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APRESENTAÇÃO

O livro “O conhecimento científico na Química 2” apresenta artigos na área de ensino 
de química, tecnologia química, química verde, química ambiental e processos químicos. 

O e-book contem 29 capítulos, que abordam temas sobre desenvolvimento e 
aplicação de jogos didáticos, aprendizagem significativa; análise de livros didáticos; 
história da química; reaproveitamento de resíduos agroindustriais; desenvolvimento de 
novos materiais de interesse ambiental; adsorventes sustentáveis; fotocatálise, tratamento 
de água e efluentes; síntese de líquidos iônicos; hidrólise enzimática e quantificação de 
enzimas; estudos de toxicidade; análise química de óleos essenciais; aplicação de extratos 
de frutos da região amazônica na atividade enzimática; desenvolvimento de eletrodo; 
desenvolvimento de compósitos a partir de resíduos; produção de fertilizantes de liberação 
controlada; tecnologias e técnicas para aplicação de plasma em química; síntese e 
aplicação de nanotubos de carbono.

Os objetivos principais do presente livro são apresentar aos leitores diferentes 
aspectos do conhecimento científico no Brasil e suas relações esta ciência. Nos tempos 
atuais é perceptível a importância da pesquisa acadêmica no Brasil para o desenvolvimento 
de novas tecnologias, fármacos e vacinas que auxiliem no combate às doenças e na 
qualidade de vida. Dessa forma, mais uma vez a Atena Editora reúne o conhecimento 
científico em forma de ebook, destacando os principais campos de atuação da química no 
país.

Os artigos constituintes da coleção podem ser utilizados para o desenvolvimento de 
projetos de pesquisa, para o ensino dos temas abordados e até mesmo para a atualização 
do estado da arte nas áreas de química, tecnologia química, química ambiental e ensino 
de química.

Após esta apresentação, convido os leitores a apreciarem e consultarem, sempre 
que necessário, a obra “O conhecimento científico na Química 2”. Desejo uma excelente 
leitura!

Érica de Melo Azevedo
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O SÉCULO XX E UMA NOVA DIMENSÃO DAS 
ATIVIDADES CIENTÍFICAS NO BRASIL POUCO 

INSERIDAS NOS CONTEXTO DIDATICO DOS 
LIVROS

CAPÍTULO 7
doi
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RESUMO: O presente trabalho abordou fatos 
da realidade. A partir da tendência realista 
do século XX. Citando alguns progressos 
do século antecessor ao XX foi um período 
caracterizado pelo avanço da ciência moderna, 
que provocou mudanças radicais na sociedade. 
Tem-se a inclusão dos conhecimentos científicos 
naturais no mundo. Nesse sentido, começou 
a ter propostas e discussões mais realistas 
das atividades científicas no Brasil. Ela surgiu 
derivada de uma razão política imperativa: com a 
chegada da Corte portuguesa no país, abriram-se 
os portos e a proibição de imprimir foi suspensa. 
Pouco depois, surgiu ás primeiras instituições de 
ensino superior como a Academia Real Militar 
(1810) e o Museu Nacional (1818). A partir da 
década de 1980, foi empreendido um processo 
de renovação historiográfica na História das 
Ciências no Brasil. O principal objetivo do deste 
trabalho e inserção de atividades cientificas 
no contexto didático principalmente nos livros 
didáticos destacamos a ausência da divulgação 
cientifica no Brasil. Destacamos em nossa 
pesquisa Ícone da ciência brasileira Suzana 
Herculano-Houzel (1972). Entendemos que a 
dimensão científica no Brasil avançou em 500 
anos. Porém necessidade de se criar em nosso 

país perspectivas de divulgação científica tendo 
como publico alvo a educação básica.
PALAVRA-CHAVE: Atividades, Científicas, 
Didático, Século XX.

