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RESUMO: Conhecer a origem da construção do conhecimento, assim como as suas 
bases filosóficas e metodológicas ao longo do contexto histórico formam a estrutura 
dessa pesquisa. O estudo faz análise desde a origem da construção do 
conhecimento na antiguidade clássica, passando pela idade média e pelo contexto 
do humanismo e do renascimento na transição para a idade moderna. Pensadores 
importantes como Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros, que muito contribuíram 
no processo de construção do conhecimento ao longo da história da humanidade, 
têm suas participações citadas. Foi analisada a transição do conhecimento, num 
primeiro momento meramente metafísico, para um conhecimento onde o estágio 
dividido entre senso comum e ciência.  
PALAVRAS-CHAVE: História do Conhecimento, Estruturação do Conhecimento e 
Filosofia do Conhecimento.  
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1. INTRODUÇÃO  
 
Trata-se de um tema que permite um considerável amadurecimento 

pedagógico, tendo em vista que exige a participação dos diversos campos do 
conhecimento. Nas leituras, percebemos o quanto o tema é interessante e 
envolvente. Constatamos que teríamos um vasto campo de pesquisa além de um 
percurso a ser desenvolvido como um amplo projeto de pesquisa. A convergência 
sobre a estruturação histórica do conhecimento é consequência de nosso interesse 
na busca de respostas e alternativas.  

Platão defende que para se compreender as proposições e entender as 
relações entre elas, é importante a sistematização do conhecimento. Sendo assim, 
é possível compreender a ideia do todo, construindo-se a ideia de unidade, a qual 
estaria no mesmo nível das ideias de bem, justiça e saúde concebidas por Platão 
(Garcia, 1995)  

 
 

2. METODOLOGIA  
 
Para a realização deste estudo, lança-se mão das literaturas científicas que 

tratam sobre a evolução do conhecimento no decorrer dos anos. Entende-se, nesse 
caso, a suficiência da pesquisa bibliográfica como enriquecedora ferramenta a 
conduzir-nos pelos trilhos da história, possibilitando-nos situarmos sobre fatores que 
contribuíram com a estruturação do conhecimento.  

 
 

3. DISCUSSÃO  
 
Desde os primórdios, o conhecimento revela-se como um relevante 

patrimônio da humanidade. No passado, significava instrumento de defesa pela 
sobrevivência. No presente, representa na condição de subsistência e existência, 
testemunho da história do homem, do que ele foi capaz de pensar e fazer 
representando a base sobre a qual se assenta a projeção do futuro.  

Conforme nos relata Garcia (1995), a evolução do conhecimento, na pré-
história, dependia do surgimento de necessidades que, por sua vez, provocavam o 
desenvolvimento de soluções para as diversas situações vivenciadas, começando 
pelo desenvolvimento da capacidade de organização até produção de instrumentos 
para as mais variadas aplicações.  

Na continuação da trajetória do conhecimento, surge a escrita (dos egípcios, 
datada de aproximadamente 3500 a.C.). Em seu trabalho, Garcia (1995) lembra que 
“com a escrita, surge também o poder, que passa a ser exercido por uma casta de 
privilegiados, sobre uma classe analfabeta” destacando o surgimento da filosofia, na 
Grécia antiga, como um marco importante para a evolução do conhecimento. Essa 
mesma autora, argumenta que, a partir do contexto do século VI, o homem passou a 
viver uma fase de abertura para reflexão acerca de si mesmo. Trata-se do contexto 
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do período pré-socrático de 600 a 400 a.C., onde o homem reflete sobre a realidade 
natural, tentando desmistificar o mito e buscando a visão lógica, racional e 
sistemática.  

Sócrates (469-399 a.C.), nascido em Atenas, interessou-se menos pelo 
mundo dos fenômenos naturais e mais pelo mundo das ideias a ele subjacentes 
(Franco, 2002). É conhecido como o pai da filosofia ocidental. O conhecimento para 
ele relacionava-se ao estudo do homem, contudo na direção do autoconhecimento, 
com vistas ao estabelecimento de uma ordem de prioridades com base na ética e na 
razão e não na tradição. O estudo da natureza para esse filósofo relacionava-se com 
a “maneira de viver” dos homens (Garcia, 1995).  

