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APRESENTAÇÃO

 A comunicação é essencial ao ser humano, é indispensável para que as pessoas 
se relacionem, dividam conhecimentos, conceitos e emoções, configurando-se como um 
predisposto para a evolução da nossa espécie. 

 As Histórias em Quadrinhos (HQs) ganharam espaço no campo educacional por se 
tratar de um recurso didático, uma metodologia auxiliar de ensino. Pois, é elencada como 
um importante recurso pedagógico, capaz de favorecer a aprendizagem. Tal ferramenta 
envolve o aluno de modo lúdico no mundo do conhecimento.

 Como material pedagógico, incentiva o aluno à leitura, a escrita e a pesquisa, 
estimulando o imaginário dos mesmos de forma agradável e divertida. As HQs são recursos 
diversificados e dinâmicos, de acordo com o que deve ser as aulas e cada realidade de ano/
série ou disciplina onde irá ser aplicada. As metodologias de ensino devem ser utilizadas 
para que os alunos possam usufruir de novas oportunidades de aprendizagem ofertadas 
pelos professores.

 A utilização das HQs na educação da comunidade escolar para a saúde publica e 
coletiva pode ser vista como uma forma aditiva na adoção de hábitos saudáveis e práticas 
mais conscientes do bem estar individual e coletivo dos estudantes, afim de aprimorar e 
incentivar a dispersão do conhecimento dentro da população local ou até regional.

 Os desafios no campo educacional nos dias atuais são enormes, e a possibilidade 
do ensino/aprendizagem nos indicam alguns caminhos, sendo os quadrinhos de fácil 
compreensão, tornam-se um importante aliado para o professor e grande aceitação por 
parte dos alunos.

Cleonilde Queiroz



O objetivo desta obra é o resultado de um esforço coletivo dos organizadores e autores, 
em tornar público alguns trabalhos de conclusão de curso dos estudantes de graduação 
em Ciências Biológicas e de Ciências Naturais, ambos Licenciaturas, vinculados a 
Universidade Federal do Pará, campus do Marajó.  

Os trabalhos desenvolvidos tem foco na utilização de HQs no ensino de Ciências 
Biológicas com temas voltados ao meio ambiente e à saúde pública, para estudantes 
da educação básica, contribuindo positivamente para formação discente e para a 
sociedade marajoara em geral.  
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INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS AGUDAS DO 

TIPO COVID–19, MERS E SARS

 A família viral Coronaviridae, subfamília 
Coronavinae, compõe diversos vírus que 
infectam o homem e alguns outros animais. Um 
total de sete coronavírus infectam humanos. E 
três dos sete coronavírus causam infecções 
respiratórias muito graves no homem, por 
vezes fatais, gerando grandes surtos de 
pneumonia fatal.

 SARS–COV–2 ou SARS–nCOV é o 
novo coronavírus, identificado como agente 
etiológico da doença Covid–19 (Coronavírus 
2019) que começou em Wuhan, na China, no 
final de 2019 e se espalhou por todo o mundo 
em menos de 2 meses de sua descoberta 
(BRASIL, 2020; NIH, 2020). MERS–COV 

foi identificado em 2012 como a causa da 
síndrome respiratória do Oriente Médio 
(MERS) (KHALID et al., 2015). SARS–COV–1 
foi identificado em 2002 como a causa de um 
surto da síndrome respiratória aguda grave 
(SARS) (CDC, 2020; SAIF, 2008).

 Os coronavírus que causam infecção 
respiratórias graves são zoonoses, doenças 
que começam em animais infectados e são 
transmitidas dos animais para os humanos. Os 
vírus SARS–COV–1 e MERS–COV, geraram 
grandes epidemias no mundo, mas nada 
comparado ao SARS nCOV, que provoca a 
doença chamada COVID–19 (CHAN et al., 
2020). 

 O novo coronavírus 2019 é fruto 
de mutações genéticas e seleção natural 
positiva para o vírus. Acredita-se que o vírus 
SARS nCOV veio de um morcego e de um 
pangolin (um animal pertencente ao gênero 
Manis e ordem Pholidota – parece um tatu, 
porém é distante filogeneticamente) (CHAN 
et al., 2020). Após mutação de 2019 ficou 
mais adaptado ao meio ambiente e começou  
infectar o homem gerando a pandemia da 
COVID–2019 e matando milhares de pessoas. 

