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A informa«o apresentada neste documento foi obtida no ©mbito de um projecto realizado em 
Portugal e Espanha com o objectivo de caracterizar e minimizar os ataques do lobo no gado 
bovino, intitulado ñExploring traditional husbandry methods to reduce wolf predation on free-ranging 
cattle in Portugal and Spainò. Este projecto foi realizado em 2013 e 2014, sob a coordena«o do 
Istituto di Ecologia Applicata, financiado pela Comiss«o Europeia e com a supervis«o da Iniciativa 
Europeia para os Grandes Carn²voros (LCIE: http://www.lcie.org/). 
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1. CARACTERIZA¢ëO DO CONFLITO: OS ATAQUES DE LOBO NO GADO BOVINO 

1.1. O CONFLITO ENTRE O LOBO E A PECUĆRIA EM PERSPECTIVA  

 
O n²vel de conflito decorrente dos ataques de lobo a animais dom®sticos ® 
sobretudo determinado por factores de ordem humana, entre os quais, o 
impacto econ·mico dos preju²zos causados, o contexto s·cio-cultural dos 
criadores de gado afectados e a efic§cia das pr§ticas de maneio de gado 
utilizadas para preven«o de ataques de lobo. As implica»es de gest«o e 
conserva«o desta problem§tica s«o particularmente relevantes em §reas 
de ocorr°ncia de lobo dominadas pela presena humana, como seja a 
Pen²nsula Ib®rica, e em regi»es onde o lobo afecta esp®cies pecu§rias de 
elevado valor socioecon·mico, como o gado bovino. 

A coexist°ncia entre lobos e criadores de gado ® um conceito moderno. At® 
h§ poucas d®cadas n«o se colocava a necessidade desta coexist°ncia, 
pois pelo contr§rio o objectivo dos criadores de gado ï suportados pelo 
resto da sociedade ï era erradicar o lobo. Entretanto a realidade mudou. O 
lobo ® hoje em dia protegido por diversa legisla«o nacional e internacional. 
Como consequ°ncia dessa situa«o, existe actualmente um conflito entre 
os sectores pro-lobo e anti-lobo da sociedade, muitas vezes ampliado pelos 
meios de comunica«o social. Nos nossos dias, o Estado em vez de 
despender dinheiro em veneno e recompensas por abate de lobos - como 
fazia no passado ï apoia financeiramente a cria«o de gado, atrav®s da 
atribui«o de subs²dios e do pagamento de indemniza»es por preju²zos 
causados por lobo. Estes apoios econ·micos, conjugados com o baixo 
valor de mercado da carne e do leite (parcialmente causados pelos 
pr·prios subs²dios), a maior valoriza«o do tempo de lazer e o n¼mero 
crescente de cabeas de gado por cada criador de gado, potenciaram uma 
menor protec«o do gado pelos criadores e um aumento dos preju²zos 
causados por lobo sobre os efectivos pecu§rios. Esta situa«o pode ser 
particularmente relevante em §reas onde os lobos deixaram de ocorrer 
desde h§ d®cadas e que est«o agora a recolonizar de forma natural. 

Se conseguirmos reduzir os preju²zos causados pelo lobo, a animosidade 
dos criadores de gado e das popula»es rurais em geral, bem como o 
dinheiro gasto pela Administra«o, v«o tamb®m diminuir, tornando-se mais 
f§cil assegurar a conserva«o do lobo. Neste contexto a forma mais 
efectiva de reduzir o conflito com o lobo ® promover o uso de medidas de 
preven«o que assegurem uma adequada protec«o do gado contra 
ataques de lobo. 

