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APRESENTAÇÃO

A coleção “Ciências Biológicas: Campo Promissor em Pesquisa” é uma obra 
composta de dois volumes que tem como foco principal a discussão científica atual 
através de trabalhos categorizados e interdisciplinares abordando pesquisas, relatos 
de casos, resumos ou revisões que transitam nas diversas áreas das Ciências 
Biológicas.

A grande diversidade de seres vivos e a grande especialização das áreas de 
estudo da biologia, a tornam uma ciência muito envolvente, que consegue abranger 
todas as relações interpessoais e uma grande interdisciplinaridade com outras áreas.

O primeiro volume foi organizado com trabalhos e pesquisas que envolvem a 
área da Saúde em diferentes Instituições de Ensino e Pesquisa do País. Logo, neste 
volume poderá ser encontrado pesquisas relacionadas a anatomia humana, plantas 
medicinais, arboviroses, atividades antimicrobianas e antifúngicas, biotecnologia e 
tópicos relacionados à segurança alimentar e cuidados em saúde. O destaque desse 
volume é para compostos naturais que podem ser utilizados no combate e controle 
de diversos microorganismos. 

Já o volume dois, é composto por trabalhos que envolvem o Ensino de Ciências 
e pesquisas científicas em Biologia, tendo destaque os trabalhos relacionados à 
Ecologia e Conservação ambiental, e também a divulgação da Educação Especial. 

A crescente preocupação com o meio ambiente e o consumo sustentável 
trazem reflexões que atingem nossa fauna e flora; os atuais processos de ensino e 
aprendizagem oferecem um plano de fundo às discussões referentes ao melhoramento 
das abordagens educacionais nas diferentes esperas de ensino.  

Conteúdos relevantes são, deste modo, apresentados e discutidos com a 
proposta de fundamentar e apoiar o conhecimento de acadêmicos, mestres e 
doutores das amplas áreas das Ciências Biológicas.

Renata Mendes de Freitas
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DISCUTINDO A INTERDISCIPLINARIDADE EM 
BIOLOGIA EVOLUTIVA: A IMPORTÂNCIA E OS 

DESAFIOS

CAPÍTULO 8

Thaís Pereira de Oliveira
Universidade Estadual do Ceará, Centro de 

ciencias da Saúde. Fortaleza – Ceará

Davi Elisiário Lima Lopes
Universidade Estadual do Ceará, Centro de 

ciencias da Saúde.  Fortaleza – Ceará

Mônica Aline Parente Melo Maciel
Universidade Estadual do Ceará, Centro de 

ciencias da Saúde.  Fortaleza – Ceará

RESUMO: Os desafios do ensino da biologia 
evolutiva são levados do ensino médio até 
o ensino superior. No curso de ciências 
biológicas existe a necessidade de discutir 
transdisciplinarmente a biologia em sala de 
aula. O objetivo desse trabalho é facilitar um 
debate sobre a transdisciplinaridade em sala 
de aula, fazendo com que os alunos e futuros 
professores de Biologia discutam e reflitam como 
facilitar esses assuntos em sala de aula para 
seus futuros alunos. Os debates aconteceram 
no horário da disciplina de Biologia Evolutiva, 
acompanhado pela professora-orientadora e 
monitores. Os debates foram satisfatórios, pois 
os alunos perceberam que sem um debate 
transdisciplinar a evolução não será entendida 
de maneira clara. Revelou-se a necessidade de 
mais debates de diversas disciplinas em sala 
de aula em todo o curso.
PALAVRAS-CHAVE: Evolução. 

Transdisciplinaridade. Debate.