THE TWENTIETH CENTURY AND A NEW 
DIMENSION OF SCIENTIFIC ACTIVITIES 

IN BRAZIL LITTLE DISSEMINATED IN 
THE CONTEXT OF TEXTBOOKS

ABSTRACT: This article addressed facts of 
reality. From the realistic trend of the 20th 
century there is the inclusion of natural scientific 
knowledge in the world. In this sense, it began 
to have more realistic proposals and discussions 
of scientific activities in Brazil. It arose from an 
imperative political reason: with the arrival of the 
Portuguese Court in the country, ports opened 
and the ban on printing was lifted. Shortly 
thereafter, the first higher education institutions 
such as the Royal Military Academy (1810) 
and the National Museum (1818) emerged. 
From the 1980s, a process of historiographical 
renewal in the History of Sciences in Brazil was 
undertaken. The main objective of this article 
and the insertion of scientific activities in the 
didactic, in textbooks, we highlight the absence 
of scientific dissemination in Brazil. We stand out 
in our research icon of Brazilian science Suzana 
Herculano-Houzel (1972). We understand that 
the scientific dimension in Brazil has advanced 
in 500 years. However, there is a need to create 
perspectives for scientific dissemination in our 
country, targeting high school and technical 
education.
KEYWORDS: Activities, Scientific, Didactic, 20th 
century.
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1 |  INTRODUÇÃO
O presente texto abordou fatos da realidade. A partir da tendência realista do século 

XX. Citando alguns progressos do século antecessor ao XX foi um período caracterizado 
pelo avanço da ciência moderna, que provocou mudanças radicais na sociedade. Tem-se 
a inclusão dos conhecimentos científicos naturais no mundo. Nesse sentido, começa a ter 
propostas e discussões mais realistas das atividades científicas no Brasil.

A primeira manifestação das atividades cientifica no país, mais consistente divulgadas 
no Brasil viria a ocorrer no início do século XIX. Ela surgiu derivada de uma razão política 
imperativa: com a chegada da Corte portuguesa no país, abriram-se os portos e a proibição 
de imprimir foi suspensa. Pouco depois, surgiu ás primeiras instituições de ensino superior 
ou com algum interesse ligado à ciência e às técnicas como a Academia Real Militar (1810) 
e o Museu Nacional (1818) consideraremos o seu desenvolvimento na primeira metade do 
século XX; elas foram coroadas, especialmente nos anos 20.  

Com a criação da Imprensa Régia, em 1810, textos e manuais voltados para a 
educação científica, embora em número reduzido, começaram a ser publicados ou pelo 
menos, difundidos no país. Vários deles eram manuais para o ensino das primeiras 
academias de engenharia e medicina, em geral traduzidas de autores franceses. (1808-
1821). (OLIVEIRA, J. 1998). A partir da década de 1980, foi empreendido um processo de 
renovação historiográfica na História das Ciências no Brasil. Contrapondo-se à visão de 
que não teria existido produção científica no Brasil até o início do século XX.

Dentre os trabalhos pioneiros nesse tipo de análise está O Brasil Descobre a 
Pesquisa Científica: Os Museus e as Ciências Naturais no Século XIX.

As relações estabelecidas com outros museus no país e no exterior, as disputas 
entre naturalistas nacionais e estrangeiros por estes espaços, a relação com os governos, 
bem como as contribuições ao ensino e o impulso que deram ao estudo das ciências 
naturais. O primeiro capítulo apresenta a Casa dos Pássaros como um entreposto colonial 
que teria fornecido os antecedentes para a criação do Museu Nacional do Rio de Janeiro.

Do lado dos livros de divulgação científica, destacaram-se alguns autores. Monteiro 
Lobato, um escritor e editor que se voltou para a literatura infantil, produziram muitos livros 
que até hoje têm alto grau de aceitação junto ao público. Nesses textos, a ciência tem 
quase sempre uma presença marcante, como na série Sítio do Pica-Pau Amarelo, que 
também foi transformada em programa de TV. Afinada com o contexto da época, a ciência 
surgiu aí com uma perspectiva redentora e como um instrumento para a superação do 
subdesenvolvimento nacional.

Com o decorrer dos anos os avanços científicos e tecnológicos nos preocupam, 
iniciamos a refletir sobre desenvolvimento, como foi nítido que muitas atividades cientificam 
estabelecidas para o progresso do Brasil, tendo o fato demorado devido também á falta de 
políticas públicas para o avanço. 
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Porém, foi a partir da segunda metade do século XX que a humanidade mais 
acumulou conhecimentos e mais acelerou o processo de transformações sociais. Carvalho 
(1997, p.72). Principalmente os métodos científicos prévios e experimentais com todos os 
avanços e benefício Carvalho (1997, p.72) da modernidade. Entendemos que a dimensão 
científica no Brasil avançou em 500 anos.

Neste presente trabalho nos chamou a atenção de grandes contribuições cientificas 
para humanidade. Admiração brasileira pela pesquisa e desenvolvimento de cientistas que 
são conhecidos mundialmente por sua pesquisa neste século. 

