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CApítUlO 3

A INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE CIÊNCIAS: 
UM OLHAR PARA A CHUVA ÁCIDA

Adriane trindade Sarah
Universidade do Estado do Pará

Belém – Pa
Filipe Victor Portal Ribeiro

Universidade do Estado do Pará
Belém – Pa

Ionara Antunes terra
Universidade do Estado do Pará

Belém – Pa

RESUMO: A proposta deste artigo foi a 
abordagem de temáticas ambientais buscando 
uma metodologia alternativa de ensino/
aprendizagem e formas interdisciplinares de 
relacionar conteúdos de Ciências (Química, 
Física e Biologia) com o cotidiano dos alunos. 
Desenvolvendo a temática “Chuva Ácida, 
Sociedade e Meio Ambiente” em uma turma do 
9° ano de uma escola de ensino fundamental, 
localizada na cidade de Belém-PA, utilizou-se 
ferramentas que fogem da metodologia comum 
implementadas em sala da aula, como o uso de 
paródias, um jogo digital e moléculas 3D. Para 
coleta de dados foi aplicado um questionário 
antes e após o desenvolvimento do tema. Foram 
desenvolvidos conceitos e características de 
compostos ácidos e básicos encontrados no 
dia-a-dia, mudanças de estados físicos da água, 
assim como as causas que levam a formação 
da chuva ácida, suas consequências e formas 

de prevenção. Com os resultados, constatou-
se que é salutar a utilização de ferramentas 
e metodologias alternativas para elevar 
aprendizagem em especial através de uma 
abordagem interdisciplinar aliada a aplicação 
de recursos inovadores e didáticos, buscando 
uma melhor compreensão de temas relevantes 
do ensino de Ciências.
pAlAVRAS-CHAVE: Interdisciplinar; 
Metodologia; Chuva Ácida.

ABStRACt: The proposal of this article was 
the approach of environmental themes seeking 
an alternative methodology of teaching / 
learning and interdisciplinary ways of relating 
contents of Sciences (Chemistry, Physics and 
Biology) to students’ daily life. Developing the 
theme “Acid Rain, Society and Environment” in 
a class of the 9th grade of a elementary school, 
located in Belém city, PA, tools were used 
that deviate from the common methodology 
implemented in the classroom, as the use of 
parodies, a digital game and 3D molecules. 
For data collection, a quiz was applied before 
and after the development of the theme. It was 
developed Concepts and characteristics of 
acid and basic compounds found in daily life, 
changes in physical states of water, as well as 
the causes that lead to the formation of acid rain, 
its consequences and prevention forms. With 
the results, it was noticed that the use of tools 
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and alternative methodologies to raise learning in special through an interdisciplinary 
approach, together with the application of innovative and didactic resources, seeking a 
better understanding of relevant subjects of Science teaching.
KEYWORDS: Interdisciplinary; Methodology; Acid rain.

1 | INtRODUÇÃO: 

A chuva ácida não é um problema recente, a mesma deriva-se desde o período 
da Revolução Industrial. (Jesus, 1996). Porém, o surgimento da expressão “chuva 
ácida” veio no século XIX. Já nesse período verificou-se que a queima de carvão, a 
decomposição de matéria orgânica, a frequência e quantidade de chuva, entre outros 
fatores, influenciavam diretamente a composição química da precipitação da chuva. 
(Cowling, 1982; Fornaro, 2006).

Estudos aprofundados sobre as chuvas ácidas indicam que este fenômeno ocorre, 
principalmente, em regiões mais industrializadas, as quais são afetadas por ações 
antrópicas. Contudo, os efeitos dessas interferências humanas acabam retornando e 
precipitam de volta para a própria sociedade (Marques, 2006; Callegaro, 2015).

A chuva ácida não só é consequência da emissão de gases poluente, mas como 
também é causadora de diversos problemas ambientais, como a liberação de metais 
pesados a partir da sua infiltração nos solos, a degeneração da vida aquática devido 
ao aumento de acidez dos rios; assim como danos à saúde humana, como doenças 
respiratórias e de pele. (Jesus, 1996)

Sendo assim, a chuva ácida é um assunto de grande relevância a ser abordado 
em turmas de 9º ano, visto que é quando os assuntos específicos de ciências (química, 
física e biologia) tornam-se mais evidentes, possibilitando um melhor entendimento das 
causas e processos que levam a esse fenômeno consequente das ações antrópicas. 
Portanto, é fundamental o ensino e esclarecimento em torno deste assunto visando 
a prevenção e diminuição das consequências danosas causadas por este fenômeno.

