
 

4ª Circular – III Congresso de História da Ciência e Técnica da USP 

III CONGRESSO USP DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA E TÉCNICA 
 

PROGRAMA  

8/11/23 

7:30 Início do credenciamento – Auditório Milton Santos, Departamento de Geografia 

8:30 Abertura do Congresso – Auditório Milton Santos, Departamento de Geografia 

9:00 às 12:00 Simpósios Temáticos 

14:30- 16:00 The Relevance of Einstein and Picasso for Education Today  
Conferência Lewis Pyenson – Auditório Milton Santos, Departamento de Geografia 
  
16:00 -17:00 Coffee break 

17:00 Ciência e Arte  
Inauguração da Instalação - Curadoria Walter Miranda 

 

9/11/23 

8:00 às 11:00 Simpósios Temáticos 

11:00-12:00 A matemática do pós-guerra e os ecos da Big Science no Brasil 



Conferência Tatiana Roque – Auditório Milton Santos, Departamento de Geografia 

12:00-14:00 Visitas aos Museus do Instituto Butantan 

14:30-16:00 Financiamento e políticas públicas de Ciência e Tecnologia 

Mesa-Redonda com Roberto Muniz de Carvalho (CNPq), Paulo Lee Ho (Butantan), Kip 
Garland (InnovationSeed) – Auditório Milton Santos, Departamento de Geografia 

16:00 -17:00 Coffee break 

17:00 Lançamento de livros 

 

10/11/23 

8:00 às 12:00 Simpósios Temáticos 

12:00-14:00 Sessão de Posters 

14:30-16:00 Controvérsias Científicas: cui prodest? 
Conferência Gildo Magalhães – Auditório Milton Santos, Departamento de Geografia 

16:00 -17:00 Coffee Break 

17:00 Encerramento 

 

Apresentações Orais 

As apresentações orais serão de 12 min cada, seguidas de 3 min para debates. Em sessões 
com menos de 4 trabalhos, o tempo poderá ser proporcionalmente maior. 

 

Sessões de Posters 

Para apresentações de posters, serão utilizados suportes com base de concreto e quadros 
onde os posters poderão ser pendurados ou colocados dentro de molduras de acrílico. 
Recomenda-se que os expositores já fixem sues posters imediatamente após o 
credenciamento. As sessões serão de 2 horas para a apresentação ao público. As diretrizes 
para a confecção dos posters foram divulgadas na Terceira Circular. 

 

Lançamento de livros 

Os participantes poderão lançar livros de sua autoria no dia 9/11, mediante comunicação 
prévia para chciencia@usp.br 

 

Submissão de artigos 

Os participantes que desejarem poderão submeter artigos completos referentes às suas 
exposições no Congresso para algumas das três revistas eletrônicas publicadas pelo CHC: 



Khronos, Intelligere, Revista de Filosofia e História da Biologia. As revistas estão no 
Portal de Periódicos da USP, onde podem ser consultados os critérios para submissão. 

Visitas aos museus do Instituto Butantan 

No dia 9/11 entre 12:00 e 14:00 será possível agendar visitas de grupos de participantes 
do Congresso a espaços científicos e históricos do Instituto Butantan. Devido às vagas 
serem limitadas, pede-se aos interessados que manifestem sua preferência para Olga Sofia 
Fabergé Alves por meio do email olga.alves@butantan.gov.br, expressando sua 
preferência por um dos seguintes espaços: 

Museu Biológico 

Espaço Terra Firme (antigo Museu Histórico)   

Museu da Vacina 

Museu de Microbiologia 

Biblioteca 

 

Refeições 

A USP dispõe de poucos locais para refeições abertos ao público em geral. Próximo ao 
local do Congresso há lanchonete nos prédios de Letras e Geologia, além de lanchonetes 
no estacionamento da História, e em frente aos blocos da Química, ou próximos à 
Biblioteca Mindlin, bem como o restaurante Sweden atrás da FEA. 

