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APRESENTAÇÃO

O presente livro, “Políticas Públicas na Educação e a Construção do Pacto Social 
e da Sociabilidade Humana: Discussões em Ciências e Matemática”, apresenta uma 
diversidade de leituras que valorizam a realidade empírica a partir de instigantes abordagens 
alicerçadas em distintos recortes teóricos e metodológicos.

Estruturado em dezenove capítulos que mapeiam temáticas que exploram as 
fronteiras do conhecimento educacional nas áreas das Ciências e da Matemática, esta 
obra é fruto de um trabalho coletivo constituído pela reflexão de 74 pesquisadores oriundos 
nacionalmente das regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste, bem como internacionalmente 
do Peru.

As análises destes capítulos escritos por um eclético grupo de pesquisadoras e 
pesquisadores foram organizadas neste livro tomando como elemento de aglutinação dois 
eixos temáticos – Ciências e Matemática – a partir de enfoques, tanto, disciplinares, quanto 
multidisciplinares sobre realidades específicas. 

Com base nestes eixos temáticos, a presente obra coaduna diferentes prismas 
do complexo caleidoscópio educacional, caracterizando-se por um olhar que estimula a 
pluralidade teórica e metodológica, ao apresentar distintos estudos que visam em sentidos 
contraditórios, tanto, delimitar a fronteiriça disciplinar, quanto, ampliar a dinâmica fronteiriça 
multidisciplinar.

A construção epistemológica apresentada neste trabalho coletivo busca romper 
consensos, findando demonstrar a riqueza existente no anarquismo teórico e metodológico 
das Ciências da Educação em resposta à complexa realidade empírica, razão pela qual 
convidamos você leitor(a) a nos acompanhar à luz do ecletismo registrado nos estimulantes 
estudos empíricos deste livro.

Excelente leitura!

Prof. Dr. Elói Martins Senhoras
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RESUMO: A utilização da interdisciplinaridade 
como forma de desenvolver um trabalho de 
integração dos conteúdos de uma disciplina 
com outras áreas de conhecimento é uma 
das propostas apresentadas pelos PCN’s que 
contribui para o aprendizado do aluno. Todavia, o 
trabalho de campo é um instrumento didático que 
tem sido amplamente utilizado pelos professores 
do Ensino Fundamental e Médio numa intenção 
de associar teoria e prática, onde os alunos 
possam ser parte do processo de percepção e 
análise dos fenômenos que foram propostos para 
o estudo. Sendo assim, nossa aula de campo, do 
Colégio Authêntico, foi desenvolvida em Marudá-
Pa. Abordar a interdisciplinaridade na física e 
geografia, além da multidisciplinaridade com a 
biologia, desenvolvendo habilidades acerca do 
conhecimento do mangue e toda sua estrutura, 
assim como habilidades científicas presente na 
natureza, entre elas, os conceitos de termologia 
e calorimetria e as brisas marítimas. Ao início 
da visita será explicado aos alunos o roteiro, os 
objetivos propostos serão trabalhados em sala de 
aula, além de confecção de folder a respeito da 
conscientização e preservação para entregar aos 
moradores e visitante de Marudá-Pa. Durante a 
visita in loco, será feito a atividade no manguezal, 
conhecendo espécies da fauna e da flora desse 
ecossistema, desenvolver a conscientização e 
a importância da reciclagem, e na praia, fazer 
medições instantâneas da água e da areia da 
praia por três vezes em intervalos de 30 minutos 
para construção do nosso gráfico com base no 
calor específico das substâncias, agregando o 
conhecimento sobre as brisas marítimas. Após a 
aplicação de todas as atividades em nossa aula 
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de campo, podemos afirmar o sucesso de nosso projeto, assim como a total compreensão e 
aprendizagem dos alunos com os conteúdos trabalhados em campo.
PALAVRAS-CHAVE: Ambiente; Ciências; Educação; Interdisciplinaridade; Preservação.

