Sicaiis sp 
•i  n 
i  \j 

•i n 
i  w 

n o 

i i. Concris icterus jamacaii 
-I  

• , *-* 

i2. Asa-bianca Siuiuytitis versiuuiurus i 
I  •1 1 0 

13. S d U l d TuiduS Sp. 3 4 3,7 

l * t .  o u i y u c s a 
i 3 2,7 

i vi .  i v i a i a u a n a 
2 2 1,8 

MAMIFEROS 

16 Mccc 1 1 1,0 

1 7 D r o o Ga!s3 spixii 1 1 1.0 

18. Macaco 
Cebus apela ou 

CallithnX jaCChuS 

1 1 1.0 

TOTAL 98 109 100 

* Numero de citacoes refere-se a quantas vezes um referido animal foi citado e 

nao a quantidade de animais, por isso nao contabilizou 109 animais. 

Dentre os animais citados, os que apresentaram as maiores frequencias 

foram gangarra e galo-de-campina. Apenas uma especie exotica foi citada, o 
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periquito-australiano. Com relacao as especies de papagaio, os mais criados 

em cativeiro e a Amazona aestiva (Papagaio-verdadeiro), Amazona amazonica 

(Papagaio-do-mangue) e Amazona brasiliensis (Papagaio-de-cara-roxa), sendo 

que este ultimo encontra-se ameacado de extingao segundo a Lista Oficial de 

Fauna ameacada de extingao. (MMA - Ministerio do Meio Ambiente, 2008). 

Alguns autores afirmam que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Amazona aestiva pode ser observada em areas 

de floresta dentro da regiao das caatingas (OLIVEIRA et al. 2003). Porem, a A. 

brasiliensis e tambem citada para o estado da Paraiba, sendo relatada sua 

ocorrencia em areas de mangue. Assim os exemplares citados devem ser de 

A. aestiva ou A. brasiliensis, Neves et al. (1999). 

Algumas das especies citadas na Tabela 1 sao endemicas da caatinga, 

como o galo-de-campina, o cancao e o concris (Neves, et al, 1999). Devido a 

isto, deve-se ter uma preocupagao com relagao a caga predatoria destas 

especies, pois o fato de serem endemicas pode acarretar prejuizos maiores a 

fauna com o aumento da exploragao. A unica especie citada no trabalho que se 

encontra ameagada de extingao e o azulao; vale salientar que foram citados 

tres deste animal, um importante numero para esta contagem. Segundo Leal 

filho et al. (1994), a rolinha e uma ave silvestre bastante utilizada para 

alimentagao, sendo a segunda ave mais consumida no Crato, CE, enquanto a 

primeira foi a Arribaga (Zenaida auriculata). Esta ultima, porem, nao foi citada 

neste trabalho pelos entrevistados. 

Existem tres tipos de rolinha na area da caatinga: Rolinha-camburete 

(Columbina minuta), Rolinha-branca [Columbina picui) e a Rolinha cascavel 

{Sardafella squamata). Tambem foram mencionados o Sicalis sp. (canario), 

tambem contendo tres tipos, mas o que ocorre na regiao da caatinga e o 

canario-verdadeiro {Sicalis flaveola). Ja no caso do sabia, sao dois tipos. 

Sabia-laranjeira (Turdus rufliventris) e o Sabia-poca {Turdus 

amaurochalinus)(HE\/ES et al., 1999). Um dos entrevistados informou que 

criou um macaco, o qual nao soube identificar, mas supoe-se que o mesmo se 

referia a especie da propria regiao da caatinga, que e o mico-estrela (Callithrix 

jacchus) ou ao sagui de tufos pretos (Callithrix penicillata), e estao ameagados 

de extingao, e sao bem vulneraveis, ou seja, de facil obtengao pelo homem. 

(Viva Terra, 2008). 
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4.3. Criacao de animais em relacao ao nivel e renda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Observou-se que o maior numero de animais silvestres concentra-se nas 

residencias de menor renda 2 salarios minimos). Um dado interessante que 

deve ser ressaltado e o fato do menor numero de animais silvestres se 

encontrarem nas residencias com maior renda salarial. Fato este que denota 

uma maior conscientizacao por parte dos que podem ter acesso a uma maior 

quantidade de informagoes (Tabela 2). 

Tabela 2: Numero de animais obtidos para cada c lasse de renda salarial. 

