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APRESENTAÇÃO 

A coleção “Ciências Biológicas: Considerações e Novos Segmentos” é uma 
obra com foco na discussão científica, por intermédio de trabalhos desenvolvidos por 
autores de vários segmentos da área de ciências biológicas. A obra foi estruturada 
com 36 capítulos e organizada em dois volumes.  

A coleção é para todos aqueles que se consideram profissionais pertencentes 
às ciências biológicas e suas áreas afins. Especialmente com atuação formal, 
inserida no ambiente acadêmico ou profissional. Cada e-book foi organizado de 
modo a permitir que sua leitura seja conduzida de forma simples e com destaque no 
que seja relevante para você. Por isso, os capítulos podem ser lidos na ordem que 
você desejar e de acordo com sua necessidade, apesar de terem sido sequenciais, 
desde algumas áreas específicas das ciências biológicas, até o ensino e a saúde. 
Assim, siga a ordem que lhe parecer mais adequada e útil para o que procura.  

Com 17 capítulos, o volume 2 reúne autores de diferentes instituições 
brasileiras que abordam trabalhos de pesquisas, relatos de experiências, ensaios 
teóricos e revisões da literatura aplicados ao ensino e à saúde. Neste volume 
você encontra atualidades nas áreas de biologia geral, parasitologia, imunologia, 
anatomia, ensino de ciências, educação em saúde e muito mais.

Deste modo, a coleção Ciências Biológicas: Considerações e Novos 
Segmentos apresenta progressos fundamentados nos resultados obtidos 
por pesquisadores, profissionais e acadêmicos. Espero que as experiências 
compartilhadas neste volume contribuam para o enriquecimento de novas práticas 
multiprofissionais, especialmente, no âmbito do ensino e da saúde relacionados às 
ciências biológicas 

Edson da Silva



SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 ...................................................................................................... 1
IMPACTO CLÍNICO NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DA DOENÇA DE ALZHEIMER 
ATRAVÉS DA CONSULTA DE ENFERMAGEM BASEADA EM EVIDÊNCIAS

Dhulia Karolainy Jesus Mendes
Marilene Moura Diniz
Cintia Batista Lopes
Quênia Rodrigues Xavier
Eliana Lovo Morales Carvalho
David Marlon Vieira Santos 
Pedro Henrique Teixeira dos Santos 
Ellen Maria de Matos 
Paulo Celso Pardi
Luana Guimarães da Silva
DOI 10.22533/at.ed.0922018091

CAPÍTULO 2 .................................................................................................... 15
Synadenium grantii Hook. f. (Euphorbiaceae), DA ETNOBIOLOGIA À AVALIAÇÃO 
CIENTÍFICA: ELUCIDAÇÃO DA BIOATIVIDADE FARMACOLÓGICA

Raimundo Martins de Sousa Neto
Valeska Ewillin Martins
Felipe Joaquim Gonçalves
Fernando Joaquim Gonçalves
Maynara Rodrigues Cavalcante Figueredo 
Danniel Lima Matos
Fernando Gomes Figueredo 
DOI 10.22533/at.ed.0922018092

CAPÍTULO 3 .................................................................................................... 29
ALTA EXPRESSÃO DE IL-12 E MASTOCITOSE SÃO EVENTOS PRECOCES NO 
ESTÔMAGO DE CAMUNDONGOS EXPERIMENTALMENTE INFECTADOS POR 
TRYPANOSOMA CRUZI PELA VIA ORAL

Samuel Cota Teixeira
Aline Alves da Silva
DOI 10.22533/at.ed.0922018093

CAPÍTULO 4 .................................................................................................... 38
CONTRIBUIÇŌES ESTÉTICAS NA AUTOIMAGEM DO ADOLESCENTE E SUA 
TRANSFORMAÇÃO CORPORAL

Taís Conte
DOI 10.22533/at.ed.0922018094

CAPÍTULO 5 .................................................................................................... 49
URETERITE CÍSTICA ASSOCIADA AO PÓLIPO URETERAL: RELATO DE CASO

Antônio Carlos Heider Mariotti
Caio Winch Janeiro
Cauê dos Santos Oliveira



SUMÁRIO

Felipe de Oliveira
Gustavo de Souza Andrade
Luana Andrade Viana
Maria Eduarda Vilela Rodrigues da Cunha
Marco Antonio Arap
DOI 10.22533/at.ed.0922018095

