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APRESENTAÇÃO 

Diante do cenário em que se encontra a educação brasileira, é comum a resistência 
à escolha da docência enquanto profissão. Os baixos salários oferecidos, as péssimas 
condições de trabalho, a falta de materiais diversos, o desestímulo dos estudantes e a 
falta de apoio familiar são alguns dos motivos que inibem a escolha por essa profissão. 
Os reflexos dessa realidade são percebidos pela baixa procura por alguns cursos de 
licenciatura no país, como por exemplo, os cursos das áreas de Ciências e Matemática. 

Para além do que apontamos, a formação inicial de professores vem sofrendo, ao 
longo dos últimos anos, inúmeras críticas acerca das limitações que algumas licenciaturas 
têm para a constituição de professores. A forma como muitos cursos se organizam 
curricularmente impossibilita experiências de formação que aproximem o futuro professor 
do “chão da sala de aula”.  Somada a essas limitações está o descuido com a formação 
de professores reflexivos e pesquisadores. 

O cenário político de descuido e destrato com as questões educacionais, vivenciado 
recentemente, nos alerta para uma necessidade de criação de espaços de resistência. É 
importante que as inúmeras problemáticas que circunscrevem a formação de professores, 
historicamente, sejam postas e discutidas. Precisamos nos permitir ser ouvidos e a criação 
de canais de comunicação, como este livro, aproxima a comunidade, de uma forma geral, 
das diversas ações que são experenciadas no interior da escola e da universidade, nesse 
movimento de formação do professor pesquisador.   

É nesse sentido, que o volume 1 do livro Educação: Atualidade e Capacidade 
de Transformação do Conhecimento Gerado nasceu, como forma de permitir que as 
diferentes experiências do [futuro] professor que ensina nas áreas de Ciência e Matemática 
sejam apresentadas e constituam-se enquanto canal de formação para professores da 
Educação Básica e outros sujeitos. Reunimos aqui trabalhos de pesquisa e relatos de 
experiências de diferentes práticas que surgiram no interior da universidade e escola, por 
estudantes e professores de diferentes instituições do país. 

Esperamos que esta obra, da forma como a organizamos, desperte nos leitores 
provocações, inquietações, reflexões e o (re)pensar da própria prática docente, para 
quem já é docente, e das trajetórias de suas formações iniciais para quem encontra-se 
matriculado em algum curso de licenciatura. Que, após esta leitura, possamos olhar para 
a sala de aula e para o ensino de Matemática com outros olhos, contribuindo de forma 
mais significativa com todo o processo educativo. Desejamos, portanto, uma ótima leitura 
a todos e a todas.

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: O presente estudo objetiva aplicar 
métodos de experimentação que auxiliam a 
fixação de conteúdos voltados à educação 
ambiental. O objeto desta pesquisa é composto 
por estudantes do ensino fundamental 
pertencentes a esfera pública da rede estadual 
ensino. Este artigo consta com a base teórica 
dos seguintes autores: Aminu (2017); Bessa 

(2019); Castro (2010) Cerri (2007); Silva e 
Souza (2018 entre outros. Para tanto, utilizamos 
o modelo metodológico apontado por Wagner 
(2019); Silva (2011) e Carvalho (2018) que 
evidenciam a importância da experimentação 
como veículo efetivo de aprendizagem. Os 
resultados obtidos a partir da seguinte pesquisa 
apontam que a experimentação entra como 
um reforço para realizar uma correlação entre 
teoria e realidade. A justificativa para realização 
deste estudo partiu da premissa de que os 
discentes possuíam dificuldades pela falta de 
dinâmicas práticas que acabaram impactando 
no desenvolvimento dessa temática. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação; Ciências; 
Educação Ambiental.
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ABSTRACT: This study aims to apply methods 
of experimentation that help the fixation of 
contents aimed at environmental education. 
The object of this research is composed of 
elementary school students belonging to the 
public sphere of the state teaching network. 
This article is based on the theoretical basis 
of the following authors: Aminu (2017); Bessa 
(2019); Castro (2010) Cerri (2007); Silva and 
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Souza (2018 among others. For this purpose, we use the methodological model pointed 
out by Wagner (2019); Silva (2011) and Carvalho (2018) that demonstrate the importance 
of experimentation as an effective learning vehicle. The results obtained from the following 
research point out that experimentation comes in as a reinforcement to carry out a correlation 
between theory and reality. The justification for carrying out this study was based on the 
premise that students had difficulties due to the lack of practical dynamics that ended up 
impacting the development of this theme.
KEYWORDS: Education; Sciences; Environmental education.