Esta cientista brasileira merece nossa admiração, por ser mulher, Suzana 
Herculano-Houzel - 1972,  neurocientista e primeira brasileira a dar uma palestra na 
Conferência TED Global - Evento mundialmente conhecido pela sociedade científica. Sua 
grande contribuição para a ciência foi á criação de uma forma de comparar o número de 
neurônios em cérebros de diferentes animais, usando o que ela chama de “sopa cerebral”. 
Seu método de dissolução das membranas celulares para fazer uma sopa, usando simples 
detergente, destrói as membranas das células, mas deixa os núcleos intactos. Isso permite 
que pesquisadores contem facilmente as células cerebrais através de um microscópio. 
Usando esse método, ela conseguiu, pela primeira vez na história, contar com precisão 
o número de neurônios do cérebro humano: 86 bilhões. Outra descoberta que teve sua 
participação assar a comida foi o fator que levou os humanos a terem cérebros maiores. 
Isso nos diferenciou enormemente dos outros animais, e levou a nossa dominação do 
planeta.

Como resultado, desta pesquisa, determinaram que o tamanho do cérebro de um 
animal está diretamente relacionado com a quantidade de neurônios que ele tem. Por sua 
vez, o número de neurônios em um cérebro é diretamente proporcional ao número de 
calorias necessárias para mantê-lo.

Ícone da ciência brasileira Suzana Herculano-Houzel (1972) assim como outros nos 
inspiram e nos fazem querer crescer mais, pessoas que demostraram coragem enfrentando 
um país que não investe na educação e na ciência e é através do que eles representam que 
precisamos lutar por um futuro melhor. 

Nos últimos anos, embora tenha havido um interesse crescente no meio acadêmico 
relativo às atividades de extensão ligadas à divulgação científica, o quadro geral ainda 
é frágil. Porém acreditamos que não existe futuro sem a luz do saber. Parece clara a 
necessidade de se criar em nosso país um programa nacional de divulgação científica no 
sistema de educação básica e profissional. 

O principal objetivo do deste trabalho e inserção de atividades cientificas no contexto 
didático.

https://hypescience.com/o-cerebro-dos-elefantes-em-numeros/
https://hypescience.com/o-cerebro-dos-elefantes-em-numeros/
https://hypescience.com/sopa-cerebral-de-pesquisadora-brasileira-exibe-nosso-poder-cognitivo/
https://hypescience.com/pesquisadoras-brasileiras-assar-a-comida-aumentou-nossos-cerebros/
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2 |  METODOLOGIA
Para a metodologia do presente artigo foi realizada uma pesquisa quanti qualitativa, 

coletando dados através de vários livros didáticos deste século (2006- 2018), catalogados 
em diferentes autores os mais renomados no âmbito de ensino médio e profissionalizante  
nacional em atividade na UEPA Universidade do Estado do  Pará. 

Onde avaliamos pouco contexto didático sobre atividades cientificas  inovadoras 
e nem uma divulgação dos profissionais de Ciências e suas obras inseridas nos livros 
didáticos.  Por meio de questionário que foram feitas com professores de ciências de nível 
médio e profissionalizante em parceria com a Instituição de ensino SENA Serviço nacional de 
aprendizagem Industrial  - Pará municipio de Barcarena, estudantes em geral de municípios 
arreadores para verificar se conhecem  ou desconhecem metodologia cientifica  inseridas 
nos livros didáticos  em seu ensino  médio ou profissionalizante e qual principal influencia 
sobre a profissão de cientista .Como também foi realizada uma pesquisa bibliográfica por 
meio de artigos que discorrem sobre a temática  divulgação cientifica no Brasil. A partir dos 
dados obtidos pelo questionário, foram elaborados tabelas e gráficos que permitiram uma 
melhor visualização dos resultados obtidos. 

O questionário foi do tipo estruturado com respostas diretas com interatividade de 
respostas, mediadas com orientação de conhecimento e com interatividade com redes 
sociais, foram respondidas as possíveis dúvidas e anseios da sociedade discentes, onde 
foram feitas através de recursos online como: whatsapp e facebook e likedin .  Para melhor 
entendimento nas perguntas e rapidez nas respostas foi confeccionado na plataforma da 
microsoft,  recurso visual muito utilizado em redes sociais para  questionários e enquetes em 
geral, mostra individualidade e criatividade, trouxe economia, praticidade e comunicação 
instantânea.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir das respostas obtidas pelo Questionário foram discutidos os resultados das 

cinco questões.  Figuras 1, 2 e 3. de cunho informativo para participação. Utilizando nossas 
Redes Socias pessoais.
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Fonte: Arruda e Silva 2020 