2 | REFERENCIAl tEÓRICO

2.1 Chuva Ácida

2.1.1 Conceito

O termo “chuva ácida” surgiu a partir da constatação de um aumento na acidez da 
água que precipitava em várias regiões do planeta (Fornaro, 2006). Cientificamente, 
toda substancia que possui pH<6 é considerada ácida. Contudo, com os avanços 
industriais e a liberação constante de gases poluentes, geralmente as chuvas 
precipitadas possuem pH em torno de 5, mas para uma chuva ser considerada de fato 
como ácida, ela deverá possuir um pH<4,5.
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De acordo com FORNARO (2006), a precipitação ácida não é um fenômeno 
limitado pela presença de chuva, pode ocorrer como deposição seca ou úmida. 
Portanto, atualmente, o conceito mais adequado para o fenômeno da chuva ácida é 
“deposição ácida”. Porém, o termo “chuva ácida” é aceito por convenção e aceitação 
no senso comum da sociedade.

2.1.2 Causas e Consequências

O fenômeno da chuva ácida é causado pela liberação de gases poluentes, os 
quais são mais frequentes em locais altamente industrializados; e formados através 
da queima de combustíveis fósseis, que segundo CROWTHER e RUSTON (1911); 
COWLING (1982), a chuva ácida afeta a fixação de nitrogênio no solo. Contudo, os 
gases poluentes mais conhecidos são dióxido de enxofre (SO2), que segundo LISBOA 
e SANT’ANNA (1990); COWLING (1982), a emissão de enxofre é a principal causadora 
das chuvas ácidas; e o gás carbônico (CO2). 

Ao reagirem com a água da chuva, os gases formam ácidos, que elevam o pH 
da chuva. Ao precipitar, a chuva com o pH elevado, gera consequências danosas 
tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. São exemplos de efeitos a 
lixiviação dos solos, degradação da biota aquática, corrosão das folhas de plantas e 
de monumentos históricos, de acordo com o biólogo Knut Dahl citado por COWLING 
(1982); e também problemas respiratórios como asma e bronquite, pois, segundo o 
patologista Saldiva mencionado por JESUS (1996), as partículas ácidas presentes na 
chuva têm efeito acumulativo sobre o organismo.

As causas da liberação de poluentes podem ser tanto naturais (vulcões, gados) 
quanto devidas à ação antrópica (indústrias). Tais fontes também são identificadas 
como estacionárias (indústrias em geral, postos de gasolina, vulcões, etc.) e móveis 
(veículos em geral). Sendo assim, na atmosfera encontra-se grandes variedades de 
poluentes, que inicialmente são definidos como: poluentes primários – aqueles emitidos 
diretamente pelas fontes (SO2, NO, NH3, hidrocarbonetos, material particulado, etc.); 
poluentes secundários – aqueles formados na atmosfera através de reação química 
entre poluentes primários e constituintes naturais da atmosfera (O3, H2 O2, ácidos 
sulfúrico e nítrico, etc.). (Fornaro, 2006)

2.1.3 Importância no Ensino

O estudo significativo do fenômeno da chuva ácida desperta o interesse do 
aluno devido a facilidade de identificar os elementos e as reações químicas a partir 
da observação. Esse processo de associação e análise das emissões de gases e 
da precipitação da água, reforçam o desenvolvimento do senso crítico do aluno e 
corroboram para que o assunto seja compreendido desde a sua composição química, 
as mudanças de estado físico da água, até as consequências biológicas. Sendo 
assim, engloba as ciências naturais como um todo, obedecendo a transversalidade 
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obrigatória imposta pelos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais).
Por ser um tema presente no cotidiano, está diretamente relacionado com 

a abordagem CTS/CTSA (Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente), é de fácil 
contextualização, além de ser um assunto de dimensão global. O tema desperta a 
curiosidade e o exercício da cidadania dos alunos em relação a questão de prevenção 
da referida problemática. (Santos e Mortimer, 2000)

A Química que se ensina deve ser ligada à realidade, sendo que, quantas vezes, 
os exemplos que se apresentam são desvinculados do cotidiano. O que é mais 
importante para um estudante da zona rural? A configuração eletrônica dos 
lantanídeos ou as modificações que ocorrem no solo quando do uso de corretivos? 
E para os alunos da zona urbana, é mais importante o modelo atômico com números 
quânticos ou processos eletrolíticos de purificação de metais ou tratamento de 
água? (CHASSOT, 1990, p. 32).