1 |  INTRODUÇÃO

As metodologias práticas têm o seu locus em problemas reais da sociedade, assim, 
o conhecimento pode ser construído a partir de uma dada situação que exija reflexão 
e consequentemente questionamentos. Segundo Morán (2015) uma das formas mais 
significativas para a construção do conhecimento é combinar o conteúdo da aula, com 
situações reais e atividades interativas “se queremos que os alunos sejam proativos, 
precisamos adotar metodologias em que os alunos se envolvam em atividades cada 
vez mais complexas, em que tenham que avaliar os resultados, com apoio de materiais 
relevantes”.

É com grande valia que essas metodologias se apresentam para o ensino de 
ciências, componente curricular obrigatório a partir do ensino fundamental, essa disciplina 
exige que os discentes possam confrontar a realidade, procurando identificar eventuais 
causas dos problemas ambientais das sociedades contemporâneas, bem como, fatores 
que influenciam na saúde e qualidade de vida do ser humano. Entretanto, o modo atual 
e mais tradicional de ensino, muitas vezes, cria uma separação entre os processos 
biológicos que estão ocorrendo no ambiente e as suas explicações teóricas, assim, se faz 
importante o uso de experimentações e dinâmicas em sala de aula, para unir o teórico ao 
prático (WAGNER et al, 2019)

Com o advento da revolução industrial, globalização e grandes centros industriais, 
ocorreu a produtividade agressiva de gás carbônico, que agride diretamente os 
ecossistemas e proporciona uma série de malefícios principalmente a saúde humana. A 
preocupação com a emissão exacerbada desse componente na atmosfera fez com que 
os integrantes da Organização das Nações Unidas (ONU) firmassem o acordo de Kyoto 
em 1997. 

A temática apresentada surge com mais destaque em discussões sobre o meio 
ambiente e também faz parte do cronograma de conteúdos escolares, assim como a 
relação entre o gás carbônico, a atmosfera e o aquecimento global.

O estudo em tela se firmou após a constatação da dificuldade de assimilação do 
conteúdo estudado com o mundo real pelos discentes. Tendo em vista que os alunos 
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não conseguiam coligar a teoria com a realidade e ocasionava um déficit de aprendizado 
nas aulas de ciências biológicas. O posicionamento dos alunos frente a esse conteúdo 
é compreensível, uma vez, que essa temática é mais complexa do que se mostra à 
primeira vista, por envolver diversos agentes, como ações antrópicas negativas, o ciclo 
biogeoquímico do carbono e como isso impacta na vida de vários organismos.

Se mostrando fundamental para despertar e estimular a formação da cidadania 
dos discentes, compreender esses temas em sua essência ajuda a construir futuros 
profissionais criticamente conscientes acerca de toda uma teia ecológica na qual eles 
estão inseridos (LEANDRINI, MOTOKANE, 2009). É de valiosa importância que esses 
assuntos não deixem lacunas, pois, é principalmente no ensino fundamental, que ocorre 
as primeiras ações do ser humano enquanto agentes transformadores da realidade.

Desse modo, visando a importância destes debates, esta pesquisa procurou investigar 
se a utilização de metodologias práticas nas mesmas turmas em que o problema foi 
observado, apresentariam resultados positivos na consolidação efetiva do conhecimento 
acerca do tema discutido nesta seção.

2 |  METODOLOGIA

O estudo foi desenvolvido em uma escola da esfera pública de ensino, que atende 
apenas ao nível fundamental e está localizada na cidade de Arapiraca no agreste alagoano. 
A realização para a presente pesquisa contou com o consentimento da direção e dos 
professores e manteve as identidades dos participantes e da instituição sob sigilo. 

Desse modo, esse relato foi motivado após uma averiguação em relação ao nível 
de aprendizagem efetiva dos alunos, destacando-se principalmente os conteúdos de 
ciências, entre eles “CO2 e atmosfera”. Assim, foram aplicadas metodologias práticas, 
em três turmas do nono ano perfazendo um total de 90 alunos participantes. As oficinas 
ocorreram em um período de três vezes por semana durante o mês de novembro do 
ano de 2019. As ações foram realizadas no laboratório de Ciências da escola, ambiente 
estimulador e propício para discussões e experimentações direcionadas acerca do 
tema proposto: presença do gás carbônico na atmosfera, a sua composição, finalidades 
e ações.  As atividades foram realizadas de acordo com o modelo metodológico proposto 
por Silva e Souza (2018) que propõem: “o processo do ensino da educação ambiental no 
espaço escolar deve proporcionar o engajamento de todos na construção e execução, 
tendo os alunos como o principal alvo” (p.113). 