Animais Raiya Media Alta 

N° de 0/ 
/o 

N° de % N° de % 

animais i animais animais 

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c 

-i 

Asa-Rranr.a 1 m n 

Burguesa 3 100 

Caricao 4 66,66 2 33,33 

Canaric 10 Q 3 23,0 

Concris 2 100 

Galo-de-campina 1b 83,33 3 16,66 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ ~v _ 1 1 _ 

ouiouu 
o 
O 

*-> 

Macaco 100 

Maracana 1 50,0 1 50,0 

MOCO 1 100 

l  u p u y u i u 
A 
T 

cn n O 0 7 C - I O C 

Periouito (nannarral ?1 70,0 7 23,33 2 6,66 

Periquito - Australiano 1 100 

Prea 1 100 

Polinho 3 100 

Sabte 2 50,0 2 50.0 

Sagui 1 100 

Xexeu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A 
1 

a r vr \  
1 uu 

Total 32 75% 24 23% 3 2% 
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Em 39 casas foram encontrados 82 animais, em 12 foram encontrados 

24 e em apenas uma casa foi diagnosticado que tinham sido criados tres, 

ent§o, independente de renda, todos ja adquiriram animais silvestres zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4. Local de origem dos animais e forma de obtencao 

Os animais criados vieram de varias localidades, principalmente do 

municipio de Patos (Tabela 3). Se considerarmos a regiao de Patos, foram 

obtidos 74 animais. Os restantes foram obtidos em Teixeira, que fica 

aproximadamente a 40 km da cidade de Patos, em Picui no Curimatau 

paraibano, uma regiao tambem de caatinga, porem situada em lugar mais 

elevado no planalto da Borborema, em Sao Paulo e outros lugares diversos. 

Alem disso, outros lugares nao foram informados de forma precisa, como o 

obtido no Cafe do Vento que e um ponto de parada na estrada para Joao 

Pessoa, na Zona da Mata. 

Apesar do informante entrevistado nao ter sido um residente em 31,5% 

das moradias, isso limitou pouco a obtencao de informacoes, pois somente 

cinco animais de um total de 109 nao tiveram registro da origem e forma de 

obtencao. 

E provavel que animais mais dificeis de serem encontrados na regiao, 

como os papagaios tenham sido adquiridos de outros criadores, pois foram 

citados os municipios de Patos, Picui, Pianco e Catingueira, onde nao existem 

matas sempre verdes e nunca devem ter existido populagoes naturais dessas 

aves. De acordo com as informacoes obtidas, grande parcela da populagao 

entrevistada nunca criaram um animal silvestre (63,39%), dos que criam 

atualmente (13,1%), cerca de (6,5%) ja criavam anteriormente, mas alguns 

nunca criaram no passado, e alguns que nao criam atualmente, ja criaram no 

passado (17%). 
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Tabela 3: Levantamento da origem dos animais encontrados nas 

residencias, forma de aquisicao e o numero de citagoes na cidade de 

Patos - PB . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Urigem dos Especies Forma de aquisicao PS"de N
u

de 

2SI&S3IS CatSC/vSS unimoic zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cafe do vento - PB 1 R ( l ) 1 1 

Caico - RN 1 R ( l ) 1 J 

Campos sales - CE 8 R (D 1 1 

Catingueira - PB 8 R ( l ) 1 1 

Nao soube informar 1, 8 - ; R ( l ) 4 4 

Patos - PB 14. 8, 3, 1, 9, 10, 

1 1 , 3 , 4, 6 , b, 15 

C(13) ;R(18) : Cap (8) 40 89 

Pianco - PB 16, 17, 8, 12, 3,7, 

13 , 1U, 15, 1 

C a p ( l ) 1 

Picui - PB 8 R ( l ) 1 1 

PB - indefinido 1 R ( l ) 1 

Quixaba - PB 3,7 C a p ( l ) 1 2 

S. J. de Espinharas - PB 10,3. 1 R (2); Cap (2) 4 4 

Sao Paulo - SP 3. 10 Cap(2) 2 2 

S
, a teresinha - PB 2,3 C(2 ) 2 2 

Teixeira - PB 
-> 

C a p ( l ) 1 1 

Total Ul zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Art 
ivy 

* Os nomes das especies correspondentes aos numeros estao na tabela 2. 

R = Recebido; Cap. = Capturado; C. = Comprado 

4.5. Forma de aquis icao 

Alguns dados foram informados por pessoas da casa (as vezes nao era 

o dono do animal) ou pessoas que trabalhavam na residencia, nao sabendo 

informar como o animal foi adquirido. Muitas das capturas foram realizadas na 

prbpria residencia ou em sitios, onde o proprio entrevistado capturava o animal 

ou alguem o fazia e o p resen tea^ -d^yezes , com mais d e u m animal. 
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Aquisicao do animal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

44 -

2 41 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V) 

s 
* 38 

HBosabe Recebeu Capturou Comprou 

Forma de aquisicao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 6. Numeros referentes a forma de aquisicao dos animais pelos 

entrevistados. 

