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Ocorrência e avaliação de danos causados por roedores, 
pragas do cacaueiro na Bahia, Brasil 

Paulo Fernando Nunes da Cmz I 

Resumo 

NOTA 

Os roedores também se consli tuem como pragas do cacauoiro na Bahia o sua importância 
se manifesta no ataque aos fruto s do cacaual em diversos estágios de de envo lvimento. perfuran· 
do·lhe s a casca para se alimentarem da muci lagem quo reveste as amêndoas as quais ão abandona· 
das no solo . As espécies capturadas e identificadas como as mais freqüentes foram : Rodent i. -
Necloryus squamipes (Brant s, 1827). Ra/tus ra/tus (L. 1758 ). Thomasomys sp .. Rhipido mys p. 
e Akodon sp. - Marsupialia - Marmosa sp. Os resultados obtidos mo traram uma tendência 
maior de danos compat ível com a época de frutificação mais in tensa do cacaueiro. atingind o. em 
uma das áreas. níveis da ordem de 48.0% e 15.6% no meses de agos to e dezembro do 1977. Esses 
níveis de danos foram bas tan te reduzidos nos ano subseqüentes (1978 a 1980). provavelmcnte 
dovid o a medidas profiláticas c de con trole qu ímico recomendadas. 

Palavras·chave: Theobroma cacao. praga, roedor 

Occurrence and evaluation of damages caused by rodents, 

cacao pests in Bahia, Brazil 

Abstract 

Rodents are considered as a pest in cacao plantat ions in Bahia. Brazil. ",herc cacao pods are 
damaged at various stages of development. Holes are made in the pod in order to feed on the 
mucilage that surround s the seeds which are subsoquen tly di carded on the ground . The mo t 
commonly capturcd and iden tified species ",ere: Rodcntia - Neclorylls squamipes (Brant s. J 827 ). 
Rallm rallus (L. 1758), Thomasomys sp .. Rhipidomys sp. e Akodon sp. - Marsupialia - Mar· 
mosa sp. Tho resul ts sho\Ved that damage tended to be greater during the period of more intensc 
frui t production . reaching leveis of 48.0% and 15 .6% in one area. in August and December, 1977 . 
Thesc leveis of damage \Vere reduced in subsequent years. probably duc to prophylatic and 
chcmical con trol recommondations. 
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Há milênios, os roedores se acomoda
ram à vivência com o homem e têm-se 
consti tu ído em mot ivo de grande preo
cupação para a humanidade, não só pe
los inestimáveis prejuízos econômicos e 
esi ragos que causam às lavou ras e aos 
alimentos armazenados, como também 
à saúde pública, onde são apon tados co
mo responsáveis pela transmissão de gra
ves enferfiÚdades a exemplo da raiva, 
peste bubônica, leptospirose, tifo e 
outras moléstias causadas por mordedu
ras e transfiÚtidas pela urina e excre
mentos. 

o desequil ibrio biológico que ocorre 
freqüentemente na região do cacau, em 
conseqüência das contínuas derrubas de 
matas e o decorrente desaparecimento, 
cada vez mais acen tuado, de inimigos 
naturais desses vertebrados, tem contri
bu ído grandermn te para o aparecimen to 
de áreas foco. 

Nos últimos anos, têm sido constata
dos prejuízos consideráveis causados pe
lo ataque de roedores a cacauais da 
Bahia. Esses vertebrados atacam os fru
tos do cacaueiro em diversos estágios de 
desenvolvimento, perfurando-lhes a cas
ca, para se alimentar da mucilagem que 
reveste as amêndoas, as quais são aban
donadas no solo. Essa infestação de roe
dores pode estar ligada a anormalidade 
fenológica ocasional, em decorrência da 
formação de um ecossistema, com espé
cies botânicas usadas como sombrea
mento do cacaueiro constiruindo nichos 
que sirvam à adaptação de algumas espé
cies de roedores arborícolas, provocan
do o crescimen to exagerado da popula
ção murina vicinal- com deslocamento, 
de que resulta a invasão do cacaual. 
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Cruz 

As informações sobre a ocorrência e 
danos causados por rocdores associados 
ao cacaueiro na Bahi? são bastante es
cassas. A não ser os trabalhos de Bondar 
(J922) e Moojen (1952)_ baseados na ta
xonomia desses vertebrados e com rápi
das considerações sobre danos ocasiona
dos por algumas espécies COlno Oryzo
mys eliurus Wagner - rato do cacau - e 
Chaetomys cortilis Olfera habitando d 

região cacaueira da Bahia. nenhuma ou
tra referência é encontrada. 

