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APRESENTAÇÃO

O livro “Avaliação, Políticas e Expansão da Educação Brasileira” contou com a 
contribuição de mais de 270 artigos, divididos em 10 volumes. O objetivo em organizar 
este livro foi o de contribuir para o campo educacional e das pesquisas voltadas aos 
desafios atuais da educação, sobretudo, avaliação, políticas e expansão da educação 
brasileira.

A temática principal foi subdividida e ficou assim organizada:
Formação inicial e continuada de professores - Volume 1
Interdisciplinaridade e educação - Volume 2
Educação inclusiva - Volume 3
Avaliação e avaliações - Volume 4
Tecnologias e educação - Volume 5
Educação Infantil; Educação de Jovens e Adultos; Gênero e educação - Volume 6
Teatro, Literatura e Letramento; Sexo e educação - Volume 7
História e História da Educação; Violência no ambiente escolar - Volume 8
Interdisciplinaridade e educação 2; Saúde e educação - Volume 9
Gestão escolar; Ensino Integral; Ações afirmativas - Volume 10

Deste modo, cada volume contemplou uma área do campo educacional e reuniu 
um conjunto de dados e informações que propõe contribuir com a prática educacional 
em todos os níveis do ensino.

Entregamos ao leitor a coleção “Avaliação, Políticas e Expansão da Educação 
Brasileira”, divulgando o conhecimento científico e cooperando com a construção de 
uma sociedade mais justa e igualitária.

Boa leitura!

Willian Douglas Guilherme
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DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO EDUCATIVO 
PARA O ESTUDO DE FÍSICA

CAPÍTULO 10

Mateus da Silveira Colissi
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Universidade Franciscana
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo 
apresentar as etapas de desenvolvimento de 
um jogo eletrônico que sirva como um auxílio na 
aprendizagem aos educandos e educadores, por 
meio da utilização do conceito de Gamification. 
O desenvolvimento fez uso do motor de jogos 
Unity e a linguagem de programação C#, sendo 
implementado utilizando a metodologia FDD. 
Concluído um protótipo deste trabalho espera-
se que o jogo ofereça uma alternativa para 

apresentar conceitos de Física aos alunos em 
um contexto de fácil entendimento e que lhes 
permita visualizar aplicações destes conceitos 
no mundo real.
PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; 
Gamification; Unity.

ABSTRACT: This work aims to present 
the stages of development of an electronic 
game that serves as an aid in the learning of 
learners and educators, through the use of the 
Gamification concept. The development made 
use of the Unity gaming engine and the C # 
programming language, being implemented 
using the FDD methodology. A prototype of 
this work is expected to offer an alternative to 
present physics concepts to the students in a 
context of easy understanding and that allows 
them to visualize applications of these concepts 
in the real world.
KEYWORDS: Learning; Gamification; Unity.

1 |  INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos têm modificado 
sensivelmente o mundo que nos cerca e as 
formas de comunicação. Na área do ensino, 
múltiplas ferramentas tecnológicas, como: 
uso de blogs, sites, aplicativos, objetos de 
aprendizagem têm sido exploradas com a 
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finalidade de melhorar os processos de ensino e de aprendizagem.
Entre esses avanços, estão os jogos educacionais em computadores, que 

objetivam auxiliar na prática docente e que facilitam a compreensão de conceitos 
específicos por parte dos estudantes. Isso é realizado de forma mais inovadora 
e criativa uma vez que os jogos estão cada vez mais presentes no cotidiano dos 
estudantes (BARROSO; ANTUNES, 2015).

Além disso, desenvolver jogos educativos, que utilizam conceitos como 
Gamification, apresentados de maneira amigável, incentivam os estudantes a entender 
conteúdos educacionais (TAROUCO et al., 2004).

Gamification é a utilização de elementos de jogos e técnicas de game design 
para levar a aprendizagem de um determinado assunto, tendo a diversão como um 
dos elementos mais importantes do processo. A meta é fazer com que as pessoas 
queiram investir seu tempo, compartilhar conhecimento e contribuir com a sua energia 
para o alcance do resultado (ALVES, 2015).

O Unity permite construir jogos e aplicativos em 2D e 3D (duas e três dimensões) 
com alta qualidade, e também possui alta tecnologia no que diz respeito a programação, 
áudio, terrenos, iluminação, física, entre outros.

Então o objetivo deste estudo é utilizar o motor gráfico Unity para desenvolver 
um jogo em um mundo aberto (uma pequena cidade), através de interação com 
personagens em forma de desafios/questões de Ciências. Isso permite visualizar 
esses conceitos sendo aplicados em situações reais.

2 |  MODELO INICIAL

A Figura 1 apresenta o Diagrama de Domínio do jogo, onde o jogador controla o 
personagem principal que pode interagir com um NPC (Non Player Character), estando 
ambos contidos em um cenário 3D.