DISCUSSING AN INTERDISCIPLINARITY 

IN EVOLUTIONARY BIOLOGY: THE 

IMPORTANCE AND CHALLENGES

ABSTRACT: The challenges of teachng 
evolutionar biolog are takenfrom high 
school to higher education. In the course of 
biological sciences there is the need todiscuss 
transdisciplinarly biology in the classroom. The 
obective of this wor is to facilitate a debate on 
transdisciplinarity in the classroom, making 
students and future biology teachers discuss 
andreflect how to facilitate these subjects in 
the classroom fortheir future students. The 
debates took place at the time of the discipline 
of evolutionary biology, accompanied by the 
teacher-advisor and monitors. The debates 
were satisfactory, because the students realized 
that without a transdisciplinary debate the 
evolutionwill not be understood in a clear way. 
It was revealed the need for more debates of 
several disciplines in the classroom troughout 
the course.
KEYWORDS: Evolution. Transdisciplinarit. 
Debate.
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1 |  INTRODUÇÃO

O ensino de biologia evolutiva ainda enfrenta muitos obstáculos em vários 
países do mundo, inclusive no Brasil. Obstáculos, como por exemplo, questões 
criacionistas, pois, ainda que o país seja definido como laico, ainda há interferência 
das religiões na educação e tem-se uma resistência no que diz respeito à Biologia 
Evolutiva. O ensino desse tema nas escolas, em geral, é considerado como um 
momento tenso para os professores de Ciências e Biologia, por ser um espaço 
propício ao surgimento da polêmica entre criacionismo e evolucionismo. Em razão 
disso, alguns professores optam por não abordar a polêmica e tratam da Evolução 
Biológica como a única explicação para a origem das espécies. Enquanto isso, 
outros professores apresentam o criacionismo como uma visão que nunca esteve 
presente na comunidade científica, e que difere do evolucionismo por prever que as 
espécies foram criadas com as mesmas características dos seres atuais (PIOLLI & 
DIAS, 2004).

É importante ressaltar que o ensino de Biologia Evolutiva enfrenta outras 
dificuldades, como por exemplo, a divulgação de informações inverídicas que 
implicam na má formação dos professores, má estrutura em instituições de ensino, 
pouco acesso a materiais de pesquisa, informações publicadas pela mídia sem 
cunho científico, dentre outras.

Em meio a tanta dificuldade, muitos cientistas se preocupam com a qualidade 
do ensino de Evolução Biológica. Tal preocupação se deve ao fato da Evolução 
Biológica estimular os alunos a terem um raciocino crítico, questionar a estrutura na 
qual está acostumado, além de ser um conteúdo integrador, que transita por todas as 
áreas das Ciências Biológicas. Desta forma, o ideal é que a Biologia Evolutiva seja 
apresentada de tal forma que esteja conectada à outras ciências, como por exemplo 
a paleontologia, geologia, genética e ecologia, que já são vistos como interações no 
contexto evolutivo.

Assim tornam-se importantes os diálogos e discussões em aulas sobre a 
evolução e interdisciplinaridade, no curso de Ciências Biológicas, tendo em vista que 
a Teoria da Evolução é considerada o eixo unificador de toda a Biologia Moderna, 
visando que, com ela, é possível explicar toda a diversidade dos diferentes seres 
vivos atuais e extintos, o que corrobora a frase do biólogo evolucionista Theodosius 
Dobzansky, quando ele afirma que “nada, na Biologia, faz sentido exceto à luz da 
Evolução” (SHAPIN, 2010).

Posto isto, o presente trabalho objetivou discutir e analisar a importância de 
incorporar a discussão de temas interdisciplinar em sala de aula na disciplina de 
Biologia Evolutiva.
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2 |  METODOLOGIA

As aulas e debates sobre interdisciplinaridade foram facilitadas por dois 
monitores da disciplina de Biologia Evolutiva do curso de Ciências Biológicas da 
Universidade Estadual do Ceará, juntamente com a orientação da professora da 
disciplina, que se fez presente em sala de aula durante os debates. No semestre 
de 2017.2 houveram três encontros para discutir a interdisciplinaridade na Biologia 
Evolutiva.

No primeiro encontro, foi apresentado o projeto de monitoria e foi perguntado 
aos alunos o que se entendia sobre interdisciplinaridade. Após a pergunta e algumas 
discussões, foi pedido aos alunos que se reunissem em duplas, para organizarem 
argumentos e comentar sobre disciplinas que envolvem a Biologia Evolutiva na grade 
curricular do curso de Ciências Biológicas.