Este documento pretende caracterizar o conflito resultante da preda«o do 
lobo sobre o gado bovino em regime extensivo e identificar as melhores 
pr§ticas para a sua minimiza«o. A informa«o apresentada resulta de um 
projecto que teve como objectivo estudar esta tem§tica ao n²vel da 
popula«o Ib®rica de lobo. O projecto original focou-se em duas §reas com 
conflitos entre o lobo e o gado bovino criado em regime extensivo: a §rea 
do Parque Nacional da Peneda-Ger°s, no norte de Portugal, e a regi«o da 
Cordilheira Cant§brica, no Noroeste de Espanha. N«o obstante, as 
recomenda»es apresentadas neste documento pretendem ter aplica«o 
em toda a §rea de ocorr°ncia de lobo na Pen²nsula Ib®rica. 
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1.2. QUAIS SëO OS M£TODOS DE MANEIO DO GADO BOVINO NA PENĉNSULA IB£RICA? 

Os principais m®todos de maneio de gado bovino em regime extensivo utilizados na Pen²nsula 
Ib®rica podem ser classificados em 3 tipos principais: 

i) Pastoreio confinado: O gado ® deixado sem vigil©ncia e 
geralmente confinado por muros de pedra, sebes ou veda»es, 
em §reas muito produtivas como sejam lameiros ao longo de 
cursos de §gua ou campos agr²colas junto ¨s povoa»es. Esta 
pr§tica ® mais frequente em §reas de montanha e utilizada 
sobretudo durante o Inverno. 

ii) Pastoreio vigiado: O gado ® vigiado por pastores e/ou c«es 
de protec«o de gado. Esta pr§tica ® utilizada sobretudo em 
§reas muito produtivas na proximidade das povoa»es, apenas 
durante o dia, ou em pastagens de montanha durante o Ver«o, 
nas quais os pastores tradicionalmente confinavam o gado 
durante a noite em diferentes tipos de abrigos para melhor 
protec«o. Nestas §reas, simples currais de pedra com 
guaridas adjacentes eram geralmente utilizados como abrigos 
nocturnos para gado e pastores, de forma a assegurar uma 
eficiente vigil©ncia e protec«o das manadas e dos vitelos 
contra ataques de lobo, durante o pastoreio sazonal de Ver«o.  

iii) Pastoreio livre: O gado ® deixado sem vigil©ncia ou com uma 
vigil©ncia muito irregular, durante o Ver«o ou mesmo durante 
todo o ano, incluindo no Inverno. Esta ® uma pr§tica 
actualmente muito comum na Pen²nsula Ib®rica, incluindo nas 
§reas de montanha do Norte da Pen²nsula. A mesma reflecte o 
facto dos criadores de gado terem vindo a investir menos tempo 
e esforo na protec«o activa do seu gado contra ataques de 
lobo. 

 

 

 

 
 
Pr§ticas tradicionais de maneio de gado no Norte da Pen²nsula Ib®rica 
 
H§ cerca de 50 ou 60 anos atr§s, a maioria das fam²lias das zonas rurais tinha gado bovino, mas 
muito menos cabeas do que a maioria dos produtores hoje em dia. No passado, o n¼mero de 
cabeas de gado por pessoa era muito menor, a fora de trabalho era muito abundante e o valor de 
cada cabea de gado era muito elevado pelo retorno econ·mico que representava. Assim, o gado 
mais vulner§vel nunca era deixado sem protec«o para evitar ataques de lobo e roubos. Uma vez 
que as manadas de cada fam²lia eram geralmente muito pequenas, os efectivos de v§rios criadores 
eram reunidos e levados para pastagens comunit§rias ou privadas e vigiadas habitualmente por um 
ou dois pastores da aldeia, que trabalhavam em rota«o. Os vitelos n«o deixavam a aldeia at® 
terem cerca de 6 meses de idade e eram sempre recolhidos ¨ noite. As vacas adultas, sempre que 
n«o estavam a ser utilizadas para trabalho eram colocadas em pastoreio confinado nos campos 
junto ¨s aldeias, normalmente durante o fim da tarde e o in²cio da manh«, regressando para 
pernoitar na aldeia.  
  