THE USE OF SCIENCES MULTIDISCIPLINARITY AND INTERDISCIPLINARITY 
IN THE FIELD CLASS IN MARUDÁ-PA

ABSTRACT: The use of interdisciplinarity as a way to develop a work to integrate the contents 
of a school subject with other areas of knowledge is one of the proposals presented by the 
PCN’s that contributes to student learning. However, fieldwork is a didactic instrument that has 
been widely used by teachers of elementary and high school with the intention of associating 
theory and practice, where students can be part of the process of perception and analysis 
of the phenomena that were proposed for the study. Therefore, our field class, from Colégio 
Authêntico, was developed in Marudá-Pa. To approach interdisciplinarity in physics and 
geography, in addition to multidisciplinarity with biology, developing skills about the knowledge 
of the mangrove and its entire structure, as well as scientific skills present in nature, including 
the concepts of thermology and calorimetry and sea breezes. At the beginning of the visit, the 
script will be explained to the students, the proposed goals will be worked in the classroom, in 
addition to making a folder regarding awareness and preservation to be delivered to residents 
and visitors of Marudá-Pa. During the on-site visit, the activity in the mangrove will be done, 
getting to know the fauna and flora species of this ecosystem, developing awareness and the 
importance of recycling, and on the beach, making instant measurements of the beach water 
and sand three times in 30-minute intervals to build our graph based on the specific heat of 
the substances, adding knowledge about sea breezes. After the application of all activities in 
our field class, we can affirm the success of our project, as well as the total understanding and 
learning of the students with the contents worked in the field.
KEYWORDS: Environment; Sciences; Education; Interdisciplinarity; Preservation.

1 |  INTRODUÇÃO
O cenário atual nos revela um novo contexto escolar, na qual, cobram metodologias 

que tentem trazer para o cotidiano escolar alternativas que possibilitem uma melhor 
compreensão no processo ensino-aprendizagem, e de certa forma, associar teoria e 
prática, onde alunos possam ser parte do processo de percepção e análise dos fenômenos 
que são propostos para estudo.

Desta maneira, cabe ao docente ir à busca de técnicas metodológicas que diminuam 
as barreiras educacionais e construam medidas, onde paradigmas são quebrados e 
principalmente, objetivem novas formas dentro da prática educacional.

O caminho interdisciplinar é amplo no seu contexto e nos revela um quadro 
que precisa ser redefinido e ampliado. Tal constatação induz-nos a refletir 
sobre a necessidade de professores e alunos trabalharem unidos, se 
conhecerem e se entrosarem para juntos, vivenciarem uma ação educativa 
mais produtiva. O papel do professor é fundamental no avanço construtivo 



 Políticas Públicas na Educação e a Construção do Pacto Social e da Sociabilidade 
Humana 6 Capítulo 2 11

do aluno. É ele, o professor, quem pode captar as necessidades do aluno e o 
que a educação lhe proporcionar. A interdisciplinaridade do professor pode 
envolver e modificar o aluno quando ele assim o permitir (TAVARES, 1999, p. 
30, apud FAVARÃO & ARAUJO, 2004, p.106).

Sendo assim, o presente artigo utiliza o método da interdisciplinaridade como forma 
de desenvolver um trabalho integrado e promover experiências da realidade social, todavia, 
esta se caracteriza em obter a complementação dos conteúdos programáticos diante das 
diferentes áreas do conhecimento. Com isso, a abordagem e arcabouço adquirido pelo 
aluno se tornam mais amplo e contínuo.

Interdisciplinaridade é o processo de integração e engajamento de 
educadores, num trabalho conjunto, de interação das disciplinas do currículo 
escolar entre si e com a realidade, de modo a superar a fragmentação do 
ensino, objetivando a formação integral dos alunos, a fim de que exerçam 
a cidadania, mediante uma visão global de mundo e com capacidade para 
enfrentar os problemas complexos, amplos e globais da realidade (LUCK, 
2001, p. 64, apud FAVARÃO & ARAUJO, 2004, p.107).

E complementa FAVARÃO & ARAUJO, 2004:

A interdisciplinaridade corresponde a uma nova consciência da realidade, a 
um novo modo de pensar, que resulta num ato de troca, de reciprocidade e 
integração entre áreas diferentes de conhecimento, visando tanto à produção 
de novos conhecimentos, como a resolução de problemas, de modo global e 
abrangente. (FAVARÃO & ARAUJO, 2004, p.107).

