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INTRODUÇÃO  

 

Este guia te como objetivo trazer as diversas etapas que compõem o produto 

educacional elaborado como requisto parcial na obtenção do título de Mestre no Programa de 

Pós-Graduação de Ensino em Educação Básica - PPGEB, da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro.  

O produto educacional é decorrente do curso de atualização para professores do 

Ensino Fundamental intitulado ASTRONOMIA: O CÉU NÃO É O LIMITE!, oriundo da 

pesquisa que apresenta como problema principal identificar em que medida a utilização de 

textos multimodais nas aulas de Ciências Naturais, para alunos do 5º ano de escolaridade, 

propiciaria a Aprendizagem Significativa dos conteúdos dessa disciplina, contribuindo para os 

Multiletramentos e a para Alfabetização Científica, conceitos fundamentais na transição dos 

Anos Iniciais para os Anos Finais do Ensino Fundamental, visto que, nesta etapa amplia-se 

não somente o o acesso ao conhecimento científico, mas espera-se que o estudante seja capaz 

de compreender, posicionar-se de forma crítica e formular questionamentos. 

Inicialmente, a proposta de produto previa a aplicação de uma Sequência Didática em 

uma unidade pública de ensino para alunos do 5º ano de escolaridade, entretanto, conforme 

orientação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa / CONEP, em maio de 2020, 

aconselhando  a adoção de medidas para a prevenção e gerenciamento de todas as atividades 

de pesquisa, garantindo-se as ações primordiais à saúde, minimizando prejuízos e potenciais 

riscos e desaconselhando a coleta presencial de dados, optou-se pela modificação dos 

instrumentos de coleta de dados, de forma a tornar o projeto exequível.. Desta forma, optou-se 

pelo desenvolvimento de um curso de atualização em Astronomia, realizado de forma remota, 

agregando elementos da sequência didática prevista anteriormente. 

A referida pesquisa abordou os conceitos de Letramento e Multiletramentos,  

Alfabetização Científica  e Aprendizagem Significativa, sob o eixo do ensino de Astronomia, 

com a utilização de textos multimodais tanto na produção do material quanto na execução das 

apresentações. 

O curso de atualização pode ser destinado aos professores da Educação Básica, nas 

suas diferentes etapas. Entretanto, no caso desta pesquisa, está destinado aos docentes dos 

anos iniciais ao 6º ano do Ensino Fundamental, visto que o tema Astronomia está elencado 

nos conteúdos previstos para estas séries na Base Nacional Comum Curricular – BNCC.  

O desenvolvimento do curso foi previsto para acontecer em cinco módulos, com a 

carga horária de 10 horas, articulando os conceitos discutidos na pesquisa à temática da 
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Astronomia. No primeiro módulo são abordados aspectos do ensino de Astronomia nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, os indicadores de Alfabetização Científica, a Pedagogia dos 

Multiletramentos e conceitos sobre Aprendizagem Significativa e suas relações com o tema 

proposto. 

O segundo módulo trata do conceito de Astronomia, historicamente construído a partir 

das descobertas de grandes cientistas, da evolução dos instrumentos de observação celeste e o 

impacto das descobertas astronômicas no cotidiano das pessoas; perpassando pela utilização 

de aplicativos e simuladores do Espaço.  

As teorias sobre a origem do Universo – evolução estelar, constelações e galáxias, a 

formação da Via Láctea, a composição do Sol e de outras estrelas, diferentes sistemas 

planetários, dentre eles, o Sistema Solar – compõem o terceiro módulo do curso. 

No quarto módulo a proposta está direcionada para aspectos do Sistema Solar e os 

astros que o compõe, diferenciando planetas gasosos, planetas anões, satélites, asteroides, 

anéis, cometas e exoplanetas. Nesse módulo, além dos conceitos discutidos, há uma proposta 

de Sequência Didática aplicada aos alunos do Ensino Fundamental. 