Já no segundo encontro, após os alunos terem assistido documentários acerca 
da temática evolucionista, foi pedido para que os mesmos relacionassem a Biologia 
Evolutiva com outras áreas que não tivessem diretamente relacionadas com as 
Ciências Biológicas.

No terceiro encontro, os alunos foram reunidos em equipes e tiveram que 
apresentar a Biologia Evolutiva como disciplina interdisciplinar e elaborar aulas de 
forma dinâmica para serem apresentados no decorrer da disciplina.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após os encontros e discussões, foi possível observar o desenvolvimento 
do pensamento crítico dos alunos em relação a interdisciplinaridade e à Biologia 
Evolutiva. Quando perguntado acerca de quais disciplinas os alunos conseguiam 
relacionar com a Biologia Evolutiva, apenas, cerca de cinco alunos responderam: 
paleontologia, genética e zoologia, que são disciplinas que eles já tinham visto no 
decorrer do curso e também em aulas da disciplina de Biologia Evolutiva. Com isso 
observamos uma fraqueza na grade do curso, onde disciplinas são muito engessadas 
em seus conteúdos e não interagem com outras, principalmente com a Biologia 
Evolutiva, tendo em vista que é o eixo norteador da Biologia.

A Biologia Evolutiva deveria formar um eixo integrador, envolvendo aspectos 
intradisciplinares, interdisciplinares e transdiciplinares, abrangendo, portanto, 
conhecimentos em diversas áreas dentro da própria Biologia e em áreas distintas 
(LOPES & VASCONCELOS, 2012).

Esses conteúdos engessados vêm do ensino médio, que, além desse problema, 
temos outros como a falha da formação dos professores, falta de acesso à pesquisa, 
confrontos com crenças religiosas de alunos e isso atrapalha também na formação 
dos futuros professores, posto isto, esse é o desafio da universidade, ou seja, 
proporcionar uma grade curricular que permita a integração dos assuntos.
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O livro didático de Biologia tem sofrido críticas quanto ao tratamento unidirecional 
dos conteúdos, o dogmatismo e a apresentação dos conhecimentos como prontos e 
sem possibilidade de questionamento (WAIZBORT, 2001).

Quando os grupos foram reunidos, eles apresentaram as disciplinas que eles 
conseguiam relacionar, permitindo que eles perceberem que a Biologia Evolutiva 
está diretamente relacionada com todos os assuntos da Biologia.

No segundo encontro os alunos já conseguiram relacionar a Evolução mais 
facilmente com as outras ciências de acordo com os documentários passados 
pela professora e, desta forma, eles conseguiram relacionar disciplinas como a 
Matemática, História, Geografia, Física, Moda, Sociologia, Química e explicar como 
relacionar essas ciências.

Uma aluna afirmou que “Matemática era muito usada em estatística da 
Evolução”. Para a História, outro aluno usou a seguinte frase: “A Biologia Evolutiva 
já é uma história da vida e não tem como não relacionar a história geral à essa 
disciplina.”

No terceiro encontro, os alunos relataram a importância de se falar em 
Evolução em todas as disciplinas do curso de Ciências Biológicas, tendo em vista 
que ela integra todos os seres vivos, e apresentaram ideias de como fazer uma 
integração. Ideias como fórum de professores de outras especializações, um dia de 
debates, apresentações de jogos didáticos e o uso de diversos livros para debate de 
transdisciplinares em sala de aula foram citados pelos alunos.

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento e aplicação do presente trabalho possibilitou uma reflexão de 
como deve-se trabalhar a Biologia Evolutiva em sala de aula, de forma transdiciplinar, 
facilitando não só o entendimento da Evolução, mas de todos os outros assuntos, 
tendo em vista que a Evolução conecta toda a Biologia. O trabalho também mostrou 
o interesse dos alunos em mudar a forma de abordar a Biologia Evolutiva, quando 
os mesmos propuseram formas diferentes de abordar a disciplina em sala de aula.

Concluímos então que mais debates como esses são necessários em todas as 
disciplinas do curso para que ocorra uma interação dos assuntos.
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