Contudo, no dia 15 de agosto de 2019, foi desenvolvida uma aula de campo, 
por professores e alunos do Colégio Authêntico, em Marudá - PA. A fim de abordar a 
interdisciplinaridade nas disciplinas de Física e Geografia, além da multidisciplinaridade com 
a disciplina de Biologia, na qual, foram desenvolvidas habilidades acerca do conhecimento 
ecossistêmico de mangue e toda sua estrutura, assim como conhecimento da fauna e flora 
local, além de habilidades científicas presente na natureza, entre elas, os conceitos de 
termologia e calorimetria e brisas marítimas.

2 |  METODOLOGIA
No início da visita será explicado aos alunos roteiro e objetivo que já fora 

desenvolvido em sala de aula com antecedência. Os mesmos receberão um cronograma 
prático sobre que elementos devem ser avaliados e em seguida, distribuirão informativos 
(folder) com relação ao tempo em que cada material leva para se degradar na natureza e 
as principais consequências para o meio ambiente, por conseguinte, informará a população 
das proximidades enquanto aos riscos obtidos da exposição ao sol sem a utilização do 
protetor adequado.

Em seguida haverá um levantamento de dados que será realizado através de 
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pesquisa com material disponível na internet, assim como visita in loco para reconhecimento 
do espaço (lugar). Portanto, as aulas expositivas irão abranger as áreas e disciplinas de 
Física, Biologia e Geografia, sendo em Física os conteúdos de Termologia e Calorimetria, 
tendo interdisciplinaridade com a Geografia em Estudo das Brisas Marítimas, na Biologia 
o Estudo do Ecossistema – manguezal – e formas de preservação e conservação da área.

Em Física, utilizamos um termômetro de infravermelho na escala Celsius (°C) e 
realizamos medições em três momentos distintos, simultaneamente, na areia e na água, 
todos dados obtidos foram analisados.

Na Biologia, tivemos a divisão em dois momentos, um no manguezal em seguida na 
praia de Marudá – PA, analisando desde o bioma e as ações que alteram suas características 
originais, assim como os resíduos sólidos encontrados na praia, juntamente com a 
conscientização dos moradores da área na prevenção das ações negativas provocadas 
pelo homem na natureza.

Ao término da aula de campo, será realizada a confecção e exposição de painéis: 
fotos e dados levantados na pesquisa de campo sobre o tema desenvolvido.

3 |  RESULTADOS

3.1 Biologia
Relatamos que a experiência vivenciada em Marudá ficou nítida a degradação 

antrópica no ecossistema, juntamente com todas as consequências para a população da 
localidade. Os educandos puderam coletar um vasto tipo de resíduos sólidos dentro do 
mangue.

A grande quantidade de itens de lixo encontrada com origem nos usuários locais 
reflete a falta de cidadania das pessoas, representada pelo descaso com o meio ambiente 
e com os espaços públicos. Os comportamentos e os atos humanos – acidentais ou 
intencionais – são as fontes do lixo para ambientes naturais. A contribuição de usuários na 
presença e acumulação de resíduos sólidos em áreas costeiras é comprovada e relatada 
em inúmeros estudos já realizados (Santos et al., 2003; Silva et al., 2008; Dias Filho et al., 
2011).
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Imagem 01: Lixo recolhido na Praia de Marudá. 

Fonte: Gabriel Paixão - Data: 15/08/2019

Nenhum outro tipo de poluente que afeta os ambientes costeiros e o mar tem 
fontes tão distintas como os resíduos sólidos. A significância dessas fontes variou ao longo 
do tempo, mas em conjunto representam um dos maiores e mais difíceis problemas de 
poluição da atualidade (Coe & Rogers, 2000).

Podem-se observar construções irregulares que adentravam ao mangue contribuindo 
assim para uma maior e mais rápida degradação desse ecossistema. Os estudantes 
puderam conferir que apesar de ser uma área protegida por lei, esse berçário de vida 
quando não protegido pode ser degradado de forma irreversível.

Os principais fatores são o desmatamento para projetos industriais, urbanísticos 
e turísticos e a contaminação dos mangues e seus produtos por esgotos, resíduos da 
aquicultura e substâncias químicas (Lacerda, 1999).

Imagem 02: Colônia de pescadores. 

Fonte: Gabriel Paixão – Data: 15/08/2019
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A presença de lixo pode causar diversos prejuízos econômicos, sociais e ambientais, 
que vão desde os gastos despendidos na limpeza pelos órgãos públicos; perda do potencial 
estético e turístico; contaminação do ambiente por agentes patogênicos, e danos causados 
a biota (Coe & Rogers, 2000; Derraik, 2002; Moore, 2008; Silva et al., 2008; Silva-Cavalcanti 
et al., 2009).