CAPÍTULO 6 .................................................................................................... 54
EFEITO ANTITUMORAL E ANTIANGIOGÊNICO DE METALOPROTEASES 
ISOLADAS DE PEÇONHA DE SERPENTE

Luísa Carregosa Santos
Vinícius Queiroz Oliveira
Leonardo Oliveira Silva Bastos Andrade
Bárbara Porto Cipriano
Patricia Bianca Clissa
Eloisa Amália Vieira Ferro
Samuel Cota Teixeira
Veridiana de Melo Rodrigues
Daiana Silva Lopes
DOI 10.22533/at.ed.0922018096

CAPÍTULO 7 .................................................................................................... 68
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS, PADRÃO DE CONSUMO E O 
RISCO DE SUICÍDIO EM USUÁRIOS DE DROGAS

Eliany Nazaré Oliveira
Jéssica Passos Rodrigues Ximenes Furtado
Marcos Pires Campos
Paulo César de Almeida
Roberta Magda Martins Moreira
Gleisson Ferreira Lima 
Helianda Linhares Aragão
Carla Suyane Gomes de Andrade
Francisco Rosemiro Guimaraes Ximenes Neto
Roberta Cavalcante Muniz Lira 
Joyce Mazza Nunes Aragão 
Lorenna Saraia Viana 
DOI 10.22533/at.ed.0922018097

CAPÍTULO 8 .................................................................................................... 81
CIÊNCIA E RELIGIOSIDADE / ESPIRITUALIDADE: UMA ÁREA EM 
DESENVOLVIMENTO

Sofia Banzatto 
Larissa Dirgo Alem
DOI 10.22533/at.ed.0922018098

CAPÍTULO 9 .................................................................................................... 87
ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ÁREA DE 
PARASITOLOGIA PARA APLICAÇÃO EM ATIVIDADES EM AMBIENTES NÃO 



SUMÁRIO

FORMAIS DE ENSINO COM CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS
Taynara Vieira Teixeira 
Shayane Martins Rodrigues Gomes
Ludmila Rocha Lima 
Thainá de Melo 
Karine Gomes Leite
Carlos Eduardo da Silva Filomeno
Andréia Carolinne de Souza Brito
Bruno Moraes da Silva
Aline Aparecida da Rosa
Larissa Moreira Siqueira
Lila Carolina Camilo Jorge
José Roberto Machado e Silva
Renata Heisler Neves
DOI 10.22533/at.ed.0922018099

CAPÍTULO 10 .................................................................................................. 98
PROCESSO COGNITIVO DOS ALUNOS NA PRODUÇÃO AUTONÔMICA DE 
MODELOS DIDÁTICOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA

Cicero Leonardo Barbosa de Lima 
Cibele da Conceição Barros do Nascimento
Ducyely Lima Silva 
Leonardo Alves de Lima 
Lara Rhayanne Fernandes Xavier
Maria Edilania da Silva Serafim Pereira 
Maria Thayna Alves dos Santos
Norma Suely Ramos Freire Bezerra 
Vitória Araújo de Cerqueira 
Cicero Magerbio Gomes Torres
DOI 10.22533/at.ed.09220180910

CAPÍTULO 11 ................................................................................................ 107
OS ESPAÇOS NÃO FORMAIS DE EDUCAÇÃO NA REGIÃO DO CARIRI: 
CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E APRENDIZAGEM 
DE CIÊNCIAS

Alan Belizário Cruz
Maria Eudair Oliveira da silva
Maria Estefany da Silva Silqueira
Francisca Tatiany Batista de Sousa
Cibele da Conceição Barros do Nascimento 
Maria Joselania dos Santos Gomes
Maria Edilania da Silva Serafim Pereira
Leonardo Alves de Lima
Cicero Magerbio Gomes Torres
Norma Suely Ramos Freire Bezerra
DOI 10.22533/at.ed.09220180911



SUMÁRIO

CAPÍTULO 12 .................................................................................................116
ENSINO DE PALEONTOLOGIA NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA 
DE JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ 

Alexandro Rodrigues Dantas
Antônio Carlos Gomes Silva
Crislaine Teixeira da Silva
Damiana Patrícia Viana Duarte
Norma Suely Ramos Freire Bezerra
Cicero Magérbio Gomes Torres
DOI 10.22533/at.ed.09220180912