O quinto e último módulo aprofunda o estudo do Planeta Terra (composição, 

atmosfera, gravidade, satélites, campo magnético) e seus movimentos ( Rotação, Translação, 

Precessão) destacando as relações entre os diferentes campos de estudo e áreas do 

conhecimento, com o intuito de discutir as complexas relações que interagem no sistema 

planetário.   

 As discussões e resultados obtidos a partir da aplicação do curso de atualização foram 

apresentados num dos capítulos que integram a dissertação de mestrado intitulada A inserção 

da Astronomia no Ensino Fundamental - uma proposta para a Alfabetização Científica, na 

perspectiva dos multiletramentos com vistas à Aprendizagem Significativa. 

 O Curso Astronomia: O céu não é o limite! Se trata de uma proposta para “formação 

continuada” que tem por objetivo oferecer subsídios aos professores para que possam 

trabalhar a temática Astronomia de maneira mais dinâmica e consistente. Sua formulação está 

prevista num formato de sequência didática1, com a inserção de diferentes modalidades 

textuais e utilização de recursos didáticos e digitais. 

 

 

 
1 Série ordenada e articulada de atividades que compõem cada unidade temática. ZABALA, Antoni. A 
prática educativa – como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998. 
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1. CURSO ASTRONOMIA: O CÉU NÃO É O LIMITE! 

 

O caráter multidisciplinar da Astronomia propicia a construção de diferentes propostas 

pedagógicas, auxiliando a criança na desmistificação de conceitos, na compreensão dos 

impactos das ações humanas no Universo, na percepção dos avanços tecnológicos obtidos a 

partir das descobertas astronômicas, na compreensão das relações existentes entre Astronomia 

e cultura, além de aguçar a curiosidade a repeito do mundo científico. Para o processo de 

ensino-aprendizagem, o tema Astronomia é motivador e facilita a divulgação da cultura 

científica, uma vez que as observações não exigem material de alto custo e o laboratório é ao 

ar livre. 

Contudo, a despeito de todas esses aspectos favoráveis, o ensino de Astronomia nos 

Anos Iniciais e no sexto ano de escolaridade ainda está longe de ser satisfatório por diferentes 

motivos: formação insuficiente dos professores nessa área de conhecimento, carência de 

fontes seguras para pesquisa, erros conceituais nos livros didáticos, dificuldade em acessar 

espaços não-formais (observatórios, planetários, museus de ciência) de ensino e modo urbano 

de vida que não estimula a contemplação celeste (LANGHI, 2018). 

Pelos motivos elencados, o curso se propõe a oferecer subsídios teóricos para auxiliar 

o professor na elaboração de aulas, sequências didáticas e projetos, a partir de três eixos 

principais: 

✓ Promoção da Alfabetização Científica; 

✓ Utilização de diferentes textos Multimodais e; 

✓ Estimulo a Aprendizagem Significativa. 

 

Esses eixos estão em consonância com a proposta da Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC que orienta o currículo da educação no Brasil, organizando os conteúdos e 

habilidades específicas para cada ano escolar e situa a Astronomia na área de conhecimento 

das Ciências Naturais, na unidade temática Terra e Universo, em todos os anos do Ensino 

Fundamental (BNCC, 2018). 

O Quadro 1 apresenta a ementa proposta para o Curso de Atualização. 
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Quadro 1 – Ementa do curso Astronomia: o céu não é o limite! 

 

FONTE: As autoras, 2021 

 

1.1 Desenho do Curso 

 Os professores participantes são selecionados a partir de uma pesquisa de interesse, 

onde são registradas algumas informações relevantes para organização da dinâmica de 

apresentação dos conteúdos e identificação do público-alvo. Essa é etapa é fundamental para 

 

CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM ASTRONOMIA PARA PROFESSORES DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

PÚBLICO-ALVO: Professores do Ensino Fundamental    

        TEMA: Astronomia   

        TEMPOS/DURAÇÃO:  5 módulos – carga horária total: 10 horas 

 

OBJETIVO PRINCIPAL: Abordar temas básicos em Astronomia e sua 

importância para a realidade da sala de aula.  