Nessa perspectiva, nota-se a importância de preparar o aluno tanto para 
o ensino de conceitos teóricos, quanto para outros objetivos educacionais mais 
ligados à formação da cidadania, como o desenvolvimento de atitudes e valores. 
Esse ensinamento se dá através da contextualização dos assuntos abordados e o 
quão são próximos do cotidiano do aluno, para que o mesmo se sinta atraído pelo 
conhecimento. (Coelho, 2005). De acordo com SANTOS E SCHNETZLER (1997), 
educar para a cidadania é sobretudo desenvolver valores éticos de compromisso para 
com a sociedade. “Enquanto nos limitarmos a uma educação científica pura e neutra, 
desvinculada de aspectos sociais, a nossa contribuição será muito pouca para reverter 
o atual quadro da sociedade moderna.” (SANTOS; SCHNETZLER, 1997, p. 130).

De acordo com COELHO (2005), a chuva ácida representa um tema 
científico social, significativo principalmente para estudantes de cidades de regiões 
industrializadas, devido à experiência adquirida pelos mesmos nesse contexto 
e que parece interessa-los muito mais no debate e proposição de soluções para o 
problema. Assim, outros pontos deverão ser pautados na abordagem, não somente 
os conhecimentos científicos, considerando que as vivências empíricas possibilitam 
o desenvolvimento da criticidade e consequentemente a capacidade de solucionar 
problemas.

Na análise de “situações-problema”, a proposta curricular (PCN) aponta para 
considerações econômicas, históricas, políticas que decorrem da conjuntura local: 

O ensino das ciências, estruturado de tal forma, a considerar a realidade do aluno, 
deve proporcionar-lhe a compreensão de seu cotidiano, para que, a partir deste 
entendimento, chegue a relações mais abstratas, permitindo intervir no seu meio. 
(SANTA CATARINA, 1998a, p. 140).

3 | MEtODOlOGIA

A princípio, foi questionado os conhecimentos prévios da turma, e pontuou-se as 
principais questões sobre o tema abordado, e de que forma a química, física e biologia 
se relacionam com o assunto. A partir da observação dos conhecimentos prévios dos 
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alunos, foram apresentados conteúdos teóricos sobre ciclo hidrológico, ácidos e bases 
e propriedades químicas da água e dos elementos envolvidos no processo de acidez 
da água e as mudanças de estado físico destes elementos, além dos conhecimentos 
discutidos na aula dialogada, terem sido corrigidos e complementados com a utilização 
de recursos midiáticos (slides, vídeos) e com a demonstração estrutural de uma 
molécula de água e sua reação com os ácidos que formam a chuva ácida, feitas com 
material alternativo. A próxima etapa partiu das discussões do que seria a chuva ácida, 
como ela é formada e quais suas consequências para o meio ambiente e para a saúde 
humana, de acordo com os conhecimentos biológicos expostos na aula.  

No primeiro momento, partindo da ideia de que os alunos possuíam algum 
entendimento sobre chuva ácida, mesmo que alguns sejam errados, é importante 
saber do conhecimento prévio da turma sobre o tema proposto. Em seguida iniciou 
a explanação de temas específicos de cada matéria, na parte de química os alunos 
assistiram uma breve explicação de ácidos e bases, para entender a características 
desses compostos, trazendo essa noção melhor de que a chuva ácida possui suas 
características. Para a exemplificação das propriedades químicas da água, utilizou-
se de uma ferramenta que foi a confecção de moléculas de forma artesanal, onde 
utilizou-se materiais simples como: bolas de isopor de tamanhos variados, palitos de 
madeira, tinta guache e cola de isopor. Com esses materiais os alunos tiveram uma 
proximidade maior com o formato das moléculas em 3D e em um tamanho macro, 
mostrando suas propriedades. 

Com uma proposta de seguir os assuntos de forma sequencial até chegar no 
entendimento de chuva ácida, foram abordadas as propriedades da água e as suas 
mudanças de estado físico com um jogo interativo, desenvolvido pelos autores desse 
documento, na ferramenta PowerPoint para dar uma dinâmica maior na sala de aula 
e aumentar o interesse dos alunos de uma forma mais interativa, e a apresentação de 
vídeos paródias que ajudam na fixação de características de ácidos e bases. 

Já no último momento, com o tema proposto já discutido, a aula passou para a 
parte que compete a biologia com as consequências ao meio ambiente e para a saúde 
humana levando tópicos importantes para o entendimento dos alunos, mostrando 
imagens de locais que já tiveram ocorrência da chuva ácida e a sua degradação. Além 
dos vídeos de como ocorre a chuva ácida, chuva ácida caseira (experimento), entre 
outros vídeos de curta duração. Após a aula, foi passado um questionário constituído 
de 7 perguntas sobre o tema e os recursos pedagógicos utilizados.