CAPÍTULO 13 ................................................................................................ 125
O TEATRO COMO FERRAMENTA METODOLÓGICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS

Marcos José Ferreira Lima
Raniéria Farias Lacerda Duarte
Maria Necilyan Fernandes Martins
Mateus Pereira Santana
DOI 10.22533/at.ed.09220180913

CAPÍTULO 14 ................................................................................................ 134
ROTEIROS DE AULAS PRÁTICAS COMO MÉTODO FACILITADOR NA 
APRENDIZAGEM DE MICROBIOLOGIA

Bruna Lívia Mouhamad de Lima
Giuliana Moita Sales
Juliane de Souza Pereira
Jefferson Luiz dos Santos Cruz
Gabriel Laner Rodrigues
Débora Leite Silvano
DOI 10.22533/at.ed.09220180914

CAPÍTULO 15 ................................................................................................ 143
CONSCIENTIZANDO OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA A REALIZAREM 
COLETA SELETIVA: RECICLANDO PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA

Kamyla Ataíde Ribeiro
Giuliana Moita Sales
Juliane de Souza Pereira
Bruna Lívia Mouhamad de Lima
Jefferson Luiz dos Santos Cruz
Gabriel Laner Rodrigues
Débora Leite Silvano
DOI 10.22533/at.ed.09220180915

CAPÍTULO 16 ................................................................................................ 151
ABORDAGEM DE TÉCNICA DE PERÍCIA CRIMINAL EM FEIRA DE CIÊNCIAS 
COMO PROCESSO FORMATIVO DE ESTUDANTES DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM BIOLOGIA 

Giuliana Moita Sales
Juliane de Souza Pereira



SUMÁRIO

Silvia Dias da Costa Fernandes 
DOI 10.22533/at.ed.09220180916

CAPÍTULO 17 ................................................................................................ 161
UTILIZAÇÃO DE GINCANA PEDAGÓGICA NA DISCIPLINA DE BIOLOGIA 
CELULAR NO ENSINO SUPERIOR

Marcia Mourão Ramos Azevedo
Dayse Drielly Souza Santana Vieira
Adriane Xavier Hager 
Andreysse Castro Vieira
Leidiane Andrade Vieira
Jonathan Correa Vieira
Josiel Pereira Lima
Emilly Thaís Feitosa Sousa
Rômulo Jorge Batista Pereira
Evelly Regina Andrade da Silva
Marcia da Silva Pereira
Eulina Brito Marinho
Damares Azevedo da Silva
DOI 10.22533/at.ed.09220180917

SOBRE O ORGANIZADOR .......................................................................... 176

ÍNDICE REMISSIVO ...................................................................................... 177



 
Ciências Biológicas: Considerações e Novos Segmentos 2 Capítulo 8 81

Data de aceite: 01/09/2020

CAPÍTULO 8
doi

CIÊNCIA E RELIGIOSIDADE/ESPIRITUALIDADE: 
UMA ÁREA EM DESENVOLVIMENTO
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http://lattes.cnpq.br/9622479549598139

Larissa Dirgo Alem
Ribeirão Preto - SP

http://lattes.cnpq.br/6673445006080533

RESUMO: O modelo biomédico sempre separou 
a ciência da fé. Recentemente, têm-se levado em 
consideração o conceito de saúde preconizado 
pela Organização Mundial de Saúde de que 
saúde consiste em “completo bem estar físico, 
mental e social”. Para isso começou-se associar 
a qualidade de vida e saúde à religiosidade e à 
espiritualidade, e os estudos nessa área vêm 
crescendo. Este estudo tem a proposta de fazer 
uma revisão bibliográfica sobre o tema ciência e 
religiosidade/espiritulidade, pois o clínico deve 
estar atento á dimensão espiritual do paciente. 
O conhecimento científico e prático do assunto 
pode evitar conflitos na relação médico-paciente, 
beneficiar desfechos clínicos e facilitar o 
atendimento médico. O objetivo geral é contribuir 
para o aprofundamento do tema da influência 
da religiosidade/espiritualidade na saúde e 
qualidade de vida dos pacientes.O tipo de estudo 
é uma revisão de literatura, caracterizada pela 
análise da produção bibliográfica em determinada 
área temática. Os critérios de inclusão foram 
artigos indexados em português, disponíveis em 
qualquer período, dos portais de periódicos Scielo 
e Google Acadêmico, publicados a partir de 2000. 