Os plásticos presentes no lixo compõem umas das maiores preocupações em 
termos de poluição, por causa de suas propriedades intrínsecas, como acumulação lenta, 
persistência, aporte crescente com o tempo e ampla disseminação do uso (Dixon & Dixon, 
1981; Derraik, 2002).

Os estudantes, durantes as palestras que ocorreram no mangue, coletaram um 
vasto tipo de resíduos sólidos como, garrafas pet, canudinhos, latinhas de cerveja, tampas, 
pneus de carro, sacolas, cordas e rede de pesca.

Imagem 03: Lata de alumínio encontrada na Praia de Marudá. 

Fonte: Gabriel Paixão – Data: 15/08/2019

3.2 Física
As medidas de temperatura foram realizadas simultaneamente, utilizando o 

termômetro de infravermelho, na água e na areia, com o objetivo de verificar a variação de 
temperatura com o tempo. A tabela 01 e 02 mostram os dados obtidos de acordo com o 
horário analisado:

Análises Areia Água
1 41,0°C 28,5°C
2 38,5°C 27,0°C
3 35,5°C 26,4°C

Tabela 01 – Temperatura registrada nas medidas da areia e da água.
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Análise Horário
1 14h30
2 15h
3 15h30

Tabela 02 – Horários das medidas de temperatura da água e da areia.

Gráficos obtidos a partir dos dados da tabela 01 e 02:

Gráfico 01 – Temperatura da Areia.

Gráfico 02 – Temperatura da Água.
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Gráfico 03 – Variação de temperatura entre a Areia e a Água.

Podemos observar que nos dois casos – areia e água – houve a variação de 
temperatura, porém em diferentes proporções, sendo a variação da areia em 4,5°C e da 
água em 2,1°C. Como as duas substâncias que foram analisadas sofreram diferentes 
variações com a mesma intensidade de energia recebida pelo sol, é justificada devido ao 
calor específico que é diferente entre as substâncias em análise. E com isso, podemos 
explicar o fenômeno das brisas marítimas, relacionando o conteúdo de Física com a 
Geografia.

4 |  CONCLUSÃO
A utilização da aula de campo em forma interdisciplinar e multidisciplinar é um 

método importante para o ensino-aprendizagem dos estudantes, principalmente, quando 
se faz a conexão de conteúdos com a prática, e abordando os conceitos de Física, Biologia 
e Geografia de maneira didática e reflexiva em relação ao meio que vivemos. Segundo 
Silva (2020):

A forma como esses conceitos são apresentados nas aulas tradicionais, bem 
como em livros didáticos, em geral dão a entender que são ideias imutáveis e 
que devem de alguma forma ser decoradas, sem nenhuma contextualização 
de como tais definições foram obtidas. (SILVA, 2020, p.13).

A aprendizagem dos conceitos abordados nas disciplinas trabalhadas foi bastante 
relevante, desde a compreensão dos mais variados conceitos, entre eles - calor, 
temperatura, calor específico, biomas, preservação, conscientização, brisas marítimas, 
formas de transmissão de calor, análise de gráficos e elaboração de gráficos a partir dos 
dados obtidos, produção textual sobre a aula de campo, entre outros - proporcionaram essa 
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complexidade de conhecimento por parte dos estudantes, como a própria intervenção no 
seu meio, em prol de uma sociedade educada ambientalmente, voltada para conservação, 
prevenção e conscientização.

O alcance dos objetivos propostos e as competências e habilidades que estavam 
inseridos no plano da aula de campo foram positivos e de grande importância na 
aprendizagem dos estudantes. Silva, (2020), ainda diz:

Como a ciência é uma atividade que trabalha com diversas linguagens 
ao mesmo tempo, é preciso deixar claro que o seu ensino deve prover ao 
estudante a capacidade de usá-las de forma significativa, além de conseguir 
relacioná-las apropriadamente. (SILVA, 2020, p.17).

A aula de campo é considerada um sucesso, no que se refere, ao aprendizado 
significativo dos estudantes e devido ao trabalho em conjunto dos professores de diferentes 
disciplinas com o intuito de desenvolver o conhecimento dos estudantes na relação teoria-
prática.
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