Destacamos Platão (427-347 a.C.), que foi discípulo de Sócrates, como outro 
importante contribuinte na reflexão sobre o conhecimento. Em aproximadamente 
386 a. C., Platão funda a Academia. A Academia de Platão veio a tornar-se um 
modelo de todos os colégios e universidades futuras (Garcia, 1995).  

No início de sua carreira intelectual, Platão demonstra uma influência 
recebida de seu mestre, Sócrates. Nota-se que essa influência, com o tempo, dá 
espaço para a autonomia do pensamento platônico. Esse pensamento platônico é 
evidenciado, como próprio, quando exibe sua Teoria das Ideias, que discute questões 
inerentes ao conhecimento (Garcia, 1995).  

Platão defende que para se compreender as proposições e entender as 
relações entre elas, é importante a sistematização do conhecimento. Sendo assim, 
é possível compreender a ideia do todo, construindo-se a ideia de unidade, a qual 
estaria no mesmo nível das ideias de bem, justiça e saúde concebidas por Platão 
(Garcia, 1995).  

De acordo com Franco (2002), Aristóteles (384-322 a.C.), durante uma 
primeira fase de sua vida, recebe influência de Platão, frequentando a Academia por 
ele fundada. Ao longo de sua trajetória intelectual, Aristóteles adaptou as ideias de 
Platão às necessidades de uma ciência no sentido ocidental diferenciando o mundo 
Físico do Metafísico. Enquanto o mundo Físico decorre da sistematização da 
experiência do mundo exterior, o mundo Metafísico é resultado essencialmente da 
reflexão. Esta distinção é fundamental para a construção de uma ciência capaz de 
descrever com precisão e fidelidade os fatos observados na natureza exterior à 
reflexão puramente intelectual.  

Aristóteles, sob a premissa de que “Se nada percebêssemos, não poderíamos 
aprender ou entender nada” define a sua linha de pensamento, com ênfase na 
percepção dos sentidos (Garcia, 1995). O pensamento aristotélico apresenta uma 
característica inovadora e histórica para a filosofia: é o criador do primeiro sistema 
filosófico organizado e metódico. Em seus tratados, Aristóteles defende que a 
filosofia deve ser orientada pela lógica formal, propondo que a correção do 
pensamento e o alcance da Verdade dependem da aplicação de um método no uso 
da razão (Prates, 1997).  

“Sócrates ensinou a Platão, que ensinou a Aristóteles, que ensinou a 
Alexandre, o Grande, indubitavelmente os nomes mais famosos jamais interligados 
em tal sucessão” (Luce, 1994). A mesma autora descreve que no século III a.C., o 
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mundo grego assistiu à expansão de dois novos grandes sistemas filosóficos: o 
estoicismo e o epicurismo. Essas escolas filosóficas surgiram devido ao 
desenvolvimento emergente da sociedade grega, tendo como base o 
desenvolvimento das cidades e a expansão do mundo grego, resultante das vitórias 
de Alexandre, o Grande. Essa fase é também conhecida como período pós-socrático.  

Ao analisar as questões estudadas pelos estóicos, Garcia (1995) observa que 
os mesmos interessaram-se pela física, ética e pela lógica, e, ao que parece, eles 
foram os que primeiro usaram o termo “Lógica”, como nós o conhecemos hoje. Os 
estóicos também interessaram-se por uma outra parte do estudo acerca do 
conhecimento, que hoje podemos denominar como teoria do conhecimento, tendo 
como fundamento os ensinos aristotélicos. A contribuição dada por essa escola 
grega caracteriza-se pela elaboração de uma justificativa para a questão do 
conhecimento, de natureza empírica.  