 

Horários e Locais de Apresentação 

ST 1 - Ideias e Instituições e lugares ligados ao conhecimento 
Sala 11, Departamento de Geografia, no dia 8/11/23, das 09:00 às 10:00 
Coordenação: Josué Bertolin  

1. Isabel de Fatima Correia Batista; Gabriel R. Orlando; Marcelo A.C. Mazato; Silas 
R.B. Couto; Adrielly S.T. Gianotti; Alanis B.R. Santos; Bruna N. Prado; Giulia 
S. Nobreza; Leticia H. Rosalino e Raissa A. Oliveira e Giuseppe Puorto - 
Cientistas Mirins: Percepção sobre o Espaço Terra Firme – Museu Histórico do 
Instituto Butantan (ETF-MH) 

2. Letícia Oliver Fernandes – O recolhimento de alienados das Perdizes (1913-
1931): anos iniciais e perspectivas da neuropsiquiatria em duas publicações 
acadêmicas 

3. Mariana de Carvalho Dolci; Fabrício Auad Spina - Coleção Entomológica de 
Referência e Museu Forattini: espaços produtores de conhecimento 

Sala 11, Departamento de Geografia, no dia 8/11/23, das 10:00 às 11:00 
Coordenação: Josué Bertolin  

4. Mirian Cruxen Barros de Oliveira; Cristiane Alves de Souza - História do Setor 
de Memória Histórica do Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT  

5. Olga Sofia Fabergé Alves; Henrique Sugahara Francisco - Os outros sujeitos de 
uma instituição científica: a história dos trabalhadores do Instituto Butantan 
(1901-1960) 



 
ST2 - Comunicação e divulgação do saber científico e técnico 
Sala 11, Departamento de Geografia, no dia 09/11/23, das 08:00 às 09:00 
Coordenação: Alexandre Henrique Santos 

1. Elza Kawakami Savaget - A história da pesquisa de fusão termonuclear pelos 
meios de comunicação 

2. Gabriel Rodrigues Orlando; Martha Marandino - Popularização da Ciência na 
América Latina: Ciência e Sociedade a partir da RedPop 

3. Marcela Gonçalves Teixeira; Ana Célia Rodrigues - A identificação arquivística 
e sua aplicabilidade no arquivo do Horto de Plantas Medicinais da Universidade 
Federal do Ceará: contribuição para a democratização da ciência a partir do 
legado de Francisco José de Abreu Matos 

Sala 11, Departamento de Geografia, no dia 09/11/23, das 09:00 às 10:00 
Coordenação: Alexandre Henrique Santos 

4. Rafael Barty Dextro; Carolina F. Dos Santos; Beatriz E. Bizzutti; Vagner O. da 
Silva; Isabela M. S. Silva; Siu M. Tsai - Legado Científico: construindo diálogos 
e compartilhando conhecimento através do Simpósio dos Pós-Graduandos do 
CENA desde 1995 

5. Robson Fernandes - Análise do processo histórico do uso da Língua Inglesa como 
instrumento da universalização da ciência 

6. Samira Martins - Darwinismo social e eugenia nas diretrizes educativas do 
movimento operário anarquista (São Paulo, 1897-1935) 

 
ST3 - Controvérsias científicas e técnicas 
Sala 19, Departamento de História, no dia 08/11/23, das 09:00 às 10:00 
Coordenação: Alexandre Ricardi 

1. Bruno Fancio Lima - Darwin x Mivart: A disputa em torno do poder explicativo 
da seleção natural 

2. Fábio Chilles Xavier – Modos de uso do passado histórico no processo eleitoral 
brasileiro de 2018 

3. Henrique Sugahara Francisco - A autoridade dos doutores em xeque: saber 
médico e pacientes no cotidiano do Posto Médico da Assistência Policial (1911-
1933) 

Sala 19, Departamento de História, no dia 08/11/23, das 10:00 às 11:00 
Coordenação: Alexandre Ricardi 

1. José Victor das Neves - O caso Abel Parente: ciência, religião e moral no Brasil 
da Primeira República 

2. Lilian Al-Chueyr Pereira Martins - A controvérsia entre geneticistas e partidários 
da herança de caracteres adquiridos na União Soviética: 1920-1939 

3. Luca Ribeiro Mendes Nicola; Edson Pereira da Silva - Teoria da Falha 
Metabólica de Karl Marx e discussão sobre as técnicas de uso do mar 

Sala 19, Departamento de História, no dia 08/11/23, das 11:00 às 12:00 
Coordenação: Alexandre Ricardi 

4. Marina Juliana de Oliveira Soares – Joanna Stephens e as controvérsias sobre 
remédios contra cálculos urinários na Inglaterra do século XVIII.  