No Norte da Pen²nsula Ib®rica, as vacas sem vitelos e as novilhas pastavam nos prados de 
montanha durante o Ver«o, onde passavam a noite. Eram vigiadas por um ou dois pastores (que 
trabalhavam por turnos) e que dormiam junto do gado em abrigos de pedra. Geralmente, n«o eram 
utilizados c«es de protec«o de gado (os quais estavam reservados para as ovelhas e cabras) e 
raramente ocorriam ataques de lobo no gado bovino. 
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Pr§ticas actuais de maneio de gado no Norte da Pen²nsula Ib®rica 
 
O gado bovino ® abundante nas montanhas da metade norte da Pen²nsula Ib®rica, que tem 
condi»es ·ptimas para o seu pastoreio extensivo. A maior abund©ncia de lobo no Norte de 
Espanha e Portugal faz com que os conflitos alcancem o seu m§ximo nesta regi«o. No entanto, 
tamb®m existem conflitos entre lobos e criadores de gado no Sistema Central (prov²ncias 
espanholas de Seg·via, Ćvila, Madrid e Guadalajara) e sobretudo nos montados da regi«o Oeste 
de Espanha (Zamora e Salamanca) e zonas adjacentes de Portugal (Beira Interior), onde o gado 
bovino permanece todo o ano em regime extensivo. Nas §reas montanhosas do Norte e Centro da 
Pen²nsula Ib®rica, os m®todos de maneio do gado s«o em geral semelhantes. No entanto, existem 
diferenas regionais no esforo de vigil©ncia e protec«o aplicados. 
 
Tanto na regi«o da Cordilheira Cant§brica como na regi«o do Parque Nacional da Peneda-Ger°s, 
os produtores criam geralmente gado em regime extensivo para produ«o de carne.  
Na Cordilheira Cant§brica, o gado est§ normalmente confinado em est§bulos durante o Inverno e 
s«o alimentados com feno. Pelo contr§rio, na regi«o da Peneda-Ger°s, a maioria dos criadores 
deixam o gado sem vigil©ncia em pastoreio livre durante o dia, ao longo de todo o ano, incluindo no 
Inverno, embora nesta ®poca do ano os animais da maioria dos criadores, n«o se afastem tanto 
das povoa»es como durante o Ver«o. De Maio a Outubro, o gado ® levado para as pastagens de 
montanha, afastadas das povoa»es (por vezes at® cerca de 10-15 km). Nesta esta«o do ano, o 
gado n«o ®, na grande maioria dos casos, guardado por pastores nem protegido por c«es de gado. 
Em geral, os criadores visitam uma ou duas vezes por semana o gado que est§ nas pastagens de 
montanha, mas alguns criadores fazem-no diariamente. Na Cordilheira Cant§brica, os criadores de 
gado controlam a reprodu«o, pelo que a maioria dos nascimentos ocorre durante os meses de 
Inverno. Poucos nascimentos ocorrem durante o Ver«o e quando ocorrem os vitelos permanecem 
nas pastagens de montanha com as progenitoras. Na regi«o da Peneda-Ger°s, onde geralmente 
n«o se faz controlo da reprodu«o, os nascimentos podem ocorrer ao longo de todo o ano e alguns 
criadores confinam as crias no est§bulo durante os primeiros meses de idade.  
 
As pr§ticas de maneio de gado descritas em cima s«o muito semelhantes com as praticadas em 
grande parte da metade Norte da Pen²nsula Ib®rica. 
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1.3. QUAL £ A RELEVĄNCIA DA PREDA¢ëO DO LOBO SOBRE O GADO BOVINO?  