Ao analisar as questões do questionário e sua opção pela escolha da capital trazidos 
na questão 1, pode-se certificar que  quase  50% decidiram a  estudar na Capital Belém 
enquanto que 36,7% responderam que optaram por seguir  seus estudos por necessidades  
em outras regiões(figura 4 e figura 5). Na verificação das respostas da pergunta número 
2.  A importância de ter conhecimento científico e a transformação social e tecnológica. 
Você se vê inserido neste processo de aprendizagem e desenvolvimento do país? Nas 
instituições particulares, estaduais e federais, ao relatarem suas experiências pode-se 
concluir que todos possuem 80,5 % de interatividade com conhecimento cientifico.

Fonte: Arruda e Silva 2020 

Analisando a resposta número 3, foi possível constatar que ainda há 20,1 %  
estudantes que não conhecem a profissão de pesquisador  ou Cientista . Fatos que 
contribuem com esta ausência de informação, é a inexistência de cursos e falta de 
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divulgação cientifica. Figura 6.  Sendo que os dados comprovam a falta de conhecimento 
são 59,3% desconheci a obra e figura de um cientista Brasileiro inserido em livro didático 
utilizado no ensino médio ou profissionalizante Figura 7.

Fonte: Arruda e Silva 2020.

Outro dado observado nos estudantes e professores pesquisados em geral que  se 
houvesse uma divulgação cientifica  inserida nos livros didáticos de educação básica e de 
educação profissional,   seria  somente relevante mais importante  86% para o incentivo da 
aprendizagem do processo de desenvolvimento dos alunos . Figura 8 e Figura 9.

 Fonte: Arruda e Silva 2020.

Ainda discutindo as resposta da questão de numero 6 de forma argumentativa, 
tivemos um resultado que poucos conhecem o nome dos cientistas brasileiros , muitos vivem 
no anonimato  sendo  a resposta indiferente  70%  que comprovam  o desconhecimento 
cientifico na educação básica e profissionalizante. A pesquisa foi realizada   com os 
estudantes e profissionais da educação
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4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a realização do trabalho diagnosticou-se na catalogação dos livros didáticos 

e a falta de influencia reais na sociedade sobre os conhecimentos cientifícos e divulgação 
dos profissionais de ciência. Ao abordar metodologias que englobem o proporciona-se aos 
alunos desperta seu espírito investigador, através do questionário informativo e investigativo 
tivemos o resultado que há pouca divulgação cientifica de cientistas brasileiros inseridas 
no livro didático seja na educação básica ou profissional. Emerge assim a necessidade 
de buscar elementos para a resolução de problemas. Difundir a ideia de divulgação e 
conhecimento científico.

A Catalogação de livros didáticos é algo sensacional, além de cada cabeça ter 
curiosidades e conhecimentos prévios diferentes, orientar o passo a passo visa á construção 
de grandes elos profissionais na sociedade efetiva e a compreensão dos alunos. Tudo 
começa pela simples curiosidade, inserindo a obra descobertas e experimentos ao autor 
do ensino de ciência.

Um dos requisitos das Leis das Diretrizes e Base (LDB) aplica o desenvolvimento 
profissional dos nossos alunos, e autonomias das universidades nas pesquisas científicas.

Considerou-se no estudo apresentado, de cunho investigativo. Sugere-se também 
que em estudos futuros sejam considerados, como  catalogação de Livros  didáticos e 
também  o Incentivo a publicação de obras cientificas.  Sugere-se também que sejam 
feitas melhorias aulas docentes com a divulgação de cientistas Brasileiros na educação 
em Geral, e que os modelos sejam Estados  e Municípios otimização e proposta para tratar 
problemas de maior porte. 

Assim conclui-se que o trabalho apontou maneiras quantitativas desfavoreces ao 
conhecimento de  Cientista Brasileiros e o desenvolvimento de suas pesquisas, geralmente 
são Obras que estão no anonimato, porém  de conhecimento  cientifico  e  intuito informativo  
favorável instruindo aos docentes e discentes da educação a importância da valorização 
da ciência brasileira e divulgação da aprendizagem cientifica,  essa aprendizagem  tende 
a contribuir para  serem cidadãos críticos, que tenham condições de opinar nas questões 
sociais que envolvem  não só a ciência mais o conhecimento como todo sendo globalizado 
e social e econômico.
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