5. Renan Klepa – Militares, cientistas e a pesquisa sobre Objetos Voadores não 
Identificados no Brasil (1953-1975) 

6. Tomás Antonio Freire de Pinho - O paradoxo da especulação científica: o caso 
da Sociobiologia de Edward Wilson 

 



ST4 - Relações entre ciências e técnicas 
Sala 10 do Departamento de Geografia, no dia 8/11/23, das 09:00 às 10:00 
Coordenação: Maria Rita Guercio 

1. Alexander Lima Reis - Iluminismo em oficinas e unidades produtivas coloniais 
no Rio de Janeiro do final do século XVIII 

2. Eduardo Giavara - O cerrado brasileiro entre representações da ciência 
3. Luciana Zaterka - Dióxido de Titânio e seus modos de existência 
4. Regina Simplício Carvalho – Os Incas, seus saberes e suas técnicas 

 
ST5 - Instrumentos e ferramentas de pesquisa 
Auditório Milton Santos do Departamento de Geografia, no dia 9/11/23, das 10:00 às 
11:00 
Coordenação: Cibelle Celestino 

1. Matheus Abude Wehbe Paes Leme – As investigações de Sérgio Henrique 
Ferreira sobre o Sistema de Regulação Pressórico 

2. Nanci Leonzo – O acidente que causou a morte de um homem circular: falha 
mecânica ou sabotagem? 

3. Rafael Luis dos Santos Dall'Olio - O desenvolvimento da astronomia por meio de 
instrumentos: telescópio, fotografia, espectroscopia 

4. Thiago Costa; Ariadne Marinho - Classificar a imagem: desenho e função da 
hipotetigrafia 

 
ST6 - Políticas Públicas e o papel social de cientistas e técnicos 
Sala 21, Departamento de História, no dia 08/11/23, das 09:00 às 10:00 
Coordenação: Bernardo Soares 

1. Anália Garcia Nogueira; Maria Elice de Brzezinski Prestes - Contribuições do Dr. 
Samuel Bansley Pêssoa à Saúde Pública no Brasil de meados do século XX 

2. Gabriel Kenzo Rodrigues - A atuação farmacêutica no campo social – 3 
momentos históricos 

3. Jéssica Garcia da Silveira - Ecologia e política em debate: participação social e 
engajamento da comunidade científica na construção das políticas ambientais 
brasileiras (1973-1992) 

Sala 21, Departamento de História, no dia 08/11/23, das 10:00 às 11:00  
Coordenação: Bernardo Soares 

4. Mario Gustavo Mayer - Formação e desenvolvimento do Laboratório de Genética 
do Instituto Butantan: a participação dos pesquisadores de origem judaica Gerta 
von Ubisch e Giorgio Schreiber 

5. Nilton de Almeida Araújo – Gustavo Dutra e a primeira tese de engenharia 
agronômica do Brasil: a Imperial Escola Agrícola da Bahia e a 
institucionalização das ciências 

6. Sérgio Felix - Desenvolvimento Nacional e Eletrificação Ferroviária 
 

ST7 - Fontes, documentação e historiografia 
Auditório Milton Santos do Departamento de Geografia, no dia 8/11/23, das 09:00 às 
10:00 
Coordenação: Filipe Dantas 

1. Anelisa Mota Gregoleti; Raiza Aparecida da Silva Favaro; Christian Fausto 
Moraes dos Santos; Gabrielle Legnaghi de Almeida; Nathalia Moro – Vivendo ou 
sobrevivendo: análise de contextos documentais da Hispano-América do século 
XVI 