Figura 1: Diagrama de Domínio.

Ao interagir com o personagem principal, o NPC exibe um desafio para o jogador. 
Este desafio tem um determinado valor de pontos que é acrescentado a pontuação do 
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jogador caso consiga resolver o desafio. Além disso, o jogador também tem a opção de 
acessar um glossário que lhe permite estudar os conteúdos de Física de sua escolha.

3 |  LISTA DE FUNCIONALIDADES

Uma lista de Funcionalidades pode ser representada por um conjunto de 
Requisitos Funcionais e Requisitos Não Funcionais que descrevem as verdadeiras 
necessidades do negócio no ponto de vista do cliente (FDD, 2015). A lista foi utilizada 
para definir prioridades nas funções que primeiro deveriam ser implementadas, com 
intuito de auxiliar na implementação.

Além dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais, também criou-se o Diagrama 
de Caso de Uso (Figura 2) para representar as funcionalidades do sistema que podem 
ser observadas junto com os elementos externos ao sistema que interagem com ele.

Figura 2: Diagrama de Caso de Uso.

4 |  UNITY E SUAS FERRAMENTAS

O Unity além de possibilitar o desenvolvimento para diversas plataformas, 
possui também uma loja virtual (Unity Asset Store) onde usuários podem divulgar 
suas criações e comercializá-las. As ferramentas disponíveis nesta loja são das mais 
variadas possíveis, incluindo modelos 3D, animações, cenários, texturas, scripts e 
muitas outras ferramentas.

O fator mais relevante para este trabalho é que existe a possibilidade de atribuir 
Física a todos os objetos, onde é possível modificar o valor de atributos como: peso, 
massa e gravidade. A soma dessas características é o bastante para justificar a escolha 
do Unity como a principal ferramenta para ser utilizada no desenvolvimento do jogo.
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5 |  RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os métodos utilizados apresentaram resultados positivos como: efetuação do 
protótipo do jogo e a Gamification do mesmo, com aplicabilidade no público alvo, e 
ainda percebeu-se o alto potencial na abrangência de áreas (disciplinas) a fim de 
exercer os objetivos do trabalho.

A Figura 3 apresenta o Sistema de perguntas, em que é apresentado uma questão 
de Física ao jogador, em que o mesmo tem quatro opções para selecionar como 
resposta, sendo que uma alternativa é a resposta correta, duas incorretas e é incluído 
o “Responder mais tarde” caso o jogador não souber a resposta e queira consultar o 
glossário. Com isso é feito um processo de aprendizagem, onde há o interesse para 
pesquisar a resposta correta nos diversos tópicos apresentados no glossário.

Figura 3: Sistema de perguntas. 

A Figura 4 apresenta a Visão em jogo, em que percebe-se a visão do jogador fora 
de um ambiente de perguntas e respostas. Nessa situação é apresentado ao usuário 
um mini mapa para o jogador situar-se no mundo e localizar os NPC’s nos quais as 
perguntas ainda não foram respondidas.
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Figura 4: Visão em jogo.

A Figura 5 apresenta o Menu glossário, em que são apresentados os tópicos 
disponíveis para o jogador aprender os conteúdos das questões que serão apresentadas 
pelos NPC’s.

Figura 5: Menu glossário.

Figura 6: Tópico glossário.
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A Figura 6 apresenta o Tópico glossário, em que ao selecionar um conteúdo 
do Menu glossário (Figura 5), a explicação teórica do conteúdo selecionado será 
demonstrada.

6 |  CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o projeto e as etapas de desenvolvimento de um 
jogo educativo sobre temas da disciplina de Física, e tem como objetivo auxiliar os 
educadores em salas de aula, através do conceito de Gamification e utilizando o motor 
de jogos Unity.

O projeto abordou a forte e crescente presença dos jogos no cenário mundial, 
bem como sua fonte de entretenimento e os resultados positivos da aplicação do 
conceito de Gamification a cenários de difícil entendimento.

No decorrer do desenvolvimento do jogo, houve um grande foco na criação do 
sistema de interação com os NPC’s e controle dos personagens principais. Apesar 
da maioria dos recursos utilizados já existirem e não terem sido criados do zero, foi 
possível notar a complexidade de fazer com que esses recursos trabalhem em conjunto 
para moldar uma experiência sólida do início ao fim.

A utilização e interação desses recursos é o que diferencia o desenvolvimento 
de jogos do desenvolvimento de um software convencional, uma vez que é necessário 
conhecimento de diversos conceitos diferentes (animação, modelagem 3D, design de 
layouts, narrativas, construção de cenários, programação, computação gráfica, entre 
outros) para planejar e construir a melhor experiência para conquistar o interesse do 
jogador.
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