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RESUMO 

O Ensino de Fisica tern sido urn tema gerador de discussoes na GraduacSo e P6s-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Graduac3o, buscando transformacoes e melhorias na forma como vem sendo 

tratada e transmitida a Fisica na rede de ensino do pais. Buscando analisar como 

esta ocorrendo o ensino de Fisica e que formacao tern os professores que estao 

ministrando a disciplina de Fisica no Ensino Medio, realizou-se uma pesquisa com 

os estudantes dos diversos cursos de graduacao da Universidade Federal de 

Campina Grande - Centra de Educac§o e Saude. Fez-se tambem, uma revisao 

literaria sobre: a implantacao do Ensino de Fisica no Brasil em seus diversos niveis; 

a formacao de professores de Fisica; o trabalho docente e os desafios enfrentados 

pelos professores; e as metodologias de ensino. Em nossas analises percebemos 

algumas dificuldades nas formas de transmissa.0 do conhecimento e no processo de 

ensino e aprendizagem, desde epocas remotas. A analise e interpretacao dos dados 

demonstram que o Ensino de Fisica apesar de tantas propostas de reforma 

curricular, continua a ser ministrado em sua maioria, pelo metodo tradicional. 

P a l a v r a s - c h a v e : Ensino de Fisica, formacao de professores, metodologias de 

ensino. 
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OLIVEIRA, Acassia Dafyne Silva. An analysis of physical in higher education. 

Monografia de conclus§o de curso. Universidade Federal de Campina Grande. 

UFCG, Cuite/PB. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ABSTRACT 

The Teaching of Physics has been a topic that generates discussions in Graduation 

and Post-graduation, seeking transformations and improvements in the way physics 

is being treated and transmitted in the education network in this country. Seeking to 

analyze how the teaching of Physics is happening, and the education teachers who 

are teaching in physics in high school have, it was conducted a survey with students 

in various graduation courses at the Universidade Federal de Campina Grande -

Centra de Educac3o e Saude. This study contains a literature review concerning: the 

implementation of Physics education in Brazil in different levels, the physics teacher 

education, the teaching and the challenges faced by teachers, and teaching 

methodologies. In our analysis we noticed some difficulties with the forms of 

transmission of knowledge and the process of teaching and learning, since ancient 

times. Analysis and interpretation of the data shows that the teaching of physics in 

spite of many proposals for curriculum reform continues to be taught mostly by the 

traditional method. 

Keywords: Physics Education, teacher education, teaching methodologies. 



Sumario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Agradecimentos i 

Resumo iii 

Abstract iv 

Introdugao 1 

1.0 Ensino da Fisica no Brasil 4 

1.1. Ensino Superior 4 

1.2. Ensino Medio 10 

2. Formagao de Professores de Fisica 15 

2.1. No periodo colonial 16 

2.2. No momento atual 18 

2.3. No contexto digital a distSncia 21 

3. Trabalho Docente 23 

3.1.Desafios 26 

4. Metodologias de Ensino 28 

4.1. Teoria da Aprendizagem Significativa 32 

5. Metodologia 34 

6. Resultados e Discursdes 35 

7. Conclusao 56 

9. Referencias Bibliograficas 58 

Anexo 62 



Lista de Figuras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 1: Esquema Geral da Estrutura Curricular. 19 
Figura 2: Idade alunos do curso de Fisica 36 
Figura 3: Sexo dos alunos do curso de Fisica 36 
Figura 4: Tipo de escola que os alunos do curso de Fisica estudaram 37 
o Ensino Medio 
Figura 5: Regiao onde os alunos do curso de Fisica estudaram o 38 
Ensino Medio 
Figura 6: Os alunos do curso de Fisica que gostavam de Fisica no 38 
Ensino Medio 
Figura 7: Os professores dos alunos do curso de Fisica que eram 39 
formados 
Figura 8: Area de formacao dos professores dos alunos do curso de 40 
Fisica 
Figura 9: Metodologias de Ensino utilizadas pelos professores dos 41 
alunos do curso de Fisica 
Figura 10: Como os alunos do curso de Fisica avaliam as aulas 41 
Figura 11: Idade dos alunos da Unidade Academica de Educacao 43 