2. Bruna Quintino de Morais; Maria Elice de Brzezinski Prestes - "Mas onde 
estavam as mulheres? O que elas fizeram?” Fontes e documentação sobre as 
mulheres nas ciências biológicas da USP 

3. Carla Bromberg - As ciências acústico-musicais de Vincenzo e Galileu Galilei 
4. Crislanda Lima Pereira; Thaís Cyrino de Mello Forato - A complexidade das 

fontes primárias e secundárias da Antiguidade Tardia, no processo de pesquisa 
sobre Hypatia de Alexandria (370-415) 

Auditório Milton Santos do Departamento de Geografia, no dia 8/11/23, das 10:00 às 
11:00 
Coordenação: Filipe Dantas 

5. Filipe Dantas de Oliveira Jota - Esculpindo a nação: ideologias e utopias no 
Boletim de Eugenia (1929-1933) 

6. Heber Santos da Cunha - O estado da arte da mixomicetologia brasileira da 
segunda geração: uma perspectiva histórica preliminar 

7. José Guilherme Veras Closs - Partes Humanas Como Fontes Históricas 
8. Julierme Morais - A Historiografia do Cinema Brasileiro: Questões Teórico-

Metodológicas e Possibilidades de Abordagem 
Auditório Milton Santos do Departamento de Geografia, no dia 8/11/23, das 11:00 às 
12:00 
Coordenação: Filipe Dantas 

9. Luiz Filipe da Silva Correia – Modulações da história na cultura digital 
10. Maria Talib Assad; Audrea Santos de Santana - O Guia dos Acervos Arquivísticos 

do Instituto Butantan: como instrumento de acesso à história da ciência e da 
saúde 

11. Pedro de Lima Navarro; Lilian Al-Chueyr Pereira Martins - Miranda de Azevedo 
e o darwinismo no Brasil: suas fontes, além de Haeckel 

12. Raiza Aparecida da Silva Favaro; Anelisa Mota Gregoleti; Christian Fausto 
Moraes dos Santos; Gabrielle Legnaghi de Almeida – Análise médica da 
prostituição regular em Portugal através de uma fonte documental do século XIX 

Auditório Milton Santos do Departamento de Geografia, no dia 9/11/23, das 08:00 às 
09:00 
Coordenação: Alexandre Ricardi 

13. Roberto Bondarik - A criação e o uso de mulas em um Brasil carente de vias e 
de meios de transporte nos séculos XVIII e XIX 

14. Sonia Brzozowski; Márcia Helena Alvim - Das árvores que servem para 
medicinas: uma narrativa de silenciamento dos saberes indígenas  

15. Thammy Guimarães Costa Borges - “Almas nobres”: Periódicos científicos 
como vitrines de personas eruditas 

16. Thiago Augusto Silva Dourado; César Polcino Milies - História do Produto 
Tensorial 

 
ST8 - Desenvolvimento científico/técnico local e global 
Sala Villa-Lobos, Biblioteca Mindlin, no dia 9/11/23, das 08:00 às 09:00 
Coordenação: João Justo 

1. Andrey Minin Martin - A trajetória do navio-usina Seapower: contribuições para 
ciência e a memória técnica do setor energético 

2. Arthur Cavalcanti de Oliveira Damasceno - Radiotelegrafia na Amazônia: 
implantação, disputas e controvérsias 

3. Bernardo Soares Pereira - A participação dos industriais no programa nuclear 
brasileiro durante a ditadura civil-militar 



Sala Villa-Lobos, Biblioteca Mindlin, no dia 9/11/23, das 09:00 às 10:00 
Coordenação: João Justo 

4. Emilio Alapanian Colmán - Transferência de Tecnologia na América Latina: os 
cientistas e a busca pela “autonomia tecnológica” (1968-1987) 

5. Guilherme Kasmanas Godinho - A origem do processo cianótipo através da 
escolha dos sais: os processos de Humphry Davy e John Herschel 