A maior forma de aquisicao destes animais foi atraves da compra 

contabilizando 38% (41 aquisicoes), a captura totalizou 35% (38 aquisicoes), e 

por fim, as formas de aquisigao por recebimento e os que nao souberam 

informar concentraram-se como os menores indices, com 34% (37 aquisicoes) 

cada (Figura 6). E provavel que os animais que foram comprados tenham sido 

adquiridos no mercado ilegal de trafico de animais. 

A parte restante, os que foram capturados, recebidos ou que nao 

souberam informar, devem ter sido retirados do ambiente natural de forma 

ilegal, cometendo uma seria infracao contra a fauna e o meio ambiente. 

4.6. Destino dos animais 

Dos 62 animais citados, 39 souberam-se os destinos e os outros tres nao 

souberam informar, foram criados em domicilio no passado, 19 (49%) 

morreram, oito (18%) foram soltos em area rural ou urbana pelos proprios 

proprietaries, cinco fugiram e cinco foram entregues para outras pessoas 

criarem (representando 13% cada), e apenas dois animais foram vendidos 

(Figura 7). 



Morreu Soltou Fugiu Desfez Vendeu 

Destine- dos animais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

figura /. rNumeros reierentes ao aest.no aos animais miormaao peios 

entrevistados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A maioria dos animais criados morreu, um dos fatores observados atenta 

para o fato de que os seus respectivos donos nao sabiam ou nao queriam 

cuidar deles como necessario. Muitas pessoas pensam que char animais 

silvestres e simplesmente prende-los numa gaiola ou viveiro e dar qualquer 

coisa para alimenta-los. Mas, deve-se ter cuidado nos tratos com o animal, pois 

isto pode leva-los a morte, como ocorreu. 

4.7. Fatores de desinteresse pela criacao de animais silvestres 

Dentre os entrevistados que nao criam animais silvestres, 58 pessoas 

(37%) nao o fazem por falta de interesse, ja outro valor significativo refere-se 

ao fato de 25 pessoas nao gostarem da criacao desse tipo de animal (16%). Ja 

18 dos entrevistados (11,5 %) informaram que nao tinham condicoes de char, 

por nao ter tempo disponivel ou nao ter espago. 

E preocupante que muitos informaram que nao possuem animais 

silvestres por nao conseguir encontrar (16 pessoas - 10,13%) foi maior do que 

a parcela dos entrevistados tinham conhecimento que tal pratica e ilegal (10 

pessoas - 6,3%). Outros fatores relacionam-se ao fato da criagao ser 

trabalhosa e ser cara a obtengao destes animais (7 pessoas, correspondendo a 

4,43% cada), ao sentimento de pena de aprisionar tais animais em cativeiro 

http://aest.no
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domestico (5 pessoas - 3,1%) e por fim, alguns informaram que nao adquiriam 

mais algum animal pelo fato de possuir ou ja terem possuido o animal de que 

tinha interesse e pelo fato de serem alergicos (4 pessoas, sendo 2,5% cada) 

(Figura 8). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 8. Numeros referentes aos fatores de desinteresse na criacao de animais 

silvestres informado pelos entrevistados. 
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5. C O N C L U S A O 

Apos efetuadas as entrevistas, observou-se que, a maioria dos animais foi 

obtida principalmente na regiao de Patos, atraves da compra em comercio 

ilegal, menos o que se refere aos mamiferos mencionados, pois todos eles 

foram capturados em seu habitat natural. De acordo com os dados obtidos, a 

maior parcela destes animais era e e criada pela a populacao que pertence a 

baixa renda (salario igual ou menor que um salario minimo) e que uma 

pequena parcela destes nao possuiam infra-estrutura basica de esgotamento 

sanitario e pavimentacao de suas ruas. 

Dentre os entrevistados (onde 31,5% nao eram os residentes), observou-se 

que os mesmos nao adquiriam conhecimento para destingir o que e um animal 

silvestre e que, sua criacao em cativeiro e proibida, (maior parte dos animais 

silvestres criados nao sobreviveram ao cativeiro), ao menos da forma em que 

os mesmos foram adquihdos, poiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao tinham permisscio para cria-los, ou nao 

foram adquihdos no comercio de forma legal, ou seja, que detem o registro do 

IBAMA, o qual permite ao proprietario do comercio, reproduzir e vender os 

animais legalizados. Dentre os animais citados, eram especies endemicas, um 

exotico e quatro encontra-se ameacado de extingao. O ponto positivo e que a 

maioria dos entrevistados nunca possuiu animais silvestres. 

No entanto, uma boa parcela dos entrevistados informou que futuramente 

poderia char animais silvestres. Uma menor parcela dos informantes 

possivelmente, nunca irao obter algum animal silvestre, pois os fatores 

mencionados sao irreversiveis, como o fato de ser alergico, por exemplo. 