Ainda de acordo com Abbagnano (1969), a filosofia escolástica não contribuía 
para a autonomia e nem para a independência crítica diante do conhecimento. 
Consistia em “levar o homem à compreensão da verdade revelada”, sendo que a 
verdade aqui deve ser entendida como aquilo que foi revelado ao homem por 
intermédio das Sagradas Escrituras. Para tanto, a Igreja dispunha de pessoas 
inspiradas por Deus, e devidamente reconhecidas por ela, para desempenhar tal 
função: eram os clérigos, padres e doutores da fé.  

Com relação à ideia de unidade e totalidade, nessa fase da Idade Média, a 
concepção de mundo era aristotélica, mas contendo adaptações a partir das 
contribuições do platonismo e do estoicismo. A Igreja, o Império e o Feudalismo 
consideravam-se representantes da ordem cósmica na terra e tinham como 
instrumento a força da hierarquia, tidas como necessárias à ordem universal. Assim, 
sob essas condições, que a investigação filosófica se desenvolve.  

Ainda, segundo Garcia (1995), o sistema escolástico sobrevive até o século 
XIV. No entanto, ainda no século anterior, surge o filósofo e teólogo São Tomás de 
Aquino, por meio do qual, acontece de fato a distinção clara entre razão e fé, entre 
teologia e filosofia, bem como a definição de seus respectivos objetos de estudo. 
Então, filosofia e teologia convertem-se em disciplinas cooperantes.  

 
 

4. CONCLUSÃO  
 
No processo histórico de construção do conhecimento, observamos é uma 

transição do conhecimento metafísico para uma subdivisão caracterizada como 
senso comum ou ciência, o que foi uma contribuição dos filósofos gregos.  

Depois, nota-se uma tendência à fragmentação deste conhecimento científico 
em subunidades do saber, com fins de possibilitar maior aprofundamento 
contribuindo com o avanço da ciência como um todo. Esse processo tem lugar na 
história da estruturação do conhecimento em disciplinas que é a forma como temos 
acesso a esse conhecimento hoje.  
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do Estado da Bahia (UNEB); Doutoranda em Humanidades e Artes com Menção em 
Ciências da Educação pela Universidade Nacional de Rosário (UNR) – Argentina. E- 
mail: aureavirg@yahoo.com.br 

Carlos Renato Montel Graduação em Gestão Da Produção (2003) na Universidade 
de Mogi das Cruzes – Pós Graduação Lato Sensu em Engenharia de Produção com 
ênfase em Administração da Produção (2010) na Universidade Cruzeiro do Sul. Aluno 
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regular, Mestrando em Engenharia de Produção na Universidade Nove de Julho com 
início em 2017 - Experiência profissional em Usinagem, Métodos e Processos na 
Metalúrgica Indianápolis; Administração da Produção, Logística, Segurança, 
Qualidade, Custos, Gerenciamento de Projetos e Manutenção na Cummins do Brasil. 

Caroline Tereza Valias Morgado da Costa. Graduada em Pedagogia pela Universidade 
do Vale do Paraíba, Pós-graduada em Alfabetização e Letramento pela faculdade 
Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa - INESP e fiz o PROFA- Programa de Formação 
de Professores Alfabetizadores pela Recovale Treinamentos. Participei com dois 
artigos do XV e XVI Encontro Latino Americano de Iniciação Científica, XV e do XVI 
Encontro Latino Americano de Pós- Graduação e IX Encontro Latino Americano de 
Iniciação Científica Junior, realizado na Universidade do Vale do Paraíba nos anos de 
2015 e 2016. Já atuou como auxiliar de sala em dois colégios na cidade de São José 
dos Campos. Interessa-se por Alfabetização, Letramento e Pedagogia Hospitalar. 
Tema de pesquisa: Pedagogia Hospitalar. E-mail: carolvalias@yahoo.com.br 

Charles Ribeiro de Brito Possui Mestrado em Eng° de Produção - UFAM. Graduação 
em Arquitetura e Urbanismo - Fau/UNL- Manaus. Engenheiro de Segurança do 
Trabalho - IFAM - Instituto Federal do Amazonas. Especialista em Engenharia de 
Produção - Gestão de Organizações - Operações &amp; Serviços - UFAM. É Diretor da 
Superintendência do Registro Imobiliário Avaliações e Perícias - SRIAP - Procuradoria 
Geral do Município de Manaus - PGM. Professor de Ensino Superior da Laureate 
International Universities - UNINORTE, e Coordenador do curso de Especialização de 
Engenharia de Segurança do Trabalho da Laureate International Universities - 
UNINORTE. Sócio da Atrês Projects - Empresa de Projetos na área de Arquitetura e 
Engenharia e Montagem Industrial. 