6. Gustavo Maciel Sousa - Os plant hunters no Brasil: coletores de orquídeas e 
outras espécies ornamentais – a flora brasileira e o mercado europeu de flores 
no século XIX 

7. Isabella Bonaventura - Pesquisa médica entre Brasil e Argentina: formar alianças 
e partilhar estratégias (1941 - 1961) 

Sala Villa-Lobos, Biblioteca Mindlin, no dia 9/11/23, das 10:00 às 11:00 
Coordenação: João Justo 

8. Luiz Joaquim Dias de Lima Nunes - Trajetividade Historiográfica da Inteligência 
Artificial: Contextos e Influências  

9. Natalia Maria Salla - O surgimento do campo da Ciência e Engenharia de 
Materiais no Brasil na lógica da Big Science 

10. Ricardo Neves Streich - Os primórdios da internet comercial na América Latina: 
tensões entre democracia e neoliberalismo 

11. Sandro Heleno Morais Zarpelão e Francisco Assis de Queiroz - A Guerra da 
Ucrânia, o Complexo Industrial-Militar-Acadêmico Estadunidense e a 
geopolítica militar e nuclear 

 
ST9 - A História da Ciência e Técnica e o seu diálogo com a educação 
Auditório CDC (Centro de Difusão Científica) do Instituto Butantan, no dia 8/11/23, das 
09:00 às 10:00 
Coordenação: Francisco Assis de Queiroz 

1. Adriano Dias de Oliveira; Karlla Kamylla Passos dos Santos e Mariana Claudino 
de Melo - Instituto Butantan: história, divulgação e acessibilidade 

2. Agenor Manoel da Silva Filho - História das Ciências e a História: ensaio crítico 
sobre suas relações pedagógicas e epistemológicas. 

3. André Condes - A difusão dos saberes científicos, pela imprensa periódica, 
durante a pandemia de 1918 

4. Bruna Souza de Medeiros Nunes; Ricardo Roberto Plaza Teixeira - História da 
Astronomia e da Matemática de diferentes povos e culturas no âmbito 
educacional 

Auditório CDC do Instituto Butantan, no dia 8/11/23, das 10:00 às 11:00 
Coordenação: Francisco Assis de Queiroz 

5. Charles Albert Medeiros; Levi De Zen Itepan; Edno Aparecido Dario; Rosebelly 
Nunes Marques - O ensino das ciências agrárias no Museu “Luiz de Queiroz” 

6. Ellen Nicolau; Maria Talib Assad - Acervos originais em mediações educativas, 
tradições do Museu de Saúde Pública Emílio Ribas e estratégias para o 
fortalecimento da pesquisa científica 

7. Gabriel dos Santos Pinheiro; Lucas Oliveira Rodrigues de Carvalho; Juliana 
Martins Cassani; Amarílio Ferreira Neto - A promoção de eventos de educação 
física na América Latina: intercâmbios, redes e instituições (1888-1957) 

8. Guilherme Babo Sedlacek - A “arte de cura” e a “arte de cuidado”: a abordagem 
de Chikara Sasaki para o ensino da história da Medicina e da Enfermagem 

Auditório CDC do Instituto Butantan, no dia 8/11/23, das 11:00 às 12:00 
Coordenação: Francisco Assis de Queiroz 



9. João de Souza Evangelista - Radioisótopos: desinformação e educação 
10. José Maurício Ismael Madi Filho - Frei Germano de Annecy: saberes e práticas 

a partir do Seminário Episcopal de São Paulo (1858-1890) 
11. Livia Jeniffer Faria da Silva; Ricardo Roberto Plaza Teixeira - Reflexões sobre a 

participação das mulheres negras nas ciências exatas 
12. Luana Beatriz Xavier Nunes - Qual o caminho que o sangue percorre pelo corpo? 

