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Saúde Pública e Saúde Coletiva: Dialogando sobre Interfaces Temáticas 3 Capítulo  2

CAPÍTULO  

RESERVADO PARA TITULO
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APRESENTAÇÃO

A coleção “Saúde Pública e Saúde Coletiva: Dialogando sobre Interfaces 
Temáticas” é uma obra composta de cinco volumes que tem como foco principal a 
discussão científica por intermédio de trabalhos diversos que compõe seus capítulos. 
Cada volume abordará de forma categorizada e interdisciplinar trabalhos, pesquisas, 
relatos de casos e/ou revisões que transitam nos vários caminhos da saúde pública 
e saúde coletiva. 

O terceiro volume da obra tem como característica principal a capacidade de  
reunir atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas em diversas regiões 
do país, observando a saúde em diversos aspectos e percorrendo o caminho que 
parte do conhecimento bibliográfico e alcança o conhecimento empírico e prático.

Congregamos aqui trabalhos desenvolvidos com a característica sólida de 
conteúdo teórico, que como sabemos deve ser muito bem fundamentado, com uso de 
trabalhos que já abordaram o assunto, perfazendo uma revisão ampla e ao mesmo 
tempo precisa, descrevendo o assunto com um olhar crítico e inovador. 

Para que os estudos em saúde se desenvolvam é preciso cada vez mais 
contextualizar seus aspectos no ensino, isso nos leva à novas metodologias, 
abordagens e estratégias que conduzam o acadêmico à um aprendizado mais 
específico e consistente.

Deste modo a obra Saúde Pública e Saúde Coletiva apresenta uma teoria 
bem fundamentada nos resultados práticos obtidos pelos diversos professores 
e acadêmicos que arduamente desenvolveram seus trabalhos que aqui serão 
apresentados de maneira concisa e didática. Sabemos o quão importante é a 
divulgação científica, por isso evidenciamos também a estrutura da Atena Editora 
capaz de oferecer uma plataforma consolidada e confiável para estes pesquisadores 
exporem e divulguem seus resultados. 

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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MATERIAL EDUCATIVO IMPRESSO (MEI), 
COMO UMA ESTRATÉGIA NO CONTROLE DA 

ESPÉCIE INVASORA Achatina fulica Bowdich, 1822 
(GASTROPODA: PULMONATA)

CAPÍTULO 14
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RESUMO: A Achatina fulica é um molusco 
originalmente africano, introduzido ilegalmente 
no Brasil para ser utilizado na gastronomia. 
Não obtendo o êxito comercial esperado, A. 
fúlica foi solta no ambiente. A alta resistência 
da espécie permite que ela viva em uma ampla 

variedade de temperaturas e altitudes, junto ao  
fato de não ter predadores naturais, favoreceu 
sua proliferação, tornando-a uma praga 
ambiental, econômica e de saúde pública. Esta 
espécie pode vir a ser reservatório e vetor dos 
nematóides Angiostrongylus cantonensis e 
A. costaricensis, causadores de doenças em 
humanos. As propostas de manejo do caramujo 
africano têm na sensibilização e adesão da 
população as principais ações de controle, 
além da coleta e destruição seletiva. Materiais 
impressos educativos (MEI) possuem uma 
grande importância de ordem educativa na área 
da saúde, atingindo de forma acessível e direta 
um grande número de pessoas e colaborando 
na prevenção de problemas de saúde pública. 
Este estudo objetivou confeccionar um material 
educativo visando adesão da população nas 
ações de controle da espécie exótica A. fúlica. 
A metodologia utilizada na confecção do 
material educativo consistiu, primeiramente, 
em pesquisa bibliográfica para elaboração 
do conteúdo e edição gráfica, processada no 
programa Inkscape. Utilizou-se linguagem 
acessível, de fácil compreensão e uso de 
recursos visuais. O material produzido em 
formato de folder contribui com informações e 
instruções que agregam a força da população 
nas ações de vigilância em saúde, assim como 
na prevenção e controle de doenças associadas 
à A. fulica.
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PALAVRAS-CHAVE: Vigilância em saúde pública, Manejo de espécimes, Educação 
em saúde.