Danilo Passos Santos Professor: Prefeitura Municipal da Estância Turística de 
Tremembé; Graduação: Centro Universitário Teresa D’Ávila – Lorena/SP; Pós-
graduação: Centro Universitário Teresa D’Ávila – Lorena/SP – Universidade Federal 
de Itajubá – Itajubá/MG. E-mail: paradanilopassos@hotmail.com. Formado em 
Letras. Professor de Redação e Literatura. Pós-graduando em Tecnologias, 
Formação de Professores e Sociedade pela Universidade Federal de Itajubá-MG. Pós- 
graduado em Especialização em Língua Portuguesa: linguagem e literatura. 
Escritor, pesquisador científico em Estudos Literários.  

Daphne Alves Dias Graduação em Medicina Veterinária, Faculdade de Castelo, 
Castelo- ES, Brasil. Graduanda em Licenciatura em Ciências Biológicas, Instituto 
Federal do Espirito Santo, Alegre- ES, Brasil. Pós-graduanda em Agroecologia, 
Instituto Federal do Espirito Santo, Alegre- ES, Brasil. Participante do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC). Voluntária do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à docência (PIBID). Participante do grupo de 
pesquisa do Sistema Integrado de Gerenciamento de Pesquisa do IFES. E-mail para 
contato daph.alves@gmail.com. 

Débora Bianco Lima Garbi É pesquisadora dos temas feminismo, gênero e aspectos 
contemporâneos do contexto capitalista, é Mestra em Desenvolvimento Humano, 
Jornalista, especialista em Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional, está 
cursando o último semestre da graduação em Psicologia e é estudante de 
Psicanálise. Autora do documentário sobre violência contra a mulher “Marias do 
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Brasil” e autora do livro “Mulheres trabalhadoras no capitalismo contemporâneo”, 
editora Prismas (2017). 

Eduardo Alves Inez Graduação em Bacharelado e Licenciatura em Letras Vernáculas 
com Espanhol pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Doutorando em 
Humanidades e Artes com Menção em Ciências da Educação pela Universidade 
Nacional de Rosário (UNR) – Argentina. E-mail: eduardoalvesinez@gmail.com 

Elisete de Andrade Leite Graduado em Educação Física pela Escola Superior de 
Cruzeiro – ESEFIC; Mestrado Profissional em Educação pela UNITAU (2016); E-mail: 
eliseteleite@hotmail.com.  

Felipe Alexandre Cardoso Costa Graduação em História pela Universidade do Vale do 
Paraíba- UNIVAP. Email para contato: cardosocosta1@gmail.com 

Felipe Alexandre Lima Fernandes dos Santos: Professor do Instituto Federal do 
Espírito Santo – Campus Ibatiba; Membro do Programa de Pós Graduação em 
Educação Ambiental  Sustentabilidade do Ifes campus Ibatiba; Graduação em 
História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ; Mestrado em 
Educação Agrícola pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro -UFRRJ; Grupo 
de pesquisa: Grupo de estudos do Caparaó. 

Gabriel Antônio Taquêti Silva Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do 
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) – Campus Cachoeiro de Itapemirim; 
Graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo 
(Ufes); Mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo 
(Ufes); Grupo de pesquisa: Grupo de Pesquisa em Sistemas Eletromecânicos – 
GPSEM; Bolsista Produtividade em Pesquisa pela Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Inovação do Espírito Santo (FAPES); E-mail para contato: gabriel.silva@ifes.edu.br 

Giselle Ferreira Amaral de Miranda Azevedo Licenciada em Pedagogia pela 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), especialista em Gestão Escolar pela 
Unidade de Ensino Superior Dom Bosco (UNDB), mestre em Educação pela 
PPGE/UFMA, Técnica em Assuntos Educacionais do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), membro do Grupo de Pesquisa Política 
Educacional do PPGE\UFMA. E-mail: gisafamaral78@gmail.com. 

