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APRESENTAÇÃO
A difusão de conhecimento científico na área da zootecnia faz parte do processo 

de crescimento intelectual dos envolvidos nesta área, principalmente aos que dependem 
do conhecimento para melhorar o nível de produtividade e rentabilidade. Além disso, o 
conhecimento científico contribui para a formação de futuros profissionais da zootecnia. 
Nesta primeira edição do e-book Geração e Difusão de Conhecimento Científico na 
Zootecnia, os três primeiros capítulos abordam a relação do conhecimento científico no 
processo de ensino e aprendizagem no âmbito da formação acadêmica em zootecnia. 

Os demais capítulos demonstram a versatilidade da zootecnia, em que contemplam 
temas de relevância como a ambiência, ovinocultura leiteira, estratégias de manejo de 
pastagens, coturnicultura, produção de peixes em sistemas intensivos, animais de 
companhia e selvagens. Estes temas são pouco abordados em outras áreas das ciências 
agrárias, e ganham destaque com pesquisas relevantes apresentadas neste e-book.

As diferentes nuances climáticas, culturais, de disponibilidade de recursos e 
assistência técnica especializada ao longo do Brasil, refletem no desenvolvimento de 
diferentes atividades pecuárias. Logo, a divulgação de informações referentes a estes temas 
têm o papel de levar à muitos leitores, quais áreas estão sendo exploradas cientificamente 
no país. Neste contexto, é importante ressaltar ainda que as universidades ao longo de 
todo o território nacional se ajustam quanto as suas áreas prioritárias. Isso resulta em uma 
contribuição regionalizada efetiva na formação de novos profissionais e na melhoria técnica 
das propriedades localizadas nestas áreas. 

A organização deste e-book agradece aos pesquisadores e instituições que 
realizaram estas pesquisas nas diferentes áreas de Zootecnia. Ressalta também o papel 
fundamental dos educadores das áreas técnicas pelo desenvolvimento de metodologias de 
ensino que busquem a melhor formação dos futuros zootecnistas.

Gustavo Krahl
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RESUMO: Este trabalho é um estudo 
sobre o ensino de graduação e a promoção 
da consciência sustentável aos alunos, 
docentes e funcionários através da difusão 
do conhecimento sobre impacto ecológico. 
O objetivo principal dessa proposta foi 
diagnosticar o impacto ecológico entre 
os alunos da universidade e propor às 

Comissões de Graduação a inclusão de temas 
relacionados ao assunto ecológico. Com essa 
ação busca-se desenvolver nos discentes, 
docentes e servidores técnicos administrativos 
uma cultura que promova a sustentabilidade e 
influencie graduandos indiretamente durante 
a vida acadêmica. Nesse estudo o referencial 
teórico é resgatado, partindo-se da constatação 
de que é necessário conhecimento teórico 
para entendimento das questões ambientais 
nos canais de ensino superior. O estudo visa 
auxiliar na construção do ensino-aprendizagem 
dos alunos graduandos para que futuramente 
tenham respaldo para atuarem no mercado 
de trabalho. Como resultados é traçado um 
paralelo entre o ensinado e o aprendido 
e há respaldo para apresentação de uma 
proposta que pode ser aplicada nos cursos de 
graduação. O resultado deste estudo contribui 
para contextualizar o ensino x aprendizagem 
sobre impacto ambiental e serve de base 
para ser replicado nos outros Campis da 
Universidade.
PALAVRAS-CHAVE: graduação, impacto 
ambiental, sustentabilidade, universidade

STUDY OF THE KNOWLEDGE 
OF THE ECOLOGICAL IMPACT IN 

UNDERGRADUATE STUDENTS OF 
THE PUBLIC UNIVERSITY OF THE 

STATE OF SÃO PAULO
ABSTRACT: This work is a study on 
undergraduate education and the promotion of 
sustainable awareness to students, teachers 
and employees through the dissemination of 
knowledge about ecological impact. The main 
objective of this proposal was to diagnose the 
ecological impact among university students 
and to propose the Graduation Commissions 
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the inclusion of themes related to the ecological subject. This action seeks to develop in 
students, teachers and administrative technical employees a culture that promotes 
sustainability and influences undergraduates indirectly during their academic lives. In this 
study, the theoretical framework is recovered, based on the observation that theoretical 
knowledge is necessary to understand environmental issues in higher education channels. 
The study aims to assist in the construction of teaching-learning for undergraduate students 
so that in the future they have support to work in the labor market. As a result, a parallel is 
drawn between what is taught and what is learned and there is support for the presentation of 
a proposal that can be applied in undergraduate courses. The result of this study contributes 
to contextualize teaching x learning about environmental impact and serves as a basis to be 
replicated in other University Campuses.
KEYWORDS: graduation, environmental impact, sustainability, university