PRINTED EDUCATION MATERIALS AS A STRATEGY IN CONTROL OF INVASIVE 

SPECIES Achatina fulica Bowdich, 1822 (GASTROPODA: PULMONATA)

ABSTRACT: Achatina fulica is an originally African mollusk, introduced illegally in Brazil 
in gastronomy area. Not obtaining expected commercial success, A. fulica was released 
into the environment. High resistance of the species allows it to live in a wide variety of 
temperatures and altitudes, together with the fact that it does not have natural predators, 
favoring its proliferation, making it an environmental, economic and public health pest. 
This species may be the reservoir and vector of Angiostrongylus cantonensis and A. 
costaricensis nematodes, which cause disease in humans. Management proposals of 
African mollusk have in sensitization and adhesion of the communities the main actions 
of control, besides collection and selective destruction. Educational printed materials 
(EPM) have got a great educational importance in health area, reaching a large number 
of people in an accessible and direct manner and collaborating in prevention of public 
health problems. This study aimed to make an educational material aimed at population 
‘s adherence in control actions of this exotic species A. fulica. The methodology used 
in the preparation of the educational material consisted primarily in bibliographical 
research for content elaboration and graphic editing processed in Inkscape program. 
It was used accessible language, easy to understand, and visual resources use. The 
material produced in a folder format contributes information and instructions that add 
strength to the population in health surveillance actions, as well as in prevention and 
control of diseases associated with A. fulica..
KEYWORDS: Public Health Surveillance, Management of specimens, Health education

1 |   INTRODUÇÃO

Considerada uma das cem espécies exóticas invasoras mais danosas do mundo 
(FISCHER; COSTA, 2010), a Achatina fulica, um molusco pulmonado originário da 
África, ficou conhecida no Brasil como caramujo africano. Esta espécie foi introduzida 
ilegalmente no país, a partir de uma feira agropecuária em Curitiba em 1988, com 
a intenção comercial na área da gastronomia, para ser consumido como “escargot” 
(TELES; FONTES , 2002).

A Achatina fulica possui características como, porte avantajado, plasticidade 
adaptativa, elevada capacidade de proliferação e resistência a variáveis bióticas e 
abióticas, que geraram um grande interesse inicial dos criadores de caramujos ao 
perceberam na espécie uma vantagem em comparação à criação dos “escargots 
verdadeiros” do gênero Helix. Em pouco tempo, porém, em decorrência da falta de 
fiscalização e legislação especifica para as criações informais, além da pequena 
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demanda do mercado consumidor, várias criações foram abandonadas, e justamente 
pelo perfil de alta resistência desta espécie invasora, que permite que ela sobreviva 
em uma ampla variedade de temperaturas e altitudes, junto ao fato de não ter 
predadores naturais, favoreceu a proliferação dos moluscos liberados no ambiente, 
tornando-os uma praga ambiental e econômica (FISCHER; COSTA, 2010).

Além dos prejuízos para as lavouras e prejuízos à biodiversidade local a espécie 
pode ser responsável por problemas de saúde pública por causarem doenças 
no homem. O caramujo africano pode ser reservatório e vetor dos nematóides 
Angiostrongylus costaricensis, causador da angiostrongilíase abdominal e A.  
cantonensis, causador da angiostrongilíase meningoencefálica, doença também 
denominada meningite eosinofílica. Os ratos são os hospedeiros definitivos do A. 
cantonensis e albergam os parasitas adultos nos pulmões, onde as fêmeas depositam 
os ovos que eclodem, liberando larvas de primeiro estágio (BRASIL, 2018). 

 Após um ciclo de vida envolvendo os ratos e caramujos, o homem pode 
aparecer como hospedeiro acidental, infectando-se ao ingerir moluscos ou alimentos 
crus ou mal cozidos contaminados com larvas dos nematóides liberadas no muco 
dos moluscos (BRASIL, 2018; TELES et al., 1997). No ser humano, o parasita aloja-
se no sistema nervoso central, ou raramente nos pulmões (MENEZES, 2014).  Ao 
alojar-se no cérebro, esta larva finalmente morre, gerando graves consequências ao 
causar a angiostrongilíase meningoencefálica (BRASIL, 2018).

A sociedade tem importante papel na vigilância destas doenças, pois ao 
acumular resíduos orgânicos, entulhos, pilhas de telhas e tijolos, restos de alimentos, 
entre outros, propicia a proliferação de roedores, além de oferecer à A. fulica  locais 
ideais para abrigo e reprodução da espécie. Sendo assim, são de extrema relevância 
para as ações de controle e vigilância da A. fulica, a sensibilização da população 
sobre os problemas gerados pelo caramujo invasor e a integração e colaboração da 
sociedade nas campanhas (COLLEY, 2010).