Jaqueline Macedo Bispo Haack Graduação em Pedagogia pela Faculdade de 
Educação da Bahia (FEBA); Doutoranda em Humanidades e Artes com Menção em 
Ciências da Educação pela Universidade Nacional de Rosário (UNR) – Argentina. E-
mail: aj.haack@hotmail.com 

João Francisco Pereira Nunes Junqueira Professor: Centro Universitário Teresa 
D’Ávila – Lorena/SP; Graduação: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” – Unesp/Araraquara. Mestrado: Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” – Unesp/ São José do Rio Preto. Doutorado em andamento: 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Unesp/Araraquara. 
Bolsista: CAPES. E-mail:jfpnjunqueira@yahoo.com.br; Possui graduação em 
Licenciatura Plena em História pelo Centro Universitário Salesiano São Paulo(2001), 
graduação em Letras pela Universidade Estadual Paulist Júlio de Mesquita 
Filho(2009) e mestrado em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho(2012). Atualmente é Professor do Centro Universitário Teresa 
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D`Ávila. Atuando principalmente nos seguintes temas:”Geração de 45” , Poesia 
brasileira, Verso livre e metrificado. 

José Fabiano Ferraz Professor da Faculdade Kroton-Anhanguera Educacional; 
Mestre em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Pós-
Graduação “Lato-Sensu” em Administração de Recursos Humanos, Aprendizagem 
Significativa pelo Instituto Santanense de Ensino Superior; Graduação em Psicologia 
pela Universidade Centro Universitário Salesiano de São Paulo; E-mail para contato: 
jofabiano@gmail.com 

Júlio César Madureira Silva Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do 
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) – Campus Cachoeiro de Itapemirim; 
Graduação em Engenharia Industrial Elétrica pelo Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Minas Gerais, CEFET/MG, Brasil; Mestrado em Engenharia de 
Materiais (Conceito CAPES 3). Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 
Gerais, CEFET/MG, Brasil; 

Karla Dubberstein Tozetti Professor do Instituto Federal do Espírito Santo - Campus 
Cachoeiro de Itapemirim; Graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade 
Federal do Espírito Santo – UFES; Mestrado em Engenharia Mecânica pela 
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES; Grupos de Pesquisa: Materiais, meio 
ambiente e Processos de Fabricação; Sistemas Mecânicos; Implementação 
multidisciplinar de tecnologias avançadas nas escolas de ensino básico, técnico e 
tecnológico. 

Karla Simões de Sant Anna Professora da Rede Pública Estadual de Ensino de São 
Paulo. Possui graduação em Bacharelado em Biologia pela Universidade do Sagrado 
Coração, Bauru – SP, graduação em Licenciatura em Ciências com habilitação em 
Biologia pela Universidade do Sagrado Coração, Bauru – SP, especialização em 
Ensino de Biologia pela Universidade de São Paulo, Mestrado em Ciências (projetos 
educacionais) pela Universidade de São Paulo. Email para contato: 
kabiologi@gmail.com 

Karlo Fernandes Rocha Professor do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus 
Cachoeiro de Itapemirim; Graduação em Matemática pela Universidade Federal do 
Espírito Santo; Mestrado em Matemática pela Universidade Federal do Espírito 
Santo; E-mail para contato: karlor@ifes.edu.br 

Kenia Olympia Fontan Ventorim Professora de Artes do Instituto Federal do Espírito 
Santo campus Venda Nova do Imigrante; Graduação em Pedagogia pela Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras Madre Gertrudes de São José; Graduação em 
Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo; 
Especialização lato sensu em Psicopedagogia e Artes em Educação. 