INTRODUÇÃO
A sociedade moderna está cada vez mais interessada nos conceitos de impacto 

ecológico e sustentabilidade. A pressão para que os sistemas produtivos sejam sustentáveis, 
é crescente e irreversível. Os consumidores estão atentos ao modo como materiais são 
produzidos e, normalmente dão preferência para empresas que produzem mercadorias de 
forma sustentável. Ser sustentável se tornou algo necessário para empresas que querem 
permanecer no mercado.

 Não é mais aceitável produção de bens de consumo sem a preocupação com os 
impactos socioambientais e econômicos que possam provocar, tanto em seu processo 
produtivo, quanto na geração de resíduos após consumo. As grandes empresas globais já 
perceberam esta mudança no comportamento do consumidor, e tem feito grandes esforços 
para criação de sistemas de produção que causem o menor impacto socioambiental 
possível. 

Neste trabalho apresenta-se a importância de o profissional do mercado estar 
preparado na Universidade para essa necessidade mercadológica e neste contexto 
é apresentado um estudo sobre o conhecimento do impacto ecológico em alunos de 
graduação em instituição referência no estado de São Paulo.

OBJETIVO (S)
O objetivo deste estudo é a necessidade de o profissional estar preparado para 

se enquadrar em leis e procedimentos para o mínimo de impacto no meio ambiente e 
apresentar um estudo do conhecimento deste assunto em alunos de graduação de 
Universidade referência no Estado de São Paulo.

Os objetivos específicos são:  Apresentar as principais exigências do mercado para 
os profissionais sobre impacto ecológico e levantamento dos conhecimentos dos alunos de 
graduação sobre o assunto distribuídos por curso.

MÉTODO
Utilizou-se como método a pesquisa bibliográfica para apresentar as principais 

exigências do mercado relativo ao tema. Para verificar o conhecimento dos alunos foi 
utilizado levantamento de dados através de pesquisa no sujeito estudado.
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A aplicação dos questionários ocorreu por meio de formulário Google Forms 
divulgado amplamente em mídias sociais e e-mail institucional da unidade que contempla 
alunos (graduação e pós graduação), funcionários e professores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A mudança da consciência quanto ao tema da sustentabilidade na última década 

emerge com a sistematização de questões a serem resolvidas que se tornam urgentes 
e obrigatórias e por isso exige que os profi ssionais da atualizada estejam engajados e 
preparados para o desenvolvimento e aplicação de seus conhecimentos. (ELY, 2019).

No que diz respeito à formação dos engenheiros, Cruickshank (2004) expressa 
que os profi ssionais dessa área devem ser capazes de tomar melhores decisões, sempre 
conduzindo os vários aspectos das questões socioeconômicos e ambientais relacionados 
à sua atividade. De acordo com Danna (1996), a defi ciência na formação dos engenheiros 
oriundos das instituições brasileiras afeta diretamente o grau de desenvolvimento do país, 
visto que questões como aspectos práticos, conhecimentos gerenciais, administrativos 
sociais e ambientais são pouco explorados nas salas de aula.

Diante da necessidade de formação de engenheiros com capacidade e 
responsabilidade, faz-se importante a função da Instituição de Ensino Superior, na 
qualidade de formadora de mão de obra qualifi cada, necessitando, regularmente, ter uma 
avaliação sobre a necessidade desta demanda perante à sociedade e possíveis eventuais 
adequações.

Os resultados foram expressos conforme as respostas dos questionários 
semiestruturados aplicados por meio de formulário digital através da plataforma google 
forms divulgado em lista de e-mail institucional. O resultado apresentado compôs a amostra 
e obteve 231 respostas.