Fontes primárias da História da Ciência no ensino de Biologia 
Auditório CDC do Instituto Butantan, no dia 9/11/23, das 08:00 às 09:00 
Coordenação: Flávio Coelho 

13. Luciana Alves Sales da Silva e Amâncio César Santos Friaça - A didatização do 
ensino de astronomia dentro da perspectiva transdisciplinar: um caminho para a 
sustentabilidade planetária 

14. Marcelo Monetti Pavani - Deus e o anjo conversam no Paraíso: um conto 
Lobatiano como chave de apresentação das ideias de Darwin no Ensino Básico. 

15. Pedro Sérgio Pereira - Formação de professores e História das Ciências 
Africanas: percepções docentes sobre o currículo nos anos iniciais 

Auditório CDC do Instituto Butantan, no dia 9/11/23, das 09:00 às 10:00 
Coordenação: Flávio Coelho 

16. Rômulo José do Couto; Eliéverson Guerchi Gonzales e Luciana Paes de Andrade 
- Perspectivas epistemológicas no ensino de ciências: Identificação de coletivos 
de pensamento brasileiros em história do eletromagnetismo. 

17. Silas Rodrigues Bento Couto; Isabel F.C. Batista; Gabriel R. Orlando; Marcelo 
A.C. Mazato; Adrielly S.T. Gianotti; Alanis B.R. Santos; Bruna N. Prado; Giulia 
S. Nobreza; Leticia H. Rosalino; Raissa A. Oliveira; Giuseppe Puorto - Caminhos 
para o Butantan: avaliação de uma experiência lúdica no Espaço Terra Firme - 
Museu Histórico (ETF-MH) do Parque da Ciência Butantan 

18. Suellyn Emerick - História da Ciência e ficção climática: Definindo paralelos 
para uma educação científica em mudanças climáticas 

Auditório CDC do Instituto Butantan, no dia 9/11/23, das 10:00 às 11:00 
Coordenação: Elias Maia 

19. Thabata Tosta Lima - A História da Ciência do Brasil ilustrada: O papel das 
imagens na educação científica contada em quatro séculos (XVI-XIX) 

20. Vanete Santana-Dezmann - Desenvolvimento tecnológico e científico na gênese 
da ficção científica brasileira: uma lição de utopia ou distopia para as aulas de 
Literatura do século XXI? 

21. Vera Lúcia do Lago Souza - Renovação Educativa: a “Escola Nova” de Anton 
Semiónovitch Makarenko 
 

ST10 - História da Ciência, Filosofia da Ciência e suas interfaces  
Auditório Nicolau Sevcenko do Departamento de História, no dia 8/11/23, das 09:00 às 
10:00 
Coordenação: João Cortese 

1. Alexandre Henrique da Silva dos Santos - A Geologia de Descartes 
2. Aline Germano Fonseca Coury; Denise Silva Vilela - Entre elogios e rejeições: a 

trajetória matemática de Joaquim Gomes de Souza no Brasil e no exterior 
3. Deyvid José Souza Santos; Thaís Cyrino de Mello Forato - O reconhecimento da 

historicidade da compreensão humana como possibilidade de valorização da 
diversidade cultural 

4. Eliéverson Guerchi Gonzales - Uma abordagem Fleckiana do efeito âmbar a 
partir das contribuições de Willian Gilbert 



Auditório Nicolau Sevcenko do Departamento de História, no dia 8/11/23, das 10:00 às 
11:00 
Coordenação: João Cortese 

5. Enio Alterman Blay - Análise comparativa das origens do Pensamento Complexo 
de Edgar Morin 

6. Erivelton de Jesus Gomes - Entre postos e filiais: a expansão do Instituto 
Butantan em território nacional (1909 – 1925) 

7. Fernando Henrique Limberti Viana; João José Caluzi – Oersted e a 
Naturphilosphie: uma revisão de literatura sobre o experimento da agulha 
magnética 

8. Gabriel Vasto Laurindo de Masi - “Ao Nível da Fermentação dos Humores do 
Corpo”: A recepção crítica do poema The Temple of Nature (1803), de Erasmus 
Darwin 

Auditório Nicolau Sevcenko do Departamento de História, no dia 8/11/23, das 11:00 às 
12:00 
Coordenação: João Cortese 

9. Gerda Maísa Jensen; Bruno Fancio Lima; Marcelo Monetti Pavani - Quando um 
resumo não é apenas um resumo: o capítulo XIV e sua função argumentativa no 
Origem das Espécies. 