 Como ainda não existem vacinas para 
prevenir a infecção da COVID–19 e nem 
remédios antivirais para tratar a doença, 
as ações mais concretas realizadas pela 
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Organização Mundial de Saúde são a prevenção primária e o distanciamento social. 
Essas ações estão sendo adotadas globalmente, na tentativa de achatamento da curva 
de contágio e dessa forma evitar o colapso do sistema de saúde. 

 A prevenção primária consiste basicamente em: a) Lavar as mãos com água e 
sabão, pois o sabão destrói o envelope viral, uma vez que é constituído de gordura; b) 
Usar álcool a 70% para higienizar mãos e objetos pessoais que não podem ser lavados, 
para limpeza das mãos álcool em gel e para limpeza de objetos pessoais apenas etanol 
com água; c) Usar máscaras cirúrgicas ou caseiras, pois servem como barreira para o 
vírus não penetrar na boca e nariz das pessoas. Vale ressaltar que a máscara caseira 
precisa ser bem feita ter dupla camada de tecido de algodão (CDC, 2020).

 Com a pandemia do novo coronavírus – 2019, alguns termos estão sendo usados 
mundialmente. O Distanciamento social busca mitigar a interação entre as pessoas de 
uma comunidade cujo objetivo é a diminuição da velocidade de transmissão do vírus. O 
distanciamento é divido em duas categorias, o isolomento e a quarentena. Isolamento 
é uma medida que visa separar as pessoas doentes, sintomáticos respiratórios, casos 
suspeitos ou confirmados da Covid–19, das não doentes. Já a quarentena é a restrição 
de atividades ou separação de pessoas que foram presumivelmente expostas a doença 
contagiosa, mas que não estão doentes, ou porque não foram infectadas ou porque estão 
no período de incubação viral. Quando as medidas de distanciamento social, isolamento 
e quarentena forem insuficientes, pode ser necessário o bloqueio total também chamado 
de contenção comunitária, quarentena comunitária ou lockdown, em inglês (CDC, 2020).

01 Envolvimento de toda sociedade em medidas de higiene para redução de transmissibilidade: 
lavagem das mãos, usar máscaras, limpeza de superfícies

02 Suspensão de aulas em escolas e universidades*
03 Distanciamento social para pessoas acima de 60 anos*
04 Distanciamento social para pessoas abaixo de 60 anos com doenças crônicas*

05 Distanciamento social no ambiente de trabalho, reuniões virtuais, trabalho remoto, extensão 
do horário para diminuir densidade de equipe no espaço físico*

06 Isolamento domiciliar de sintomáticos e contatos domiciliares, exceto profissionais de serviços 
essenciais assintomáticos

07 Proibição de qualquer evento de aglomeração, shows, cultos, futebol, cinema, teatro, casa 
noturna*

08 Diminuição da capacidade instalada de restaurantes e afins*

Atualmente o Brasil propõem as seguintes medidas para conter o risco da COVID–19
*Reavaliação mensal

INFECÇÃO RESPIRATÓRIA AGUDA H1N1

A influenza ou gripe é uma doença respiratória que atinge o homem e várias espécies 
animais, podendo provocar surtos e epidemias. Tem a capacidade de sofrer mutações e 
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dar origem a novos subtipos virais. A gripe é causada pelo vírus Influenza, da família 
Ortomyxiviridae. É um vírus envelopado, de RNA com fita simples, e tem aproximadamente 
80 – 120 nm de diâmetro. Pode ser classificado em três tipos: A, B e C.

O tipo A é o principal, pois possui grande capacidade de sofrer mutação genética 
e é o grande responsável pelas principais epidemias e pandemias. Já o tipo B tem 
menor capacidade de sofrer mutações e está associado a epidemias mais localizadas. 
O vírus influenza C provoca doença subclínica e por isso apresenta menor destaque 
(BARBAGELATA, 2010).

Os tipos virais de influenza A dividem-se em vários subtipos, classificados de acordo 
com duas proteínas de sua superfície, a hemaglutinina (H) e a neuraminidase (N). Até o 
momento são conhecidas dezesseis, formas de hemaglutinina e nove diferentes formas 
de neuraminidase. A combinação entre as proteínas H e N define o subtipo viral, como em 
H1N1 e H3N2 (OLSEN et al., 2006).

Acredita-se que o H1N1 originou-se na galinha sofreu mutação no porco, e começou 
infectar o homem provocando a gripe A (CDC, 2009). O envelope viral do H1N1 é composto 
de lipídeos como nos coronavírus, logo a prevenção primária também é útil no seu combate. 
O homem possui uma aliada muito importante contra este agente infeccioso, a vacina. As 
Campanhas de vacina atuam na prevenção contra esta síndrome respiratória aguda.
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