 

ÁREAS DE CONHECIMENTO ENVOLVIDAS: Ciências Naturais, Língua 

Portuguesa, Matemática e Ciências Humanas 

 

OUTROS OBJETIVOS:  
• Oferecer um espaço de diálogo sobre os desafios para introdução de conceitos 

de Astronomia na educação básica frente a nova BNCC; 

• Relacionar o ensino de conceitos astronômicos aos Multiletramentos e à 

aprendizagem significativa; 

• Apresentar diferentes recursos para o ensino de Astronomia. 

 

TEMA TRANSVERSAL: Meio Ambiente, Ética 

 

AVALIAÇÃO: A avaliação será realizada durante todo o curso, a partir das 

interações entre os participantes. 



 

 

 10 

dirimir dúvidas em relação aos conteúdos a serem tratados, o nível de aprofundamento dos 

conceitos, a aplicabilidade dos conhecimentos nos processos de ensino-aprendizagem e a 

disponibilidade dos selecionados para participação de todas as etapas. 

Após a confirmação da participação, é disponibilizado aos professores o caderno 

elaborado para cada módulo, servindo como material de referência e consulta. Cabe ressaltar 

que, no caso desta pesquisa, todos os cadernos foram registrados e receberam o International 

Standard Book Number - ISBN2. Esse material acompanha o presente manual. Na próxima 

seção serão apresentados os Roteiros de Ação para cada módulo do curso de atualização. 

 

Figura 1 – Capa do caderno relativo ao Módulo 1 do Curso Astronomia: o céu não é o limite! 

 

 

 
2 Sistema internacional de identificação de livros e softwares que utiliza números para classificá-los por título, 

autor, país, editora e edição. 
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1.2 Roteiros de Ação - Curso de atualização em Astronomia para professores do 

Ensino Fundamental  

 

 MÓDULO 1 

 

Informações básicas 

Duração Prevista: 2 horas 

Área do conhecimento: Ciências da Natureza 

Temas: Ensino de Astronomia no Ensino Fundamental, Indicadores de Alfabetização 

Científica, Pedagogia dos Multiletramentos e Aprendizagem Significativa 

Objetivos: 

✓ Apresentar a legislação que embasa o ensino de Ciências Naturais no Ensino 

Fundamental 

✓ Discutir o conceito de Alfabetização Científica 

✓ Conceituar o termo Multiletramentos 

✓ Relacionar aspectos da Aprendizagem Significativa à proposta desenvolvida 

✓ Situar o estudo da Astronomia no ensino de Ciências 

 

Material/Recurso: Apresentação em PowerPoint, computador, Jogo Viajando pelos Astros e 

plataforma Google Jamboard. 

Procedimentos: 

1. Apresentação do Curso – slides 1 e 2 
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2. Discussão da charge do cartunista Samuca, do Jornal Diário de Pernambuco, 24 de 

julho de 2015 https://aluatristonha.wordpress.com/2015/07/24/astronomia-em-

quadrinhos-26 - slide 3  

 

 

 

3. Contextualização sobre o momento histórico e os impactos da pandemia na vida em 

sociedade – slides 4 a 7 

 

    

 

 

 

 

https://aluatristonha.wordpress.com/2015/07/24/astronomia-em-quadrinhos-26
https://aluatristonha.wordpress.com/2015/07/24/astronomia-em-quadrinhos-26
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4. Discussão sobre os dados relativos aos níveis de Alfabetização Científica das crianças 

e jovens brasileiros – slides 8 a 10 

 

   

 

     

 

5. Apresentação da legislação educacional que embasa o ensino de Ciências no Ensino 

Fundamental – slide 11 

 

 

 

 



 

 