10. Maria Elice de Brzezinski Prestes - Rompendo barreiras disciplinares na 
universidade: práticas de ensino e publicação envolvendo cientistas e 
historiadores e filósofos da ciência 

11. João Cortese - Darwin e os argumentos da Teologia Natural 
12. Roberto Rozenberg - Origins' Chapter 2: Variation Under Nature: Darwin's ideas 

on variation under the lens of current evolutionary Genetics 
Auditório Nicolau Sevcenko do Departamento de História, no dia 9/11/23, das 08:00 às 
09:00 
Coordenação: Nilda Pereira 

13.Kamily da Silva Xavier; Ricardo Roberto Plaza Teixeira - Relações entre filosofia 
e física na perspectiva educacional 
14. Louise Brandes Moura Ferreira – O impacto da Teoria da Evolução de Charles 
Darwin no pensamento de John Dewey 
15. Luis Henryque Santos Bezerra; Breno Arsioli Moura – A relação entre Ciência e 
Fé no pensamento de Galileo Galilei: um estudo crítico das “Considerações sobre a 
Opinião Copernicana” (1615). 
16. Marcelo Viktor Gilge – Ernst Haeckel e sua defesa da evolução biológica 

Auditório Nicolau Sevcenko do Departamento de História, no dia 9/11/23, das 09:00 às 
10:00 
Coordenação: Nilda Pereira 

17. Marcos Moraes Calazans; Cassiano Rezende Pagliarini; Augusto Cesar Lobo; 
Gabriella Pinheiro Tardelli - Uma reflexão sobre o conceito de espaço na Ciência 
Moderna e a concepção dialética 
18. Gustavo Santos Giacomini - Ciência: filosofia ou teoria  
19. Mateus Costa Claro Molina; Lilian A-Chueyr Pereira Martins – Lysenko e 
Lysenkoismo (1930-1965) 
20. Pietro Monteiro da Silva - A concepção baconiana acerca das filosofias natural 
e experimental (1620) e sua influência na formação da Royal Society  

Auditório Nicolau Sevcenko do Departamento de História, no dia 10/11/23, das 10:00 às 
11:00 
Coordenação: Sérgio Felix 



21. Sérgio Izidoro de Souza - A biosfera de Vernadsky na história das geociências 
13. Tiago Guimarães Inêz - Em direção ao estudo da célula no século XX como 

sistemas de práticas Júlio César Martins dos Anjos Silva - Você está aí? - O 
problema do mundo exterior como base metafísica da ciência 

22. Yohan Ise Leon – Tempos Modernos: a revista infantil O Beija-Flor e os regimes 
de historicidade na Belle Époque no Rio de Janeiro (1916-1924) 

 
ST11- Interdisciplinaridade e complementaridade de conhecimentos 
Sala Villa-Lobos, Biblioteca Mindlin, no dia 8/11/23, das 09:00 às 10:00 
Coordenação: José Roberto M.C. Silva e Sueli Godoi 

1. Bianca Neves Milani de Castilho - Os reflexos imateriais da tecnologia na 
construção do comportamento de moda 

2. Carolina Valente dos Santos Blanco - O binômio crime-loucura e a violência 
conjugal no Hospital de Custódia e Tratamento Heitor Carrilho (1988-2011) 

3. Lia Queiroz do Amaral - Interdisciplinaridade: conceitos básicos em Ciências da 
Natureza 

4. Marcia Rosetto - Alfabetização científica e a caracterização de indicadores de 
competências em ciência, informação e mídias: um estudo de caso em História 
da Ciência 

Sala Villa-Lobos, Biblioteca Mindlin, no dia 8/11/23, das 10:00 às 11:00 
Coordenação: José Roberto M.C. Silva e Sueli Godoi 