Para o biólogo Eduardo Colley (2010) dentre as formas de controle da espécie 
a que tem o melhor custo / benefício, é o controle físico, pois os controles químico 
e biológico podem trazer consequências inviáveis ao ambiente, sendo assim, a 
coleta manual é tida como a alternativa mais adequada para o manejo, controle e 
erradicação da A. fulica. 

Para que a efetividade do controle manual, por meio da catação, possa ser 
um método de sucesso no controle da A. fulica, é necessário o envolvimento da 
sociedade, realizando manejo adaptado de acordo com a realidade das localidades 
atingida pela infestação, levando-se em consideração os aspectos culturais da 
população. Outra medida fundamental é a promoção de capacitações de profissionais 
para monitoramento das ações, com objetivo de orientar a população para que não 
ocorra captura acidental de espécies nativas e alertar sobre os cuidados com a 
segurança durante as coletas (COLLEY, 2010).

Materiais educativos impressos (MEI) podem ser bastante eficientes na 
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difusão de informações de saúde, promovendo resultados expressivos ao facilitar o 
entendimento dos indivíduos e ao uniformizar orientações (ECHER, 2005). Este tipo 
de recurso pode ser um facilitador nos processos de ensino-aprendizado e auxiliar 
na promoção da saúde, atingindo de forma acessível e direta um grande número de 
pessoas, sendo um aliado na prevenção de problemas de saúde pública (PAIVA; 
VARGAS, 2017).

Neste trabalho é proposta a construção de um material educativo em formato 
de folder, como forma de sensibilizar a população quanto às ações e medidas de 
controle e prevenção da espécie invasora A. fulica, divulgando como deve ser 
realizado o manejo ambiental, de forma segura e responsável pela população.

2 |  MÉTODOS

A metodologia utilizada na confecção do material educativo consistiu, em 
primeiro momento, de revisão integrativa bibliográfica, visando assegurar informações 
necessárias para o embasamento teórico na construção do material voltado para 
ações de medida de controle e prevenção da espécie invasora e para sensibilização 
da população sobre a importância do seu envolvimento para desenvolver as ações 
de manejo. 

Na fase seguinte, elaboração e construção gráfica do folder, utilizou-se 
o programa de edição e ilustração gráfica Inkscape, onde as informações foram 
processadas e editadas, utilizando-se de linguagem acessível e de fácil compreensão 
e informações separadas em seções para facilitar a visualização dos tópicos e 
despertar o interesse do público para a leitura do conteúdo do informativo. Também 
foram utilizados imagens e recursos visuais com o objetivo de chamar a atenção do 
público para informações importantes, como a imagem de um exemplar da Achatina 
fulica, imagens comparativas entre um caramujo nativo e a A. fulica, visando facilitar 
a distinção entre a espécie exótica e a espécie nativa, para que, durante o manejo 
manual, a população possa reconhecer as duas espécies e capturar a invasora. O 
manejo da captura foi abordado em uma imagem com manipulação da espécie, onde 
as mãos estavam devidamente protegidas com luva, para reforçar o cuidado com a 
segurança no manuseio dos caramujos.

3 |  RESULTADO

O material produzido em formato de folder informativo (Figura 1) nas dimensões 
148 mm x 210 mm, aborda os seguintes tópicos: informações biológicas da A. 
fulica; breve histórico da introdução da espécie no Brasil, problemas associados à 
disseminação da espécie; transmissão de doenças em humanos; manejo da espécie; 
como distinguir A. fulica da espécie nativa; medidas de segurança no manuseio da 
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espécie; ações de prevenção e vigilância em saúde.

Figura 1. Folder informativo sobre a espécie invasora A. fulica. Fonte: Freitas, 2019

4 |  CONCLUSÃO

Concluímos que o material educativo elaborado contribui com informações e 
instruções quanto às ações de controle e medidas preventivas da espécie A. fulica, 
colaborando com o controle da população da espécie invasora, e prevenindo doenças 
associadas à transmissão deste molusco, fortalecendo a vigilância em saúde do 
estado do Ceará.
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ANEXO 

Folder informativo sobre a espécie invasora Achatina Fulica.
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