O gado bovino em pastoreio extensivo encontra-se vulner§vel ¨ preda«o do lobo. A import©ncia do 
gado bovino na dieta do lobo varia ao longo da sua §rea de distribui«o na Pen²nsula Ib®rica, 
dependendo das pr§ticas de maneio e da disponibilidade de presas alternativas. Em §reas com 
elevada disponibilidade de presas silvestres, como o javali, coro e veado, os lobos dependem 
principalmente destes animais, que podem representar mais de 60% da dieta de lobo. No entanto, 
em muitas regi»es, como a maioria da §rea de ocorr°ncia do lobo em Portugal, as esp®cies 
pecu§rias s«o a principal fonte de alimento para os lobos, podendo o gado bovino representar at® 
30% da dieta de lobo (Figura 1). 
 
 

 
Figura 1 - Varia«o geogr§fica da dieta lobo na Pen²nsula Ib®rica, com enfase na import©ncia relativa do 
gado bovino (§rea de ocorr°ncia do lobo na Pen²nsula Ib®rica representada a cor de laranja). 

 

A incid°ncia de gado bovino na dieta lobo nem sempre se encontra reflectida no grau de afecta«o 
desta esp®cie por ataques de lobo, o que sugere que o consumo de bovinos resulta n«o s· da 
preda«o do lobo, mas tamb®m de necrofagia, ou seja, do consumo de animais que j§ se 
encontravam mortos (por exemplo, na §rea a Sul do rio Douro, em Portugal). De facto, a preda«o 
do lobo sobre o gado bovino na Pen²nsula Ib®rica ® bastante localizada, verificando-se que entre 
as §reas com maior propor«o de bovinos afectados pelo lobo, quer em n¼mero de ataques quer 
em valor de compensa«o, se encontram a regi«o da Peneda-Ger°s (Portugal) e certas §reas da 
Cordilheira Cont§brica (Ast¼rias, Espanha) (Figura 2). 
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Figura 2 - Varia«o geogr§fica na Pen²nsula Ib®rica do n¼mero de ataques de lobo sobre os efectivos 
pecu§rios e respectivo valor de compensa«o, com enfase na import©ncia relativa do gado bovino (§rea de 
ocorr°ncia do lobo na Pen²nsula Ib®rica representada a cor de laranja). 
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Al®m das pr§ticas de maneio, o comportamento do gado bovino tamb®m desempenha um papel 
importante na sua vulnerabilidade ¨ preda«o do lobo. Os bovinos de raas aut·ctones s«o 
normalmente bem adaptados ¨s condi»es ecol·gicas das respectivas §reas de solar da raa - 
incluindo a presena de predadores naturais, como o lobo - e v§rios estudos t°m sugerido que o 
risco de preda«o do lobo ® influenciado pela ecologia espacial e social do gado, tal como por 
exemplo, o uso do habitat, a dimens«o e composi«o das manadas e os comportamentos anti 
predat·rios que estes animais apresentam (Meriggi & Pagnin, 1994; Rio-Maior et al., 2005; Laporte 
et al., 2010). 
 
O conflito entre o gado bovino e o lobo est§ a tornar-se mais relevante nos ¼ltimos tempos. A 
recoloniza«o natural do lobo no Sistema Central Espanhol e nas regi»es de Ćvila e Beira Interior 
tem avivado os conflitos com o gado bovino, uma vez que nestas §reas se perderam 
progressivamente os h§bitos de proteger o gado contra ataques de lobo face ¨ aus°ncia deste 
predador at® h§ pouco tempo. Al®m disso, a propor«o da afecta«o de gado bovino por ataques 
de lobo, relativamente ¨s restantes esp®cies pecu§rias, tem vindo a demonstrar uma tend°ncia 
crescente nas ¼ltimas d®cadas, devido provavelmente a altera»es nos efectivos das v§rias 
esp®cies pecu§rias. Por exemplo, na Peneda-Ger°s a propor«o de gado bovino no total dos 
ataques de lobo aos efectivos pecu§rios aumentou de 14% para 33% entre os anos 1990 e 2012, 
respectivamente (Figura 3). Como consequ°ncia, o valor econ·mico total para compensa«o de 
preju²zos de lobo tem vindo a aumentar ao longo dos ¼ltimos anos, uma vez que o valor m®dio da 
remunera«o por uma cabea de gado bovino ® normalmente 7 vezes superior do que o valor de 
uma cabra ou ovelha. 
 