 14 

6. Conceituação de Alfabetização Científica e sua importância para o desenvolvimento 

de crianças e jovens - Slides 13 a 17 

 

    

     

 

 

7. Reflexões sobre indicadores que auxiliam o planejamento do processo de ensino-

aprendizagem em Ciências – Indicadores de Alfabetização Científica – slide 18 
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8. Definição do conceito de Multiletramentos e as abordagens que o contemplam – slides 

19 a 22 

 

  

 

9. Discussão do conceito de Aprendizagem Significativa e suas relações com os eixos 

estruturantes da proposta do curso – slides 23 a 25 
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10. Estabelecimento de relação entre a Astronomia, a BNCC e os tópicos a serem abordados 

a cada ano de escolaridade – slides 26 a 31 

  

   

  

 

11. Apresentação do cartaz informativo sobre a Olímpiada Brasileira de Astronomia/OBA – 

slide 32 
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12. Apresentação do jogo, elaborado em PowerPoint, Viajando pelos Astros. Discussão 

sobre os erros conceituais identificados – slides 33 a 66 
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13. Avaliação do encontro utilizando o aplicativo Google Jamboard - slide 67 
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 MÓDULO 2 

 

Informações básicas 

Duração Prevista: 2 horas 

Área do conhecimento: Ciências da Natureza 

Temas: Astronomia – Apresentação do conteúdo e dos assuntos a serem abordados durante o 

curso, história da Astronomia, astronomia para os diferentes povos, principais astrônomos e 

recursos didáticos para observação celeste 

Objetivos: 

✓ Relacionar os conteúdos de Astronomia que se serão tratados no curso de atualização 

✓ Compreender a evolução da Astronomia, a partir de uma linha do tempo 

✓ Perceber o papel da Astronomia nas diferentes culturas 

✓ Reconhecer diferentes cientistas e sua importância na história da Ciência 

✓ Conhecer diferentes recursos didáticos para o estudo celeste 

Material/Recurso: Apresentação em PowerPoint, computador com acesso à Internet 

Procedimentos: 

1. Resgate do encontro anterior, destaque para o conteúdo a ser discutido no módulo 2 e 

apreciação de obra artística como incentivo inicial – slides 1 a 3 
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2. Diferenciação entre Astronomia e Astrologia – slide 4 

 

3. Apresentação dos diferentes campos de conhecimento e de atuação em Astronomia – 

slide 5 

 

4. Explanação sobre a história da Astronomia na perspectiva de diferentes civilizações – 

slides 6 a 10 
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5. Apontamentos na linha do tempo, relacionando os eventos descritos às biografias de 

diferentes cientistas e astrônomos  – slides 11 a 24 
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6. Apontamentos na linha do tempo, relacionando os eventos descritos às biografias de 

diferentes cientistas e astrônomos  – slides 15 a 24 
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7. Discussão sobre a participação feminina na evolução da Ciência e do pouco destaque 

dado a essa participação - slide 25 

 

8. Apresentação dos diferentes instrumentos utilizados para observação astronômica – 

slides 26 a 29 
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9. Confecção de luneta caseira – slides 30 a 33  

  

  

 

10. Passeio virtual por Museus dedicados à Ciência - slides 34 a 36  
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11. Apresentação de diferentes aplicativos que auxiliam  o estudo do Universo - slide 37 

 

 

12.  Análise das percepções dos participantes a respeito dos conteúdos aborados no 

módulo 2 - slide 38 
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 MÓDULO 3 

 

Informações básicas 

Duração Prevista: 2 horas 

Área do conhecimento: Ciências da Natureza 

Temas: Origem e expansão do Universo, teoria do BigBang, surgimento das galáxias, a Via 

Láctea e nebulosas, uso do aplicativo Stellarium 

Objetivos: 

✓ Explicar o surgimento e a expansão do Universo sob a perspectiva cosmológica do 