Foram localizado artigos a partir dos descritores 
relacionados: a)”religiosidade”+”saúde”; 
b)”espiritualidade”+”saúde”. Foram excluídos 
os que constavam apenas em resumos; os que 
tratassem de religiosidade/espiritualidade e 
saúde sem analisar a correlação entre ambas; 
e os que citassem os descritores, mas que 
esses não fossem o foco do estudo. Os que se 
adequaram aos critérios de inclusão tiveram seus 
conteúdos analisados para a síntese de suas 
colaborações. Após esse processo, 10 foram 
selecionados para o presente estudo
PALAVRAS-CHAVE: Religiosidade, 
espiritualidade, saúde, qualidade de vida.

ABSTRACT: The biomedical model has always 
separated science from faith. Recently, the 
concept of health advocated by the World 
Health Organization has taken into account that 
health consists of “complete physical, mental 
and social well-being”. To this end, it began to 
associate quality of life and health with religiosity 
and spirituality, and studies in this area have 
been growing. This study has the proposal 
to make a bibliographic review on the theme 
science and religiosity / spirituality, because the 
clinician must be aware of the patient's spiritual 
dimension. Scientific and practical knowledge 
of the subject can avoid conflicts in the doctor-
patient relationship, benefit clinical outcomes and 
facilitate medical care. The general objective is to 
contribute to the deepening of the theme of the 
influence of religiosity / spirituality on the health 
and quality of life of patients. The type of study is a 
literature review, characterized by the analysis of 
bibliographic production in a given thematic area. 
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The inclusion criteria were articles indexed in Portuguese, available at any time, from 
the Scielo and Google Acadêmico periodical portals, published since 2000. Articles 
were found from the related descriptors: a) ”religiosity” + ”health”; b) "spirituality" + 
"health". Those that were only included in abstracts were excluded; those dealing with 
religiosity / spirituality and health without analyzing the correlation between both; and 
those that cited the descriptors, but that these were not the focus of the study. Those 
that met the inclusion criteria had their content analyzed for the synthesis of their 
collaborations. After this process, 10 were selected for the present study
KEYWORDS: Religiosity, spirituality, health, quality of life.

1 |  INTRODUÇÃO
O modelo biomédico sempre separou a ciência da fé. Recentemente, têm-

se levado em consideração o conceito de saúde preconizado pela Organização 
Mundial de Saúde de que saúde consiste em “completo bem estar físico, mental e 
social”. Para isso começou-se associar a qualidade de vida e saúde à religiosidade 
e à espiritualidade, e os estudos nessa área vêm crescendo. Os estudos têm 
demonstrado maior relação entre espiritualidade e religiosidade com a saúde 
mental, incluindo menor prevalência de depressão, menor tempo de remissão após 
tratamento, menor prevalência de ansiedade e menor taxa de suicídio. Da mesma 
forma, estudos demonstram uma relação da espiritualidade com melhor qualidade de 
vida e maior bem estar geral. Os pacientes mais religiosos tiveram menores níveis de 
hipertensão diastólica, índices menores de mortalidade por causas cardiovasculares 
e menor mortalidade geral. Autores têm relacionado ainda a espiritualidade com 
marcadores de imunidade, como interleucinas e marcadores da inflamação como 
a proteína-C-reativa. Recentemente, demonstrou-se que a frequência religiosa 
levaria à diminuição da IL-6 e esta levaria à diminuição da mortalidade. Seguiram-se 
então estudos voltados a populações específicas como no caso das mulheres com 
câncer de mama, em que a maior espiritualidade esteve diretamente relacionada ao 
número total de linfócitos, de células Natural Killers (NK), e de linfócitos T-helper e 
T-citotóxicos. Este estudo tem a proposta de fazer uma revisão bibliográfica sobre 
o tema ciência e religiosidade/espiritulidade, pois o clínico deve estar atento á 
dimensão espiritual do paciente. O conhecimento científico e prático do assunto 
pode evitar conflitos na relação médico-paciente, beneficiar desfechos clínicos e 
facilitar o atendimento médico.