Leda Helena Galvão de Oliveira Farias Graduado em Pedagogia pela Organização 
Guará de Ensino (1996); Mestrado Profissional em Educação pela Universidade de 
Taubaté (2016); E-mail: ledzepelim@gmail.com 

Lilianne Gomes da Silva Professor do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus 
Ibatiba; Graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do Espírito 
Santo; Graduação em Licenciatura em Biologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Duque de Caxias-FEUDUC; Especialização em Metodologia do Ensino de 
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Biologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Duque de Caxias-FEUDUC; 
Mestrado em Ciências Florestais pela Universidade Federal do Espírito Santo; 
Doutorado em Doutorado em Produção Vegetal pela Universidade Federal do Espírito 
Santo. 

Luciana de Oliveira Rocha Magalhães Graduação em Direito pela Universidade de 
Taubaté; Especialização em Educação Inclusiva pela Universidade Cidade de São 
Paulo (UNICID) e Gestão Escolar pela UNITAU; Mestrado em Educação pelo Programa 
de Pós-Graduação em Desenvolvimento Humano e Educação da Universidade de 
Taubaté; Doutoranda em Educação pelo Programa de Psicologia da Educação da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Participa do Grupo de pesquisa: GADS 
(Grupo Atividade Docente e Subjetividade) da PUC-SP; Bolsista pela CAPES; E-mail 
para contato: lucianam11@hotmail.com 

Maria da Rosa Capri Professora da Universidade de São Paulo - Escola de Engenharia 
de Lorena - EEL-USP.  Possui graduação em Bacharelado em Química pela 
Universidade Federal de Santa Catarina, graduação em Licenciatura em Química 
pela Universidade Federal de Santa Catarina, Mestrado em Química (Química 
Analítica) pela Universidade de São Paulo, doutorado em Química (Química Analítica) 
pela Universidade de São Paulo. Email para contato: mariarosa@usp.br 

Maria Juliana Araújo de Oliveira Graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas, 
Instituto Federal do Espirito Santo, Alegre- ES, Brasil. Pós-Graduada em 
especialização lato sensu em Ensino de Biologia pela Faculdade de Tecnologia São 
Francisco, Barra de São Francisco- ES, Brasil. Mestrado em produção vegetal, na 
linha de pesquisa de plantas daninhas e medicinais. Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, Campos dos Goytacazes- RJ, Brasil. Bolsista 
Produtividade em Pesquisa CAPES. E-mail para contato: ju.oliveira41@hotmail.com. 

María Víctoria Quíñónez Mendonza Doutorado em Desenvolvimento e Defesa 
nacional. Mestrado em Desenvolvimento Sustentável. Especialista: Metodologia em 
elaboração de tese de doutorado. Especialista: Desenvolvimento de Curriculum 
Educacional orientado para o meio ambiente. Especialista: Sociologia e Antropologia 
Ambiental. Especialista: Economia Agrícola. Graduação em Engenharia Agrícola. 

Marcos José Alves Pinto Junior Possui graduação em Administração pela Fundação 
de Ensino Octávio Bastos (2008), Licenciatura em Administração pela FATEC de Mogi 
Mirim (2012), Pós Graduação em Engenharia de Produção pelo Centro Universitário 
Internacional (2012), Pedagogia pela Faculdade da Aldeia de Carapicuíba (2015), 
mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de São Carlos - 
Campus Sorocaba (2016). Atualmente é aluno regular de doutorado do Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia de Produção pela Universidade Paulista e aluno de 
Pós Graduação em Docência do Ensino Superior pela Faculdade da Aldeia de 
Carapicuíba. Atuou como gestor do Sistema da Qualidade da Delphi Automotive 
Systems do Brasil para as plantas de Espírito Santo do Pinhal, Jacutinga e Mococa. 
Tem experiência e  formação de Auditor Líder na ISO/TS 16949:2009 pelo RABQSA, 
Auditor de Processo na metodologia VDA (alemã) e FIEV (francesa) dentre outros 
treinamentos dos manuais do AIAG. É docente do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza na ETEC Dr. Carolino da Motta e Silva, onde leciona nos 
cursos técnicos do Eixo de Gestão e Negócios além de desenvolver projetos na área. 
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Nilson Alves da Silva Professor do Instituto Federal do Espírito Santo - Campus 
Cachoeiro de Itapemirim; Graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade 
Federal do Espírito Santo - UFES; Mestrado Profissional em Educação em 
Matemática e em Ciências; Grupo de pesquisa: GEPEME - Grupo de Pesquisa em 
Matemática e Educação Estatística Bolsista Produtividade em Pesquisa pela 
Fundação FAPES - Fundo de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo; E-mail para 
contato: nilson.silva@ifes.edu.br 