 

 
Figura 3 ï Varia«o temporal na import©ncia relativa de cada esp®cie pecu§ria nos ataques atribu²dos ao 
lobo na Peneda-Ger°s (fonte: Ćlvares, 2011; V. Pimenta/ICNF, dados in®ditos).  

 

O impacto econ·mico dos ataques de lobo na pecu§ria ® elevado. Como exemplo, em Portugal, 
com uma popula«o de lobos estimada em cerca de 300 indiv²duos, foi pago um total de 368.000ú, 
em 2012, como compensa«o de bovinos mortos pelo lobo. No entanto, apesar do enorme conflito 
gerado pela preda«o do lobo no gado, a magnitude social dos ataques de lobo sobre o gado ® 
frequentemente reduzida uma vez que apenas alguns criadores s«o cronicamente afetados pela 
preda«o do lobo (i.e, sofrem mais de 10 ataques/ano). Estas evid°ncias reforam a necessidade 
de uma abordagem participativa com o objectivo de recomendar os melhores m®todos e 
procedimentos para evitar ataques de lobo no gado e promover a transfer°ncia de experi°ncias 
entre criadores de gado em rela«o ¨s melhores pr§ticas a adoptar. 
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1.4. QUE FACTORES INFLUENCIAM A MAGNITUDE DOS ATAQUES DE LOBO NO GADO BOVINO? 
 
 

 
 
 
Com o objectivo de avaliar os factores que influenciam os ataques de lobo no gado bovino, 
realizaram-se entrevistas pessoais a 30 criadores de gado na Cordilheira Cant§brica (Espanha) e a 
31 criadores na §rea do Parque Nacional da Peneda-Ger°s (Portugal).  
 

  
 

Com base nas entrevistas a um total de 61 criadores de gado em ambas as §reas de estudo de 
Portugal e Espanha, v§rias conclus»es principais foram obtidas: 
 

¶ Em geral, os criadores de bovinos gerem explora»es com menos de 100 cabeas de gado, 
destinadas principalmente ¨ produ«o de carne; 

¶ Existe uma grande varia«o regional nas pr§ticas de maneio do gado, na incid°ncia de 
preda«o de lobo e no esforo de aplica«o de medidas de preven«o de ataques. Esta 
variabilidade regional na incid°ncia de preda«o lobo e nas pr§ticas de maneio do gado 
refora a necessidade de avaliar localmente os m®todos de preven«o de ataques mais 
adequados; 

¶ A maioria dos bovinos encontram-se sujeitos a pastoreio livre em terrenos comunais, 
principalmente durante o ver«o, mas tamb®m durante o inverno na Peneda-Ger°s. Os 
animais em regime livre ocupam frequentemente extensas §reas de pastoreio e n«o tem 
vigil©ncia regular durante o ver«o ou ao longo de todo o ano, tornando dif²cil a aplica«o de 
medidas de preven«o de ataques; 

¶ A totalidade dos criadores de gado entrevistados beneficia de subs²dios para a produ«o 
pecu§ria. Os subs²dios s«o muito vari§veis e dependem muito do n¼mero de licenas 
detidas por cada criador (vacas aleitantes, raas aut·ctones, etc.). Em geral, os subs²dios 
s«o uma parte importante (mais de 50%) do rendimento dos criadores de gado em zonas de 
montanha, especialmente em Portugal. Como exemplo, na zona da Peneda-Ger°s, uma 
unidade familiar de produ«o de bovinos com 250 cabeas pode beneficiar de um 
rendimento total de cerca de 100.000 ú/ano/criador apenas com base nas ajudas da UE. 

Peneda-Ger°s Cordillera Cant§brica 
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