 
Ciências Biológicas: Considerações e Novos Segmentos 2 Capítulo 8 83

2 |  OBJETIVO

2.1 Objetivos e Metas

2.1.1 Geral (PRIMÁRIO)

Contribuir, com uma revisão bibliográfica, para o aprofundamento do tema 
da influência da religiosidade/espiritualidade na saúde e qualidade de vida dos 
pacientes;

2.1.2 Específicos (SECUNDÁRIO)

• Estudar o enfrentamento religioso em contextos de saúde e doença;

• Associar religiosidade/espiritualidade e saúde mental;

• Verificar a espiritualidade na prática clínica;

• Descrever a influência da religiosidade/espiritualidade no contexto psi-
coterapêutico;

• Verificar a correlação: religiosidade, espiritualidade e qualidade de vida;

• Observar a religiosidade/espiritualidade no contexto das Ciências So-
ciais.

3 |  HIPÓTESE E JUSTIFICATIVA 
O processo de aproximação da religiosidade/espiritualidade com a saúde 

pode ser  caracterizado como uma resposta às recomendações /intenções das 
conferências Internacionais de Saúde a exemplo da Declaração de Alma-Ata, 1978 
e Carta de Ottawa, 1986, que caracterizam a saúde como completo bem estar físico, 
mental e social e que defendem a abordagem multidisciplinar e interdisciplinar como 
forma de obter ações coordenadas dos vários setores, como saúde, economia, 
política, sociedade, cultura, ambiente e outros. Por esse motivo, o presente estudo 
objetiva auxiliar os diversos campos de trabalho com o ser humano a abordá-lo 
integralmente.

 
4 |  PRINCIPAIS  CONTRIBUIBUIÇÕES CIENTÍFICAS

A religiosidade/espiritualidade pode ser aplicada com efeitos, na grande 
maioria das vezes, benéficos ao paciente, se o profissional souber conduzi-la, no 
campo da Medicina, Enfermagem, Psicologia e Ciências Sociais.
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5 |   MATERIAIS E MÉTODOS (METODOLOGIA) 
Tipo de estudo: Para concretização do estudo, realizou-se uma revisão de 

literatura, tipo de pesquisa caracterizada pela análise da produção bibliográfica em 
determinada área temática, situada em período específico, oferecendo uma visão 
geral sobre a temática estudada e evidenciando novas ideias ou os temas que têm 
recebido maior ou menor ênfase na literatura selecionada.

Critérios de inclusão: Foram incluídos como referências artigos indexados 
em português, disponíveis em qualquer período, dos portais de periódicos Scielo e 
Google Acadêmico, publicados a partir de 2000. Foram localizado artigos a partir 
dos descritores relacionados:a)”religiosidade”+”saúde”; b)”espiritualidade”+”saúde”.

Critérios de exclusão: Foram excluídos:os que constavam apenas em 
resumos; os que tratassem de religiosidade/espiritualidade e saúde sem analisar 
a correlação entre ambas; e os que citassem os descritores, mas que esses não 
fossem o foco do estudo.

 Seleção do estudo: Foi feita a leitura dos trabalhos encontrados na pesquisa 
para verificar se preenchiam os critérios de inclusão. Os que se adequaram aos 
critérios tiveram seus conteúdos analisados para a síntese de suas colaborações. 
Já os trabalhos que não satisfizeram os critérios de inclusão foram listados entre 
os excluídos. Após esse processo, 10 foram selecionados para o presente estudo.

6 |  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 
Critérios de inclusão: Foram incluídos como referências artigos indexados 

em português, disponíveis em qualquer período, dos portais de periódicos Scielo e 
Google Acadêmico, publicados a partir de 2000. Foram localizado artigos a partir 
dos descritores relacionados: a)”religiosidade”+”saúde”; b)”espiritualidade”+”saúde”.

Critérios de exclusão: Foram excluídos os que constavam apenas em 
resumos; os que tratassem de religiosidade/espiritualidade e saúde sem analisar 
a correlação entre ambas; e os que citassem os descritores, mas que esses não 
fossem o foco do estudo.

7 |  RISCOS E BENEFÍCIOS 
Não há riscos e benefícios do ponto de vista do cliente/paciente por se tratar 

de uma Revisão Bibliográfica.

8 |  METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 
Não há análises estatísticas por se tratar de uma Revisão Bibliográfica.
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9 |  DESFECHO (ETAPAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO) 

Desfecho primário
Foi feita a leitura dos trabalhos encontrados na pesquisa para verificar se 

preenchiam os critérios de inclusão. Os que se adequaram aos critérios tiveram 
seus conteúdos analisados para a síntese de suas colaborações. Já os trabalhos 
que não satisfizeram os critérios de inclusão foram listados entre os excluídos. Após 
esse processo, 10 foram selecionados para o presente estudo.