Essa pesquisa teve como objetivos 
identificar essas pragas_ bem como ava
liar os prejuízos por elas causados à pro
dução do cacau, fornecendo subs ídios 
para o estabelecimento da estratégia ra
cional de controle qu ímico. 

As observações fo ram realizadas no 
período de agosto de 1977 a dezembro 
de 1980, em duas áreas de cacaueiros sa
freiros , com 2.500 m 2 cada, localizadas 
no munic ipio de Uruçuca. As coletas de 
roedores foram feitas com o auxt1io de 
20 gaiolas de captu ra, distribu idas de 
10 em 10 metros, obedecendo às di
reções Norte/Sul e Leste /Oeste, ut ili
zando-se banana da prata como isca. A 
percentagem de danos foi determinada 
pela contagem mensal dos to tais de fru
tos atacados e sadios nas duas áreas ex
perimentais. 

As espécies capturadas e identificadas 
como as mais freqüentes foram Roden
tia - Nectoryus squamipes (Brants, 
1827), Rattus ra((IIS (L. 1758),1710 11/11-
somys sp ., Rhipidomys sp. e Akodoll sp. 
- Marsupialia - Marll/osa sp. (Cruz, 
1980). 

Os resultados obtidos mostraram 
uma tendência maior de danos compa-
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tível com a época de frutificaçãu mais 
in tensa do cacaueiro, atingindo índices 
da ordem de 48.0% e 15.6% nos meses 
de agosto e dezembro de 1977 , respec ti
vamente (Quadro I). Os níveis de danos 
fo ram bastante reduzidos nos anos sub
sequentes (1978 a 1980), at ribuindo-se 
que medidas profilá ticas recomendadas, 

como limpeza de locais considerados 
abrigos . erradicação de plantas epifitas e 
conStrução de aceiros , e de controle quí· 
mico. usando·se iscas raticidas . dis tri· 
buídas próxi mo aos locais de infestação. 
contribu íram para a diminuição dos pre· 
ju izos causados pe los roedores ao ca
cauei ro . 

Quad,'o 1 - Tendên ci ó aouc1 1 oe daoCJS ( i causados DO" ,'(lt>dorf:S em T) os ce Cc 
cauei ros sa frel ros as fa zenàdsSóol·hgue l \5"1) e Sao Domi ngcs (S)), . r"cuca . oõhld-:-

f1eses 

Jane iro 
Feverei 1'0 
'larço 
Abr i l 
i-la i O 
J un ho 
Ju l ho 
Agos to 
Setembro 
Ou ubro 
Novemb ro 
Dezembro 

SM 

-1 8 ,8 
11 , 7 
8 ,9 

10,0 
15, 6 

1977 

SD 

12.5 
2,5 
2,9 
3 ,2 

15 ,0 

S~: 

0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
8 ,8 
2 ,9 
1 ,6 
2,5 
1 , 7 
I ,3 
0 ,5 
I ,7 
0 ,0 

1978 

50 

0 ,0 
0 ,0 
0,0 
5 ,0 
0 ,8 
I ,3 
~ , 8 

1 ,O 
1 ,O 
1 ,2 
3 ,4 
0,0 

Agradecimentos 

1,7 10: 
" 

SI·I 50 51·1 5D 

10,9 S , 7 4 .0 ) , - .-, 
0 ,0 O.C Ó I 1 3 .6 
0 ,0 0 ,0 1 , 1 0 ,0 
O, I 1 ,3 C , I n 7 -" 1 ,7 O, I 2 ,0 C,O 
3,2 O, I ,9 C ,1 
Z,4 0 ,3 O ,I 0 ,0 
1 ,O 0,1 0 ,2 O,C 
1 .6 0 ,0 1 ,3 0 ,7 
0 ,8 0 ,0 O, I 0 ,0 
I ,6 O, I 0 ,0 0,0 
0 ,0 0 ,0 O , ~ 0,1 

Ao Dr. João Moojc n de Oliveira , do Museu acionai do Rio de Janeiro. pe lo assessO ramento 
na cxccuç'õo dos trabalho ' e ident ificação de espécie. Ao Prof. Dr. Ad riano Lúcio I'erncch i. 
Univers id ade Federal Ru ral do Rio de Janeiro ( F I{RJ ). pela Identificação de espécies captura· 
da . A equipe técnica do DEVET/ FEEMA, Fundação Especial de Engenharia do Meio Ambien te 
do Rio de Jane iro . pelo assessoramen to técnico. 
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