Pamela Dolores Teixeira Graduanda em Psicologia pela Faculdade Anhanguera 
Educacional de São José dos Campos; com formação prevista para junho de 2018. 
E-mail para contato: pamelateixeira.sjc@gmail.com 

Patrícia Torres de Souza Cardoso Professor do Instituto Federal do Espírito Santo – 
Campus Ibatiba; Membro do Programa de Pós Graduação em Educação Ambiental e 
Sustentabilidade do Ifes campus Ibatiba; Graduação em Letras Inglês pela 
Universidade Federal do Espírito Santo; Graduação em Letras Português e Espanhol; 
Especialização em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade do Estado da 
Bahia; Especialização em Ensino de Inglês- TESOL pela Northern Virginia College - 
USA; Mestrado em Educação pela Universidad Americana - Paraguai; Doutorado em 
Educação pela Universidad Americana - Paraguai. 

Rafael Michalsky Campinhos Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Espirito Santo (IFES); Membro do corpo docente da Coordenadoria de 
Eletromecânica do IFES- Campus Cachoeiro de Itapemirim; Graduação em 
Engenharia Elétrica pela Universidade Federal Fluminense; Mestrado em Eletrônica 
de Potência pela Universidade Federal do Rio de Janeiro; Grupo de pesquisa: Grupo 
de Pesquisa em Sistemas Eletromecânicos – GPSEM. 

Remilson Figueiredo: Professor do Instituto Federal do Espírito Santo; Graduação em 
Bacharelado em Química pela Universidade Federal de Viçosa; Mestrado em 
Agroquímica pela Universidade Federal de Viçosa. 

Roberto Carlos Farias de Oliveira Professor do Instituto Federal do Espírito Santo, 
campus Cachoeiro de Itapemirim, ES; Graduação em Letras/Literatura pela FAFI - 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Madre Gertrudes de São José; Mestrado 
em Ciências da Educação pela Universidade del Norte (UNINORTE)-PY; Grupo de 
pesquisa: Letras em Trânsito: Línguas, Literaturas, Culturas e suas tecnologias. E-
mail para contato: rcfoliveira@ifes.edu.br 

Roberto Vargas de Oliveira: Professor do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus 
Ibatiba; Graduação em Licenciatura em Matemática pela Universidade de São Paulo; 
Especialista em Metodologia do Ensino da Matemática pela Universidade Gama 
Filho; Mestrado em Matemática pela Universidade Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro. 

Roseli Albino dos Santos Graduado em Pedagogia pela Universidade de Taubaté – 
UNITAU (1990); Mestrado em Educação: História, Política, Sociedade pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (2002);Doutorado em Educação: História, 
Política, Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2006); E-mail: 
roselialbino@uol.com.br 
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Sayd Farage David Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico do Instituto 
Federal do Espírito Santo (Ifes) – Campus Cachoeiro de Itapemirim;mGraduação em 
Engenharia Metalúrgica pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes); Mestrado em 
Engenharia Metalúrgica e de Materiais pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes); 
Grupo de pesquisa: Modelos Numéricos para Otimização dos Reatores Siderúrgicos; 
E-mail para contato: saydfd@ifes.edu.br 

Suelene Regina Donola Mendonça Professora da Universidade de Taubaté; Membro 
do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Humano e 
Educação da Universidade de Taubaté;Graduação em Pedagogia pela Universidade 
de Taubaté; Mestrado em Educação - Psicologia da Educação pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo ; Doutorado em Educação - História Política e 
Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; E-mail para 
contato: profa.suelene@gmail.com 

Teresa de Araújo Oliveira Medeiros Graduanda em Licenciatura em Ciências 
Biológicas. Instituto Federal do Espirito Santo, Alegre- ES, Brasil. Bolsista do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à docência (PIBID). Participante do 
Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC). Participante do 
grupo de pesquisa do Sistema Integrado de Gerenciamento de Pesquisa do IFES. E-
mail para contato teresa_a.oliveira@hotmail.com. 