Desfecho secundário
Espera-se que a religiosidade possa contribuir com aspectos favoráveis 

ou não à saúde dos indivíduos. Negativamente, gerando níveis de patológicos de 
culpa, diminuindo a autoestima e possuindo ideologias voltadas para repressão da 
raiva e das  manifestações sexuais. Positivamente, o envolvimento religioso reduz 
a ansiedade existencial ao oferecer respostas que permitem uma organização de 
conflitos emocionais, estabelece um sistema de orientação moral e ética, além de 
desestimular práticas consideradas destrutivas para a saúde de uma forma geral. 
Uma revisão de 200 artigos demonstrou que em 50% dos casos a religiosidade está 
associada a fatores positivos e em 25% a fatores negativos. Nesta revisão apareceu 
como fator protetor para suicídio, abuso de drogas e álcool, comportamento 
delinquente, satisfação marital, sofrimento psicológico e alguns diagnósticos de 
psicoses funcionais. As relações entre qualidade de vida e espiritualidade podem 
variar de acordo com a doença e com o doente, diferenciando-se de acordo com 
as peculiaridades da doença  e subjetividade daquele que adoece e tem sua 
espiritualidade e qualidade de vida influenciando e sendo influenciada por essa nova 
condição. Contudo, de uma forma geral, religiosidade e espiritualidade apresentam 
consequências saudáveis para pacientes crônicos. Elas aparecem como uma das 
estratégias mais utilizadas pelos idosos, apresentando uma relação saudável com 
a qualidade de vida dessa faixa etária. Nos pacientes com câncer, contribuem para 
aceitação do tratamento. Nos portadores de HIV são utilizadas como fonte de apoio 
e aceitação. Na relação com a morte, se mostram como estratégias de reflexão e 
enfrentamento, auxiliando os indivíduos a elaborar o luto. Pelo exposto, a dimensão 
espiritual não pode ser excluída da formação acadêmica.

REFERÊNCIAS
1) FARIA, J.B.; SEIDL, E. M. F. Religiosidade e Enfrentamento em Contextos Saúde e Doença: 
Revisão de Literatura. Psicologia: Reflexão e Crítica, 2005, 18(3), pp. 381-389, Brasília, DF.



 
Ciências Biológicas: Considerações e Novos Segmentos 2 Capítulo 8 86

2) HENNING, M. C.; GERONASSO, T. D. A influência da religiosidade do cliente na saúde 
mental e na prática clínica da psicologia. Ágora: Revista de Divulgação Científica, 2009, 
ISSN 2237-9010, Mafra, v. 16, n. 1.

3) HENNING-GERONASSO, M. C.; MORÉ, C. L. O. O. Influência da 
religiosidade/espiritualidade no contexto psicoterapêutico. Psicologia: Ciência e Profissão, 
2015, 35(3), 711-725.

4) LIMA, M. F. C. de; SOUSA, M. do S.; SOUSA, W. F. de. Religião, saúde e espiritualidade: 
construções interdisciplinares entre ciências sociais e saúde. Anais do 1º Seminário de 
Sociologia da Saúde e Ecologia Humana. Florianópolis, 14 a 16 de setembro de 2010. 
Universidade Federal de Santa Catarina.

5) LUCCHETTI, G.; GRANERO, A. L.; BASSI, R. M.; LATORRACA, R.; NACIF, S, A. da P. 
Espiritualidade na prática clínica: o que o clínico deve saber? Revista Brasileira de Clínica 
Médica, 2010;8(2):154-8, São Paulo, SP

6) MELLO, M. L.; OLIVEIRA, S. S. Saúde, religião e cultura: um diálogo a partir das práticas 
afro-brasileiras. Saúde Sociedade São Paulo, 2013, v. 22, n. 4, p. 1024-1035, São Paulo, SP.

7) MELO, C. de F.; SAMPAIO, I. S.; SOUZA, D. L. de A.; PINTO, N. dos S. Correlação entre 
religiosidade, espiritualidade e qualidade de vida: uma revisão de literatura. Estudos e 
Pesquisas em Psicologia, 2015, ISSN 1808-4281, v. 15, n. 2, p. 447-464, Rio de Janeiro, RJ.