BigBang 

✓ Caracterizar as galáxias e suas diferenças 

✓ Identificar a Via Láctea 

✓ Conceituar e classificar as nebulosas 

✓ Utilizar o aplicativo Stellarium como ferramenta didática 

Material/Recurso: Apresentação em PowerPoint, computador com acesso à Internet, 

aplicativo Stellarium instalado no computador 

Procedimentos: 

1. Conversa informal sobre os módulos anteriores, apresentação da proposta de 

desnvolvimento para o módulo 3 e debate sobre a imagem  – slides 1 a 3 
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2. Explicação sobre a teoria do BigBang e a Teoria da Relativdade Geral – slides 4 a 8 

  

  

 

3. Utilização de infográfico para facilitar a compreensão e marcar os períodos na 

explição sobre a expansão do Universo, composição dos elementos iniciais e a 

Radiação Cósmica de Fundo – slides 9 a 12 
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4. Exemplificação da expansão do Universo, a partir da utilização de modelo – slide 13 

 

 

 

5. Apresentação de aplicativo The Big Bang – an ar experience que simula o 

surgimento do Universo em tempo real  – slide 14 
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6. Diferenciação entre Galáxias e Nebulosas – slides 14 a 16 
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7. Classificações da Galáxias – slides 17 e 18 
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8. Identifcação da Via Láctea – slides 19 e 20 
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9. Definição de Nebulosas – slides 21 e 22 
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10. Classificação das Nebulosas – slides 23 e 24 
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11. Classificação das Nebulosas – slides 25 e 26 

 

 

12. Finalização do Módulo 3  – slide 27 
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 MÓDULO 4 

 

Informações básicas 

Duração Prevista: 2 horas 

Área do conhecimento: Ciências da Natureza 

Temas: Sistema Solar – formação, surgimento, principais astros 

              Planetas gasosos, planetas anões, satélites, asteroides e anéis 

Objetivos: 

✓ Explicar a formação do Sistema Solar 

✓ Comprender a classificação dos planetas a partir de suas características 

✓ Identificar os astros presentes no Sistema Solar e suas composições 

 

Material/Recurso: Apresentação em PowerPoint, computador com acesso à Internet 

Procedimentos: 

1. Resgate do encontro anterior e destaque para o conteúdo a ser discutido no Módulo 4 – 

slides 1 a 3 
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2. Apresentação da principal estrela do Sistema Solar e sua composição – slide 4 

 

 

 

3. Apresentação da evolução estelar – slide 5  
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4. Apresentação da evolução estelar – slides 6 e 7 
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5. O nascimento e o ciclo de vida das estrelas  – slides 8 e 9 
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6. Apresentação da estrutura solar e comparativo entre o tamanho das estrelas – slides 10 

e 11 
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7. Apresentação da estrutura solar – slide 12 

 

 

 

8. Explicação sobre ventos solares, campo magnético, cinturão de Van Allen e formação 

de auroras boreais – slide 13 
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9. Explicação sobre os impactos das ejeções de massa solares  – slide 14 

 

 

10. Apresentação de vídeo ASTROS EM ESCALA, disponível em 

https://youtu.be/ohIWFFWtNhY,  para ilustrar a diferença de tamanho entre os astros 

– slide 15  

 

 

https://youtu.be/ohIWFFWtNhY
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11. Caracterização do Sistema Solar – slides 16 e 17 
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12. Definição dos astros que compõem o Sistema Solar – slides 18 e 19 
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13. Definição dos astros que compõem o Sistema Solar – slides 20 e 21 
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14. Definição dos astros que compõem o Sistema Solar – slide 22 

 

 

 

15. Ficha de apresentação dos planetas que compõem o Sistema Solar – slide 23  
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16. Ficha de apresentação dos planetas que compõem o Sistema Solar – slides 24 e 25  
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17. Ficha de apresentação dos planetas que compõem o Sistema Solar – slides 26 e 27  
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18. Ficha de apresentação dos planetas que compõem o Sistema Solar – slides 28 e 29  
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19. Ficha de apresentação dos planetas que compõem o Sistema Solar – slides 30 e 31  
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20. Apresentação de infográficos sobre o Sistema Solar– slides 32 e 33  