Figura 1– Distribuição dos participantes do estudo

Fonte: Própria autoria – baseado em dados dos questionários aplicados

Entre os respondentes da pesquisa percebe-se a participação de 65 % de estudantes 
de graduação que é objeto deste estudo. Os outros grupos registrados (alunos de pós-
graduação e colaboradores) deve-se ao fato do formulário ter sido disponibilizado em link 
aberto da instituição o que permitiu que todos os participantes da instituição tivessem 
acesso. 
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Figura 2– Distribuição dos alunos de graduação de acordo com o curso declarado

Fonte: Própria autoria – baseado em dados dos questionários aplicados

Na Figura 2, separados os alunos de graduação, sujeito do estudo, e  apresenta-
se a distribuição dos graduandos conforme o curso declarado na pesquisa. Percebe-se 
maior participação dos alunos dos cursos de medicina veterinária (36%) e engenharia de 
alimentos (32%).

Na fi gura 3, percebe-se que há uma distribuição heterogênea dos alunos de 
graduação. Houve a participação de todos os cursos em todos os períodos. Apenas não 
houve participação de alunos do primeiro período do curso de zootecnia.

Figura 3 – Distribuição dos alunos de graduação de acordo com o período  

Fonte: Própria autoria – baseado em dados dos questionários aplicados
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CONHECIMENTO SOBRE IMPACTO ECOLÓGICO DO GRUPO ESTUDADO
O segundo registro trata o conhecimento dos alunos de graduação da Faculdade 

de Zootecnia de Engenharia de Alimentos sobre as questões diretas aplicadas por meio de 
questionário, são elas: Na sua opinião, o quanto você julga saber sobre impacto ecológico 
e na sua opinião, o quanto você julga saber sobre sustentabilidade? Você acredita que seu 
conhecimento atual é necessário para aplicação na atividade profi ssional? O conhecimento 
que você possui sobre impacto ecológico, você obteve? 

Para que o respondente tivesse ampla condição de quantifi car sobre o seu 
conhecimento de impacto ecológico foi utilizada uma grandeza linear com escala de 0 a 
10. Figura 4. 

Na questão semelhante que registrou o conhecimento sobre sustentabilidade foi 
utilizada grandeza escalar linear com escala de 0 a 5 para que o respondente não fosse 
induzido a registrar a mesma numeração da questão anterior, já que os assuntos podem 
ser correlatos aos respondentes. Figura 5.

Ao registrar a questão para que o respondente avaliasse se o conhecimento até 
o momento adquirido sobre impacto ecológico estava sufi ciente para o desempenho da 
atividade profi ssional, foi utilizado sistema de alternativa diretas sim / não. Figura 6.

A questão que exigia ao respondente declarar sobre a obtenção de seu conhecimento 
sobre impacto ecológico oferecia quatro alternativas, são elas: disciplina do curso, busca 
pessoal, palestra/curso USP ou mídias. Figura 6.

Figura 4 – Conhecimento sobre impacto ecológico distribuído por curso de graduação FZEA/
USP

Fonte: Própria autoria – baseado em dados dos questionários aplicados

Na fi gura 4, sobre o conhecimento do impacto ecológico percebe-se uma variação 
nas respostas que se encaixam em quase todos os pontos da escala linear. Para melhor 
visualização dos gráfi cos agrupamos os resultados registrados de 0 a 5 na primeira coluna 
de dados.
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Figura 5 – Conhecimento sobre sustentabilidade distribuído por curso de graduação FZEA/USP

Fonte: Própria autoria – baseado em dados dos questionários aplicados

Na fi gura 5, sobre o conhecimento da sustentabilidade os resultados se concentram 
nos valores lineares de 3 a 5.

Figura 6 – O seu conhecimento atual é necessário para aplicação na atividade profi ssional

Fonte: Própria autoria – baseado em dados dos questionários aplicados

A fi gura 6 versa sobre o entendimento do graduando para verifi car se, segundo a 
sua percepção, o conhecimento que o mesmo julga ter é sufi ciente para o exercício de sua 
atividade profi ssional. Em todos os cursos há o registro predominante do “não”.
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Figura 7 – Obtenção do conhecimento sobre impacto ecológico distribuído por curso de 
graduação FZEA/USP

Fonte: Própria autoria – baseado em dados dos questionários aplicados

Na fi gura 7, que procura elencar a fonte do conhecimento do graduando, observa-se 
uma predominância do conhecimento advindo das mídias. 

IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO SOBRE IMPACTO ECOLÓGICO DO 
GRUPO ESTUDADO

A terceira análise registra sobre o conhecimento dos alunos de graduação da 
Faculdade de Zootecnia de Engenharia de Alimentos sobre as questões diretas aplicadas 
por meio de questionário, são elas: O quanto você considera importante saber sobre 
impacto ecológico para sua vida cotidiana e O quanto você considera importante saber 
sobre impacto ecológico para seu desenvolvimento profi ssional (curso de sua escolha).

Nesta questão mesmo diante da semelhança das questões foi utilizado grandeza 
escalar linear com escala de 0 a 5 para perceber se o respondente considera o conhecimento 
sobre o impacto ecológico maior, menor ou igual importância na sua vida cotidiana ou vida 
profi ssional. Figura 8 e 9. 



Geração e Difusão de Conhecimento Científi co na Zootecnia Capítulo 3 21

Figura 8 – Importância do impacto ecológico para vida cotidiana distribuída por curso de 
graduação FZEA/USP

Fonte: Própria autoria – baseado em dados dos questionários aplicados

Na fi gura 8, o graduando é questionado sobre a sua percepção particular sobre a 
importância do impacto ecológico para sua vida cotidiana. Percebe-se que os graduandos 
consideram importante saber sobre o impacto ecológico.

Figura 9 – Importância do impacto ecológico para vida profi ssional distribuído por curso de 
graduação FZEA/USP

Fonte: Própria autoria – baseado em dados dos questionários aplicados

Na Figura 9 em complemento a pergunta anterior, verifi ca-se a importância do 
conhecimento do impacto ecológico para o desempenho profi ssional. Percebe-se que o 
graduando entende essa importância como máxima.
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CONHECIMENTO SOBRE PEGADA ECOLÓGICA DO GRUPO ESTUDADO
A quarta análise registra sobre o conhecimento pegada ecológica dos alunos de 

graduação da Faculdade de Zootecnia de Engenharia de Alimentos sobre as questões 
diretas (múltipla escolha sim/não) aplicadas por meio de questionário, são elas: Você sabe 
o que é pegada ecológica? Figura 9.

Nesta seção acrescenta-se uma questão aberta opcional para que o respondente 
registrasse sobre a “sua pegada”. A questão foi registrada da seguinte forma: Se tiver 
interesse em saber a sua pegada, faça o teste http://www.suapegadaecologica.com.br e 
conte para nós o seu resultado. Será muito importante saber. As respostas registradas 
conforme a Figura 10.

Figura 10 – Você sabe o que é pegada ecológica - distribuído por curso de graduação FZEA/
USP

Fonte: Própria autoria – baseado em dados dos questionários aplicados

Na Figura 10 os graduandos são questionados quanto ao conhecimento sobre a 
pegada ecológica. Percebe-se que não há uma uniformidade entre os cursos. 80% dos 
alunos do curso de Medicina Veterinária e Zootecnia informam não saber sobre o assunto. 
Para os cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia de Biossistemas a porcentagem 
é menos que 60%.
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Figura 11 – Qual é sua pegada ecológica - distribuído por curso de graduação FZEA/USP

Fonte: Própria autoria – baseado em dados dos questionários aplicados

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS
O contato com o conceito e vivência com o assunto estudado posiciona o profi ssional 

a ter condições de visualizar a experiência da Universidade e replicar futuramente nos seus 
locais de trabalho, promovendo assim a sustentabilidade e reduzindo os impactos gerados 
no meio ambiente. 

Através do estudo confi rma-se a necessidade de uma maior explanação do assunto 
durante a sua formação acadêmica, pois, espera-se que o graduando tenha confi ança para 
o desempenho de sua atividade e é importante que suas decisões sejam pautadas para 
uma tendência de atendimento das necessidades ambientais.
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