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INTRODUÇÃO

O temor pelas serpentes bem como a outros ani-
mais peçonhentos encontra - se impregnado no ima-
ginário popular, muito embora esse medo não te-
nha sido suficiente para motivar medidas eficientes
no controle dos acidentes por eles provocados (CAR-
DOSO & WEN, 2009). A OMS (Organização Mundial
de Saúde) calcula que ocorram no mundo 1.250.000
a 1.665.000 acidentes por serpentes peçonhentas por
ano, com 30.000 a 40.000 mortes (SWARROP &
GRAD, 2001). Conforme o MINISTÉRIO DA SAÚDE
& CONASEMS (2009), as serpentes peçonhentas de
importância em saúde pública no Brasil são as do
gêneroBothropsWagler (1824) - jararaca, jararacuçu,
urutu, cotiara, caiçaca,CrotalusLinnaeus (1758) -
cascavéis,Lachesis Daudin (1803) - surucucu, suru-
cucu - pico - de - jaca Lachesis Linnaeus (1766)
eMicrurusWagler (1824) - corais verdadeiras.

OBJETIVOS

Este trabalho tem por objetivo avaliar o conhecimento
e as concepções prévias dos estudantes sobre o com-
portamento e a ecologia das serpentes de importância
médica da zona oeste do Rio de Janeiro, introduzindo
conhecimento cient́ıfico e ensinando sobre como evitar
acidentes.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo foi desenvolvido no projeto “O Bicho
vai Pegar!”, do Núcleo de Meio Ambiente e Educação
Ambiental da Universidade Castelo Branco em parceria
com o NGPS (Núcleo de Gestão de Programas Sociais -
UCB). O trabalho foi realizado no bairro de Realengo,
entre os meses de setembro a novembro de 2010. O
método de pesquisa utilizado foi o de sistematização,
que se refere ao estabelecimento de uma rotina de pro-
cedimentos para que o método seja sempre mantido e
atualizado. O tratamento dos dados foi realizado no
software Origin versão 8.0.

RESULTADOS

Foram analisados 68 questionários de alunos do Ensino
Fundamental e Ensino Médio da rede pública do Rio
de Janeiro. Quando indagados se a ação de sugar o ve-
neno da serpente no local da mordida é uma medida de
primeiro socorro, 68% discordaram já no pré - teste e
no pós - teste quase a totalidade dos entrevistados dis-
cordou. O MINISTÉRIO DA SAÚDE (2001) informa
que é imposśıvel retirar o veneno do corpo, pois ele en-
tra diretamente na corrente sangúınea. Ao observar a
questão sobre matar ou não uma serpente encontrada
em casa, 79% no pré - teste não matariam e no pós -
teste esse ı́ndice aumentou para 91%. Isso demonstra
que já havia uma consciência da importância do ani-
mal para o meio ambiente, e aqueles que ainda tinham
dúvida, mudaram de opinião.
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Sobre o conhecimento dos postos de atendimento no
Estado do Rio de Janeiro, no pré - teste 9% os conhe-
ciam, entretanto, no pós - teste, apesar do aumento do
número de pessoas que os conheciam (38%), ainda as-
sim é um valor menor do que 50% do universo de entre-
vistados. Quando comparados os valores absolutos de
acerto nas questões relacionadas aos quatro grandes te-
mas: “Ecologia”, “Preservação Ambiental”, “Medidas
Preventivas” e “Primeiros Socorros”, observou - se que
Preservação Ambiental apresenta a menor diferença en-
tre o conhecimento inicial e o final (2), enquanto que,
nos Primeiros Socorros, ocorreu a maior variação (22)
entre eles. Isso indica uma pré - disposição dos en-
trevistados aos prinćıpios de preservação ambiental. O
tema Primeiros Socorros, apresentou uma grande dife-
rença entre os valores iniciais e finais, comprovando que
os participantes não saberiam o que fazer para ajudar
um acidentado, contudo aprenderam bastante o que fez
com que o final tivesse um valor absoluto bem distante
do inicial. Isso corrobora o que o MINISTÉRIO DA
SAÚDE (2009) recomenda que a melhor maneira de evi-
tar um acidente é conhecer os animais e os hábitos de-
les, principalmente nas grandes cidades. A partir disso,
a adoção de algumas medidas simples pode impedir o
contato ou os acidentes com animais peçonhentos.

CONCLUSÃO

Uma leitura atenta dos trabalhos publicados em
educação sobre a trajetória histórica do ensino de
ciências no Brasil indica que, ao longo dos anos, vem
persistindo nas salas de aulas um distanciamento entre
a abordagem dos conteúdos cient́ıficos escolares e as

concepções prévias dos estudantes (BAPTISTA, 2008).
No presente trabalho observaram - se resultados signi-
ficativos com relação ao conhecimento e as concepções
prévias dos estudantes e os conteúdos cient́ıficos intro-
duzidos e abordados. Ensinando de forma simples que
a melhor maneira de evitar um acidente é conhecer os
animais, seus hábitos, seu comportamento, sua ecolo-
gia.
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