 

 

Fonte:  http://whodeco.blogspot.com/2012/03/infografico-sistema-solar_17.html 

 

 

Fonte:  https://super.abril.com.br/ciencia/como-nasceu-o-sistema-solar/ 
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21. Propostas de atividades a serem realizadas com os alunos – slides 34 e 35  
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22. Utilização do aplicativo Solar System – slides 36 e 37 
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 MÓDULO 5 

 

Informações básicas 

Duração Prevista: 2 horas 

Área do conhecimento: Ciências da Natureza 

Temas:  Planeta Terra – Composição, atmosfera, gravidade, satélites, campo magnético 

  Movimentos da Terra – Rotação, Translação, Precessão 

Objetivos: 

✓ Apresentar o Planeta Terra, suas características e formação planetária 

✓ Explicar as camadas geocêntricas do Planeta Terra 

✓ Apresentar o conceito de campo magnético e o seu impacto na vida terrestre 

✓ Identificar as linhas imaginárias que demarcam a Terra 

✓ Apresentar o satélite natural da Terra e a influência em alguns fenômenos físicos 

✓ Discutir sobre os diferentes movimentos realizados pelo Planeta Terra 

 

Material/Recurso: Apresentação em PowerPoint, computador com acesso à Internet 

Procedimentos: 

1. Resgate do encontro anterior, destaque para o conteúdo a ser discutido no módulo 5 – 

slides 1 a 3 
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2. Retomada da explicação sobre a formação do Sistema Solar – slide 3  

 

3. Apresentação sobre a formação do Planeta Terra  – slides 4 e 5 
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4. Apresentação da características gerais do Planeta Terra  – slides 6 e 7 
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5. Apresentação da características gerais do Planeta Terra  – slide 8  

 

 

6. Descrição da formação do período geológico Era primitiva da Terra  – slide 9 
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7. Explicação sobre Linhas Imaginárias e incidência de raios solares sobre a Terra  – slide 

10 

 

 

 

8. Apresentação sobre movimentos sísmicos no interior do planeta  – slide 11 
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9. Explicação sobre camadas concêntricas do planeta Terra  – slides 12 e 13 
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10. Continuação da explicação sobre camadas concêntricas do planeta Terra (Litosfera) – 

slide 14  

 

11. Continuação da explicação sobre camadas concêntricas do planeta Terra (Litosfera - 

Biosfera) – slide 15 
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12. Continuação da explicação sobre camadas concêntricas do planeta Terra (Litosfera - 

Hidrosfera) – slides 16 e 17 
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13. Continuação da explicação sobre camadas concêntricas do planeta Terra (Litosfera - 

Atmosfera) – slides 18 e 19 

 

 

 

                         FONTE: https://www.todoestudo.com.br/geografia/termosfera  

 

https://www.todoestudo.com.br/geografia/termosfera
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14. Explicação sobre Campos Magnéticos e auroras polares – slide 20 

 

15. Apresentação sobre satélites naturais e características da Lua – slide 21 
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16. Continuação da explicação sobre a  Lua e de sua visualização a partir da Terra – slides 

22 e 23 
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17. Continuação da explicação sobre a  Lua , as forças gravitacionais e efeito Maré – slides 

24 e 25 
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18. Apresentação sobre Eclipses - slide 26 

 

 

19. Utilização do simulador de Eclipse desenvolvido pela UFRGS - slide 27  
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20. Esclarecimento sobre movimentos planetários (Movimento de Translação) - slides 28 e 

29
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21. Explicação sobre atividade prática utilizando gnômon - slide 30 

 

 

 

22. Explicação sobre movimentos planetários (Movimento de Rotação) - slide 31 
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23. Explicação sobre movimentos planetários (Movimento de Precessão) - slide 32 e 33 
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PARTICIPANTES E AUTORAS AO FINAL DO CURSO DE EXTENSÃO 

 

 

 

NOTAS FINAIS... 