8) MURAKAMI, R.; CAMPOS, C. J. G.  Religião e saúde mental: desafio de integrar a 
religiosidade ao cuidado com o paciente. Revista Brasileira de Enfermagem, 2012, mar-abr, 
65(2), 361-7, Brasília, DF.

9) PINTO, A. N.; FALCÃO, E. B. M. Religiosidade no contexto Médico: entre a receptividade e o 
silêncio. Revista Brasileira de Educação Médica, 2014, 38(1), 38-46, Rio de Janeiro, RJ

10) VOLCAN, S. M. A.; SOUSA, P. L.; MARI, J. de J.; HORTA, B. L.  Relação entre bem-estar 
espiritual e transtornos psiquiátricos menores: estudo transversal. Revista de Saúde Pública, 
2003, 37(4):440-5, São Paulo, SP.



 
Ciências Biológicas: Considerações e Novos Segmentos 2 177Índice Remissivo

ÍNDICE REMISSIVO

A

Adolescente  38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48

Aprendizagem  44, 89, 90, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 109, 
110, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 134, 135, 136, 141, 142, 
146, 148, 150, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175

Autoimagem  38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 127

C

Câncer  17, 21, 22, 23, 26, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 65, 82, 85

Comunidade escolar  47, 107, 109, 144, 145, 146, 148

Conhecimento  16, 17, 21, 23, 30, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 99, 100, 101, 
104, 108, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 
129, 130, 138, 140, 152, 153, 162, 163, 164, 165, 167, 171, 172, 173

Criatividade  94, 104, 105, 125, 126, 151, 153, 154, 156, 158, 159, 164, 165, 166, 
169

D

Diagnóstico de enfermagem  2, 5, 12

Doença de Alzheimer  1, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 14

E

Educação  46, 47, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 112, 113, 114, 115, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 133, 135, 136, 141, 
142, 143, 145, 146, 149, 150, 159, 163, 174, 175, 176

Ensino de ciências  90, 97, 98, 110, 115, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 
142, 159

Escolas públicas  117, 118, 120, 149

Espaços não formais  87, 93, 97, 107, 108, 109, 110, 111, 115

Espiritualidade  81, 82, 83, 84, 85, 86

Estética  38, 39, 40, 41, 44, 133

Estratégia saúde da família  69, 71

Etnobotânico  15, 16, 18

F

Feira de ciências  151, 158, 159

Formação  4, 17, 38, 40, 42, 43, 56, 58, 59, 60, 85, 90, 97, 100, 105, 106, 107, 108, 



 
Ciências Biológicas: Considerações e Novos Segmentos 2 178Índice Remissivo

109, 111, 114, 115, 123, 126, 127, 133, 141, 142, 151, 153, 159, 160, 167, 171, 173, 
174, 176

Formação do educador  151

I

Infecção oral  29, 30, 32, 34, 35

Inovação  72, 92, 142, 151, 153, 176

L

Ludicidade  125, 133, 172

M

Meio ambiente  113, 119, 134, 135, 143, 144, 145, 146, 149, 150

Metaloprotease  55, 57, 58, 60, 61

Metodologia ativa  98, 100, 104, 162

Microrganismos  134, 135, 138, 141

Modelos didáticos  88, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106

P

Paleontologia  107, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124

Parasitologia  87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97

Paródias  162, 169

Peçonha de serpente  54, 55

Planta medicinal  15, 16, 17, 21, 23, 24

Plataforma Kahoot  162

Pólipo ureteral  49, 50, 51

Prática de ensino  126, 151

Q

Qualidade de vida  1, 2, 3, 11, 13, 38, 41, 44, 81, 82, 83, 85, 86, 91, 93

R

Reciclagem  143, 144, 145, 147, 149, 150

Religiosidade  73, 81, 82, 83, 84, 85, 86

Resposta imune  29, 30, 33, 34

Roteiros de aprendizagem  135

S

Saúde  4, 5, 11, 13, 16, 17, 19, 39, 41, 44, 45, 46, 56, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 



 
Ciências Biológicas: Considerações e Novos Segmentos 2 179Índice Remissivo

75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 106, 
134, 135, 176

Suicídio  68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 85

Synadenium grantti  15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25

T

Teatro  125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133

Tecnologia  92, 99, 111, 133

Transtornos relacionados ao uso de substâncias  69

Trypanosoma cruzi  24, 29, 30, 36, 37, 91

Tumor ureteral  49

U

Ureterite cística  49, 50