4 | RESUltADOS E DISCUSSÃO: 

A partir da coleta de dados, foi registrado que 42% dos participantes eram do sexo 
feminino e 58% eram do sexo masculino. Em relação à faixa etária, 21% apresentavam 
entre 12-13 anos, 79% entre 14-15 anos. A primeira pergunta questionava se os alunos 
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tinham conhecimentos acerca do assunto antes da exposição da aula, 42% afirmaram 
que sim, 58% responderam que não. Um dos aspectos que contribui com um ensino 
distanciado do cotidiano dos estudantes, é a priorização da memorização, onde há a 
priorização do ensino de conceitos em contraposição a outros objetivos educacionais 
mais relacionados à formação da cidadania (Coelho, 2005, p.14)

Quando questionados sobre a compreensão das causas do fenômeno, 58% 
apontaram as indústrias como as principais causadoras da chuva ácida, 32% 
mencionaram as ações antrópicas (queima de combustíveis fósseis e queimadas) e 
10% demonstraram pouco entendimento sobre as causas da chuva ácida. O resultado 
demonstra a visão limitada que a maioria dos alunos possuía sobre a temática, tal que 
nenhum dos alunos associou ambos fatores causadores do fenômeno, mas destacaram 
cada um isoladamente. Pode-se associar esse raciocínio a teoria indutivista de 
SILVEIRA (1991); MOREIRA (1993) que faz analogia a análise de cisnes, visto que há 
cisnes brancos, mas nem todo cisne é branco; é como se o fenômeno fosse o cisne, 
há diversas causas para o fenômeno e diversas colorações na penugem dos cisnes, 
mas assim como há a associação de que todo cisne é branco, há a de que apenas um 
fator é responsável pela causa da acidez das chuvas.  

Ao serem indagados a respeito do entendimento adquirido sobre as consequências 
da chuva ácida para o meio ambiente e para a sociedade, 42% destacam que era 
prejudicial apenas para o meio ambiente, 54% conseguiram relacionar consequências 
tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade e 4% não responderam. A partir 
de tal resultado, é compreensível a importância de abordar temas fundamentados na 
integração entre conceitos científicos e discutir suas implicações na sociedade, a fim 
de que os alunos absorvam o conhecimento científico teórico e sejam capazes de 
pensar criticamente sobre os efeitos da poluição ambiental. (Coelho, 2005, p.29). 

Por fim, foram realizados questionamentos sobre a aceitação dos 3 recursos 
metodológicos utilizados durante a exposição da aula. Referente ao jogo “H2O e suas 
fases”, 73% afirmaram que o mesmo facilitou a compreensão sobre o processo de 
precipitação da chuva, porém, 27% responderam que não. Em relação a paródia 
musical, 96% da turma afirmaram que a exposição do mesmo ajudou no entendimento 
sobre as consequências da chuva ácida. Já a respeito da utilização da molécula 3D da 
água, 79% dos alunos ressaltaram que sim, mas 21% disseram que não. Foi observada 
a grande eficácia na utilização de recursos metodológicos na aprendizagem. O uso 
de recursos didáticos proporciona apoio para que o docente possa participar da 
reconstrução de conhecimentos, além de exercer uma influência real durante a aula, 
associando investigação com inovação. (Cachapuz, 2005, p.198).

5 | CONClUSÃO: 

Abordando a temática Chuva Ácida com a utilização de ferramentas inovadoras, 
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é possível inferir que esta metodologia obteve um alto nível de atenção e participação 
por parte dos alunos. Com o auxílio da paródia ao final da aplicação da aula, a grande 
maioria dos alunos conseguiu entender com maior propriedade a interdisciplinaridade 
e as consequências da chuva ácida, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde 
humana. 

Com isto, parte-se do pressuposto que com o uso de metodologias inovadoras e 
utilizando o tema de forma interdisciplinar, é possível contribuir para um entendimento 
melhor dos fatos isolados, no qual pode-se atingir o objetivo de obter uma maior 
compreensão do tema proposto por parte dos discentes. Logo, a metodologia 
desenvolvida no presente trabalho demonstrou ser de grande eficácia e pode ser 
utilizada como ferramenta para ser ministrado qualquer conteúdo de Ciências 
(Química, Física e Biologia) e obter resultados positivos com a melhoria do interesse 
e aprendizagem dos alunos.
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