De acordo com os dados informados pelos entrevistados, de 109 animais, 

62 ja foram criados (57%) e 47 estao sendo criados (43%). Isto denota uma 

queda de 15% na chagao destes animais, mas ainda e uma percentagem alta, 

e, principalmente, pelo fato de nenhum destes animais terem sido obtidos de 

forma legal, ou seja, com autorizagao do orgao competente ou criadouros aptos 

para a sua comercializagao. Um dos animais silvestres mais citados como 

sendo o preferido para a chagao foi o papagaio, o qual sofre grande pressao 

antrbpica. 

Conforme os dados obtidos atraves do levantamento efetuado, observou-se 

que as populagoes entrevistadas da regiao de Patos adquiriram os animais por 
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simples prazer de te-los, observando a beleza do canto e/ou da plumagem dos 

animais. Alguns dos entrevistados acreditam que e normal criar esses animais 

em cativeiro, mas comentaram a respeito da proibicao e da fiscalizacao, 

contudo, nao se intimidam com tais fatos, ja outros, confirmam que nao 

adquiram algum animal devido a tal proibicao. 

Conclui-se que, mesmo sabendo das restricoes, a populacao nao se 

amedronta, porque, a fiscalizacao nao ocorre com tanta frequencia e 

intensidade, e que a legislacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao impoe penas severas em determinados 

casos. Tambem foi observado que ha uma deficiencia na informacao sobre 

este assunto, ou seja, nao ha uma programas de educacao ambiental atuante 

na regiao de Patos, dificultando assim, uma conscientizacao da populacao, o 

que causa uma total ou parcial falta de conhecimento, aceitaccio e cumprimento 

da lei. A educacao ambiental e um ponto importante para que se ocorram 

mudancas positivas; outro fator de extrema importancia e a ausencia de 

trabalhos de combate ao trafico, comercio e chagao de animais silvestres na 

regiao, o que desencadearia outro posicionamento da populacao, e com isto, o 

equilibrio da natureza seria protegido. 
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ANEXO 
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Questionario utilizado nas entrevistas 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

CAMPUS DE PATOS-PB 

Pesquisa Sobre a Fauna de Animais Silvestres em Domicilios na Cidade de Patos 

Aluna: 

Data: Hora: 

Rua: Bairro: 

Pesquisa Socio-econdmica 

1 Quantas pessoas residem? 

2 Tern filhos? Sim (..) Nao (..) 

Existe interesse em criar animais silvestres? 

Sim (..) Nao (..) 

Qual? 

3 Quantas pessoas estudam e quantos anos? 

Idade? 

4 Quantas pessoas ajudam na renda familiar? 

5 Ocupacao? 

6 Renda familiar estimada? 

Pesquisa de Infra-estrutura 

7 Calcamento? 

8 Forma de destino do lixo(coletado, queimado, enterrado etc.)? 

9 Domicilio permanente ou improvisado? 

10 Casa, apartamento ou comodo? 

Alvenaria? 

11 Condicao de ocupacao (propria, alugada, cedida etc.)? 

12 Forma de abastecimento de agua: rede, poco ou outros? 

13 Forma de esgotamento sanitario? 

Pesquisa Socio-ambiental 

2 Tern filhos? Sim (..) Nao (..) 

Existe interesse em criar animais silvestres? 

Sim (..) Nao (..) 

Qual? 

14 Criam algum animal silvestre? Sim ( ) Nao ( ) 

Ja criou? 

A quanto tempo? 

Quais? 
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15 Condicao do animal (cativeiro, solto, etc.)? 

16 Qual era (e) o animal? Descreva as caracteristicas! 

Nativo ou exotico? 

17 Em que decada adquiriu os animais? 

18 Qual a forma que o adquiriu? 

Captura ( ) Compra ( ) Recebeu de alguem ( ) 

19 Porque adquiriu o animal? 

20 Origem (lugar)? 

21 Ha algum tipo de animal silvestre que gostaria de criar? E por que nao cria? 

22 Se alguem pedisse para soltar o animal, o que voce faria? 

23 O que voce acha de se criar animal silvestre em domicilio? 

24 Houve reproducao? Quantas vezes? 

25 Voce tern interesse de se desfazer do animal? 

Porque? 

26 Qual o destino dos animais que criou? 

27 Na sua opiniao, voce acha que a quantidade de animais silvestres esta: 

Aumentando ( ) Diminuindo ( ) Constante ( ) 

Obs.: (nas residencias, comercializacao) 

28 Onde voce ve a comercializacao de animais silvestres aqui em Patos? 

29 Voce comercializa animais silvestres? 

A quanto tempo? 

Anotacoes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Obs.: por motivos superiores, nao foi possivel registrar todos os dados, 

devido a falta de informacoes necessarias por parte de alguns entrevistados, 

por isso, algumas das perguntas do questionario nao foram utilizadas. 