Foram elaborados dois questionários, estruturados em perguntas híbridas de 
múltipla escolha e dissertativas, um deles foi destinado a aplicação antes da realização 
das oficinas, a fim de analisar os conhecimentos prévios dos alunos participantes em 
relação ao tema proposto e, a partir disso, nortear as atividades que seriam aplicadas 
posteriormente, o segundo questionário foi executado ao final das atividades para avaliar 
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o nível de aproveitamento das metodologias praticadas.

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A importância dos conteúdos da educação ambiental, bem como seu histórico, 
possibilita uma visão ampla e atual, desenvolvendo nos alunos hábitos, habilidades e 
atitudes dentro dos princípios éticos e sustentáveis (SILVA E SOUZA, 2018). Os resultados 
obtidos através dos questionários foram analisados de forma quantitativa pelo Excel for 
Windows 2016 e caracterizaram que 59% dos alunos participantes eram do sexo masculino 
enquanto que 41% pertencem do sexo feminino. 

De acordo com questionário aplicado antes das intervenções, 7% dos alunos 
manifestaram não ter interesse nenhum na disciplina de ciências, 52% responderam 
possuir pouco interesse e 41% afirmaram que gostavam da matéria, além disso, segundo 
os dados preliminares, 93% da amostra relatou não compreender o conteúdo CO2 na 
atmosfera, suas ações como evento biológico necessário, nem as consequências das 
ações antrópicas que estão envolvidas nesse fenômeno. Ainda sobre os dados iniciais 
da pesquisa, 79% dos discentes sinalizaram preferência por experimentos ao invés de 
aulas tradicionais, afirmando que esse método de ensino habitual é desinteressante, 13% 
afirmaram que jogos/ brincadeiras seriam mais eficazes para a aprendizagem enquanto 
que 6% indicaram peças ou paródias como medidas mais atrativas para a construção de 
conhecimento. 

Ao fim dos dias de aulas práticas com experimentos que demonstravam como o gás 
carbônico estaria disseminado na atmosfera, sua função e definição através de debates 
interativos, um segundo questionário foi empregado, os resultados mostraram que 
depois das aulas mais dinâmicas 80% dos alunos afirmaram estimar mais a disciplina, 
em comparação aos resultados anteriores, onde 59% da amostra afirmou não gostar ou 
gostar pouco da matéria de ciências.

O entendimento dos discentes sobre o efeito estufa como evento biológico natural 
também foi avaliado ao final dos encontros. 96% responderam compreender como 
acontece esse fenômeno e sua importância para a manutenção da vida. A última questão 
foi realizada de maneira dissertativa e solicitava que os discentes relatassem algum 
problema ambiental que pudesse ser associado ao aumento do efeito estufa, segundo 
a avaliação da professora responsável, boa parte das turmas responderam de forma 
satisfatória.  

Com base nos resultados obtidos a partir deste relato observa-se que os estudantes 
caracterizavam um déficit de aprendizagem que não era devidamente suprido e acabava 
desmotivando estes discentes com a disciplina. A falta de empenho com a matéria 
desmotivava a atuação docente da professora responsável   e de acordo com Pozo e 
Crespo (2009), a motivação é definida como a principal “chave” para a absorção de 
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conhecimento dos estudantes. Essa problemática gera um entrave entre o professor 
e aluno, resultando no insucesso de ambos, caracterizado como um looping infinito 
(DOMINGUINI e VAQUERO, 2011).

4 |  CONCLUSÃO

Conforme o observado, a execução dos experimentos atenuou a dificuldade dos 
alunos em absorverem o conteúdo bem como incentivou a participação em sala de aula. 
As metodologias práticas proporcionam uma interação maior entre professor, aluno e 
assunto discutindo uma vez que aprender ciências com auxílio de ferramentas interativas 
torna a disciplina mais atrativa assim como estimula a curiosidade na área das ciências 
podendo despertar o interesse das crianças para a vocação científica. 

Assim, o estudo apresentado demonstra que quando um assunto caracterizado 
como de difícil explicação é proposto em sala de aula de forma lúdica e dinâmica, o 
resultado dos alunos é bem expressivo, já que não é necessário um laboratório sofisticado 
para exequibilidade da aula. A presente pesquisa contribui para afirmação de que as 
metodologias práticas atuam de forma significativa para a aprendizagem dos alunos. 
Este artigo, torna-se um relevante material de pesquisa para professores de ciências que 
pretendam aprimorar suas aulas e torná-las ainda mais interessantes.
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