 

 Ao propormos um Curso de Atualização para professores, esperamos estimular o 

desejo em conhecer novos assuntos e compartilhar o conhecimento. Do mesmo modo, 

desejamos que os professores que tiverem a oportunidade de conhecer o Curso e o material 

desenvolvido para sua aplicação sejam multiplicadores, contribuindo com reflexões e 

desenvolvendo novas práticas educativas.   

 Esperamos que as atividades sejam úteis e contribuam para a elaboração de tantas 

outras, em diferentes formatos, novas abordagens, reformuladas e adapatadas a diferentes 

contextos. Agradecemos a participação de todos os professores participantes e destacamos 

que todas as contribuições foram fundamentais para a pesquisa e para o diálogo com os 

nossos saberes profissionais. 
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IMAGENS 

http://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/energia-solar 

http://sac.csic.es/astrosecundaria/pt/cursos/formato/materiales/ppts/ListaPpts.php 

http://whodeco.blogspot.com/2012/03/infografico-sistema-solar_17.html 

http://www.eso.org/public/brazil/news/eso1633/ 

http://www.galilean-library.org/manuscript.php?postid=43821 

http://www.if.ufrgs.br/~fatima/ead/galaxias.htm 

https://apod.nasa.gov/apod/ap051222.html 

https://archive.org/details/selectionofphoto02robeuoft/page/n173/mode/2up 

https://beduka.com/blog/materias/fisica/o-que-e-gravidade/ 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/historia-astronomia.htm 

https://canaltech.com.br/espaco/projeto-que-tirou-a-1a-foto-real-de-um-buraco-negro-cancela-

observacoes-de-2020-162056 

https://neal.fun/size-of-space/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Galileu_Galilei#/media/Ficheiro:Justus_Sustermans_-

Portrait_of_Galileo_Galilei,_1636.jpg 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicolau_Cop%C3%A9rnico#O_modelo_helioc%C3%AAntrico 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tycho_Brahe#/media/Ficheiro:Tycho_Brahe.J PG 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Albert_Einstein_Head.jpg 

https://www.khanacademy.org/humanities/big-history-project/big-bang/how-did-big-bang-

change/a/edwin-hubble 

https://www.nasa.gov/feature/410-years-ago-galileo-discovers-jupiter-s-moons 

https://www.todamateria.com.br/teoria-do-big-bang/ 

https://canaltech.com.br/espaco/projeto-que-tirou-a-1a-foto-real-de-um-buraco-negro-cancela-observacoes-de-2020-162056
https://canaltech.com.br/espaco/projeto-que-tirou-a-1a-foto-real-de-um-buraco-negro-cancela-observacoes-de-2020-162056
https://neal.fun/size-of-space/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nicolau_Cop%C3%A9rnico#O_modelo_helioc
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tycho_Brahe#/media/Ficheiro:Tycho_Brahe.J
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https://www.tudocelular.com/tech/noticias/n125008/telescopio-hubble-fotos-mapa-formacao-

estrelas.html 

NASA https://www.jpl.nasa.gov/images/the-story-of-our-universe  

NASE http://sac.csic.es/astrosecundaria/pt/cursos/formato/materiales/ppts/ListaPpts.php 

www.ghtc.usp.br 

www.oba.org.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tudocelular.com/tech/noticias/n125008/telescopio-hubble-fotos-mapa-formacao-estrelas.html
https://www.tudocelular.com/tech/noticias/n125008/telescopio-hubble-fotos-mapa-formacao-estrelas.html
http://sac.csic.es/astrosecundaria/pt/cursos/formato/materiales/ppts/ListaPpts.php
http://www.oba.org.br/
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