Valéria Trigueiro Santos Adinolfi Professora do Instituto Federal de São Paulo, IFSP – 
Campus Caraguatatuba. Membro do corpo docente do Programa de Mestrado 
Profissional em Ensino de Ciências e Matemática do IFSP. Graduação em 
Licenciatura em Filosofia pela UNICAMP. Mestrado em Educação pela UNICAMP. 
Doutorado em Educação pela USP. 

Vera Lúcia Catoto Dias Pesquisadora-Docente em Educação; Mestrado em Educação 
- Linha de Pesquisa: Formação de Professores (UMESP/SP, 2006); Mestrado em 
Educação – Linha de Pesquisa: Educação com Área de Concentração em Educação 
Sócio-Comunitária (UNISAL/SP, 2002); Psicopedagogia Clínica-Institucional 
(UNIVAP/SJC, 1996); Graduada em Pedagogia Plena (UNIVAP/SJC, 1991). 
Atualmente é pesquisadora docente da Universidade do Vale do Paraíba, UNIVAP, 
atuando na Faculdade de Educação e Artes, em cursos de graduação e pós-
graduação. Tem experiência na área de Educação, com ênfase na Formação de 
Professores, assim como: Alfabetização e Letramento, Processo Ensino e 
Aprendizagem, Dificuldade de Aprendizagem, Aprendizagem com Internet, Internet 
en la Escuela, História de Vida, Memória e inclusão Social, Contextos Diversificados 
de Formação no Brasil e na África. Assim como na área de Currículos e Programas 
para a Educação Básica no Brasil. Desenvolve pesquisa para práticas pedagógicas e 
produção de materiais didáticos na educação infantil, anos iniciais do ensino 
fundamental (alfabetização, letramento, Educação de Jovens e Adultos), formação 
inicial e continuada de professores. Atua no Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência, PIBID/Capes (2010-2017), Coordenadora PIBID do Subprojeto: 
Pedagogia: com destaque para prática em classes de alfabetização. Palestrante em 
colóquios, seminários, congressos e eventos sobre educação e formação docente. 

Welleson Feitosa Gazel Graduação em Administração (2006), Licenciatura em 
Pedagogia (2017), MBA em Logística Empresarial (2009), MBA em Gestão e 
Docência no Ensino Superior (2013) e MBA em Gerenciamento de Projetos (2017), 
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Especialista em Administração de Empresas (2016), Mestre em Engenharia da 
Produção (2014), Mestre em Administração de Empresas (2017). Doutorando em 
Engenharia de Produção na Universidade Paulista UNIP (2017). 

Wesley Gomes Feitosa Doutorando em Educação pela Universidad Columbia del 
Paraguay (UC) e Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela 
(LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES/UNINORTE). Possui Mestrado 
Profissionalizante em Engenharia da Produção (UFAM), Possui Graduação em 
Engenharia Civil (LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES/UNINORTE), Possui 
Licenciatura Plena em Matemática (MINISTÉRIO DA DEFESA/CIESA). Atua como 
Professor de nível superior horista do (LAUREATE INTERNATIONAL 
UNIVERSITIES/UNINORTE), Professor de nível superior efetivo da Secretaria de 
Educação e Cultura (SEDUC/AM); e professor de nível superior da Secretaria de 
Educação e Cultura Municipal (SEMED/AM). 

Whortton Vieira Pereira Professor do Instituto Federal do Espírito Santo IFES – 
Campus Cachoeiro de Itapemirim; Graduação em 2003 pela Universidade Federal 
do Espírito Santo UFES; Mestrado em 2014 pela Universidade Federal do Espírito 
Santo UFES; E-mail para contato: whorttonp@ifes.edu.br 
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