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INTRODUÇÃO

As atividades humanas podem influenciar a distri-
buição e diversidade das serpentes (Barbo, 2008), que
por sua vez possui uma forte correlação com a dis-
tribuição geográfica dos acidentes of́ıdicos. Com isso,
torna - se evidente a ligação entre as atividades huma-
nas e a distribuição geográfica dos acidentes of́ıdicos,
que possuem grande importância médica. A alteração
da distribuição e diversidade de serpentes, devido à in-
terferência humana, vem ocasionando o aumento de aci-
dentes por serpentes peçonhentas. Isso pode ser expli-
cado por meio da alteração do comportamento e ha-
bitat das serpentes (Silveira & Martins - Neto, 2007).
As serpentes encontram - se sob forte pressão antrópica.
Para o desenvolvimento efetivo de estratégias conserva-
cionistas faz - se necessárias informações sobre a região
e a espécie. Neste sentido, é de grande importância
para a conservação do grupo a realização de estudos de
distribuição, além de suas causas e consequências. Es-
tudos de diversidade são de extrema importância, uma
vez que podem fornecer informações a respeito de di-
versas áreas da Biologia, e principalmente apresentam
papel fundamental para a identificação de áreas cuja
preservação deve ser priorizada (Gibbons & Bennett,
1974; Hellmann & Fowler, 1999 apud Aguiar - de -
Domenico, 2008). De modo geral, trabalhos referen-
tes à distribuição, diversidade, história natural, ecolo-
gia e conservação de serpentes são insuficientes. Assim,
o planejamento para conservação e manejo efetivo de
serpentes fica limitado (Barbo, 2008). O impacto das
atividades humanas aumenta ainda mais a urgência do
conhecimento sobre a diversidade, distribuição, história

natural e que os pesquisadores divulguem suas perspec-
tivas de posśıveis perdas para a sociedade (Heyer et al.,
1994 apud Aguiar - de - Domenico, 2008).

OBJETIVOS

O presente trabalho teve por objetivo analisar a série
temporal (por ano) referente à riqueza e abundância
das serpentes peçonhentas nos munićıpios do Estado de
São Paulo, abordando as informações disponibilizadas
no banco de dados do Instituto Butantan, no peŕıodo
de 2005 a 2009.

MATERIAL E MÉTODOS

Para a elaboração e análise do peŕıodo amostrado da
série referente à riqueza das serpentes peçonhentas no
Estado de São Paulo, foi realizado um levantamento de
dados com base no registro do Cadastro de Fornecedo-
res de Serpentes do Instituto Butantan. Os dados ob-
tidos continham os registros da entrada dos espécimes
na Recepção de Serpentes, Laboratório de Herpetolo-
gia - Instituto Butantan. Os livros consultados foram
os relativos aos anos de 2005 a 2009. Para este trabalho
foram utilizados somente o nome cient́ıfico e o ano do
registro. Esses dados limitaram - se as espécies de ser-
pentes peçonhentas. Os dados foram tabulados no pro-
grama Microsoft Excel, referentes a cada ano analisado.
Neste sentido, comparou - se a riqueza e abundância
referente às espécies, indiv́ıduos por espécies e/ou as
serpentes de modo geral, por ano e para todo o peŕıodo
analisado. Para a análise dos dados foi utilizada a es-
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tat́ıstica descritiva.

RESULTADOS

Durante os anos de 2005 a 2009 o Instituto Butan-
tan recebeu 12.052 serpentes peçonhentas provenien-
tes do Estado de São Paulo, sendo que o ano de 2005
apresentou 20,9% (2.525) do total de indiv́ıduos, 2006
22,3 % (2.686), 2007 20,3% (2.433), 2008 18,4% (2.217)
e 2009 18,2% (2.191). O Instituto Butantan regis-
trou 17 espécies diferentes, pertencentes a famı́lia Vi-
peridae, abrangendo os gêneros Bothrops e Crotalus,
e a famı́lia Elapidae, referente ao gênero Micrurus.As
espécies Bothrops jararaca (5.897), Bothrops jarara-
cussu (553), Crotalus durissus terrificus (4.732) e Mi-
crurus corallinus (529) contabilizaram 11.711 (97%)
dos indiv́ıduos das serpentes recebidas, sendo obser-
vadas em todos os anos. Foram registradas também,
em menor quantidade, as espécies Bothrops alterna-
tus (28), Bothrops fonsecai (32), Bothrops mooneji
(91), Bothrops neuwiedi (43), Bothrops pauloensis (7),
Bothrops itapetiningae (1), Bothrops erythromelas (4),
Bothrops matogrossensis (3), Bothrops insularis (1),
Crotalus durissus collilineatus (62), Micrurus altiros-
tris (1), Micrurus frontalis (25) e Micrurus lemnisca-
tus (33). Sendo que as espécies Bothrops itapetininga,
Bothrops erythromelas, Bothrops matogrossensis, Both-
rops insularis e Micrurus altirostris não apresentaram
indiv́ıduos em todos os anos.O gênero Micrurus não
apresentou grandes flutuações durante o peŕıodo ana-
lisado, enquanto que o gênero Crotalus apresentou um
aumento de 15% dos registros no ano de 2006, e em
seguida um decréscimo de 25% no ano de 2007, e Both-
rops apresentou aumento no número de indiv́ıduos até
o ano de 2007, e então um decréscimo de 13% até o
ano de 2009. Quando analisado a distribuição dos in-
div́ıduos pelas famı́lias, Elapidae não apresentou gran-
des flutuações, apesar de que, em última análise, obteve
um pequeno, porém cont́ınuo decréscimo de indiv́ıduos
em todos os anos. Viperidae apresentou um aumento
de 7% entre os anos de 2005 e 2006, e um decréscimo
20% até o ano de 2009.

CONCLUSÃO

Percebeu - se que, independente do ńıvel de análise,
os grupos de serpentes peçonhentas no estado de São
Paulo tem apresentado um decréscimo no número de
indiv́ıduos, podendo estar correlacionado com ativida-
des antrópicas. Neste sentido, análises mais detalhadas
a respeito da conexão entre atividades humanas e suas
consequências para esse grupo são necessárias. Uma
vez estabelecido a correlação de efeito as atividades
antrópicas espećıficas, o estudo de estratégias conser-
vacionistas torna - se efetivo e imprescind́ıvel para a
conservação do grupo.
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