5. Maria Rita Guercio - Alquimia: estudos passados e projeções futuras 
6. Maria Veronica Silva Vilariño Aguilera - Astronomia e geopolítica na órbita da 

Lua 
7. Natália da Silva Galvão - Ensino de história das ciências pela pedagogia 

histórico-crítica: justificativa teórica e proposta didática. 
8. Osame Kinouchi - Uso de modelos matemáticos no entendimento da Filosofia da 

Ciência 

Sala Villa-Lobos, Biblioteca Mindlin, no dia 8/11/23, das 11:00 às 12:00 
Coordenação: José Roberto M.C. Silva Júlio César Martins e Sueli Godoi 

9. Tiago Brito da Silva - A Inteligência Artificial na História do Tempo Presente 
10. Vera Cecilia Machline e Isabella Magalhães Callia - O demorado divórcio entre 

prescrições medicinais e receitas culinárias 
11. Walter Miranda - Complementaridade entre Ciência e Arte. 

 
Sessões de Pôster 
Sessões do dia 8/11/23, das 12:00-14:00, no saguão do Auditório Milton Santos 

1. Alan Daniel de Brito Mello - Projetos de Investigação: Fundação  
2. Beatriz Corrêa Lyrio; Eliéverson Guerchi Gonzales; Rafaela Gomes Ferreira; 

Raissa Gomes e Silva Nóbrega; Sálua Silva Chastel Inacio; Thais Araujo Corrêa 
- As diferentes concepções sobre o parto e o processo histórico da assistência 
humanizada no Brasil- uma revisão de literatura 

3. Beatriz de Lima Ruschioni; Audrea Santos de Santana e Suzana Cesar Gouveia 
Fernandes - Institutos Vacinogênico e Butantan e os primeiros registros da 
vacinação em São Paulo 

4. Caio Dany Scarpitta - Sentido e propósito aos não humanos: medicina veterinária 
e corpos animais na São Paulo do século XX.   



5. Cristiano Vicente Ferreira - Por uma nova imagem da Ciência e do Progresso 
Científico 

6. Elisandra Gasparini Silva; Leonardo La Torre - O Desinfectório Central como 
espaço de memória: Museu de Saúde Pública Emílio Ribas 

7. Guilherme da Costa Cruz - Divulgação de Topologia: uma abordagem histórica 
8. Jonathan Campos Souza; Ricardo Roberto Plaza Teixeira - Educação científica e 

as interrelações entre a cosmologia atual e as cosmogonias de diferentes povos 
 
Sessões do dia 10/11/23, das 12:00-14:00, no saguão do Auditório Milton Santos 

9. Levi De Zen Itepan – A história das cadeiras da trajetória ESALQ/USP aplicadas 
nas atividades do Museu Luiz de Queiroz 

10. Maria Luiza de Abreu Barroso; Reinaldo Benedito Nishikawa - Mulheres na 
ciência: os desafios para a inclusão feminina nos ambientes laboratoriais 

11. Michele Sanches Alfredo; Alice Pasquim Sugayama; Ana Beatriz Freitas Chaves; 
Andrya Leonel Andrea; Rafaella de Mendonça Melgarejo; Vitória Lima 
Fernandes - Evolução e avanços da cirurgia cardíaca pediátrica no Brasil: 
Marcos Históricos e Contribuições Científicas 

12. Natan David Rezende - Um “pirronismo científico”: Pierre Gassendi e a via 
média entre Ceticismo e Dogmatismo no desenvolvimento da Nova Ciência 

13. Pedro Alves Oliveira - Provas e demonstrações na sala de aula: Possibilidades 
de uma abordagem histórica em sala de aula 

14. Rafael do Nascimento de Andrade – A “Psicologia Moderna” de São Paulo: Otto 
Klineberg e a formação de um regime disciplinar 

15. Rafaela Souza Pozza; Nabil Georges Bonduki - Crítica acadêmica à atuação do 
Banco Nacional da Habitação: coerências e equívocos 

16. Vinícius Menezes Rangel de Sá – Um Almirante, um átomo 
 
 