Figura 12: Sexo dos alunos da area de educagao 43 
Figura 13: Tipo de escola que os alunos dos cursos da area de 44 
educacao cursaram o Ensino Medio 
Figura 14: Regiao onde os alunos dos cursos da area de educacao 44 
cursaram o Ensino Medio 
Figura 15: Os alunos dos cursos da ctrea de educacao que gostavam 45 
de Fisica no Ensino Medio 
Figura 16: Os professores de Fisica eram formados 45 
Figura 17: Area de formacao dos professores 46 
Figura 18: Metodologias de Ensino utilizadas 47 
Figura 19: Como os alunos avaliam as aulas 47 
Figura 20: Idade dos alunos dos cursos da UAS 49 
Figura 21: Sexo dos alunos dos cursos da area de saude 49 
Figura 22: Tipo de escola que os alunos dos cursos da UAS cursaram 50 
o Ensino Medio 
Figura 23: Regi§o onde os alunos dos cursos da UAS cursaram o 50 
Ensino Medio 
Figura 24: Estado onde os alunos da UAS cursaram o Ensino Medio 50 
Figura 25: Os alunos dos cursos da UAS que gostavam de Fisica no 51 
Ensino Medio 
Figura 26: Os professores de Fisica dos alunos dos cursos da UAS 52 
que eram formados 
Figura 27: Area de formacao dos professores dos alunos dos cursos 52 
da UAS 
Figura 28: Metodologias de Ensino utilizadas pelos professores 53 
Figura 29: Como os alunos dos cursos da UAS avaliam as aulas 54 



INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ha varios anos muitas dificuldades e problemas vem afetando o sistema 

educational brasileiro, e em particular o Ensino da Fisica, que tradicionalmente e 

considerado pelos professores uma disciplina dificil de ser ensinada e 

consequentemente de ser entendida pelos alunos. 

Algumas pesquisas no mundo todo tern sugerido que o Ensino da Fisica e 

caotico, pouco frutifero e foge da realidade de professores e alunos. Alem disso, 

como agravante, se apresenta essencialmente o livro como instrumento de 

pesquisa, sua linguagem parece incapaz de romper com as dificuldades de 

compreensao linguisticas que Ihe e proprio (BEJARANO e CARVALHO, 2004; 

ROSA e ROSA, 2007; SANTOS,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. all., 2011). 

As dificuldades encontradas por alunos e professores no processo Ensino 

e Aprendizagem da Fisica s§o muitas e conhecidas. Por urn lado, o professor, 

estando consciente de que nao consegue alcancar resultados satisfatorios junto a 

seus alunos e tendo dificuldades de, por si so, repensar satisfatoriamente seu fazer 

pedagogico procura novos elementos, muitas vezes meras receitas de como ensinar 

determinados conteudos que, acredita, possam melhorar esse quadro. Por outro 

lado, o aluno nao consegue entendera Fisica que a escola Ihe ensina. Muitas vezes 

e reprovado nesta disciplina, ou entao, mesmo que aprovado, sente dificuldades em 

utilizar o conhecimento "adquirido". 

Urn desafio e ter como referenda urn Ensino que leve o individuo a 

aprender a pensar para solucionar problemas, a questional a enfrentar conflitos e 

descobrir o gosto, o prazer de conhecer e aprender. 

A motivacao para realizar essa pesquisa advem da percepcao dos 

problemas enfrentados no Ensino da Fisica, principalmente no Ensino Medio. E, 

tivemos como objetivos: 
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> Realizar uma retrospectiva sobre a trajetbria do Ensino da Fisica no Brasil no 

Nivel Superior e Medio; 

> Analisar a formac§o de professores do periodo colonial ao contexto digital a 

distancia; 

> Conhecer e analisar as abordagens metodologicas no Ensino da Fisica no Nivel 

Medio; 

> Analisar a visao dos alunos sobre a disciplina de Fisica no Ensino Medio; 

> Analisar quern esta regendo a disciplina de Fisica; 

> Como as aulas de Fisica no Ensino Medio estao sendo avaliadas segundo a 

visao dos alunos. 

Dividimos este Trabalho em 7 capitulos, no qual, o primeiro apresentamos 

o Ensino da Fisica no Brasil no nivel Superior e Medio, sendo feita uma retrospectiva 

do surgimento da Fisica no Brasil ate os dias atuais, analisando as relacoes e 

influencias desse Ensino com determinacbes historicas, sociais, politicas e 

economicas. 

No capitulo 2 apresentamos uma analise sobre a formacao de 

professores, do periodo colonial a reforma universitaria; no momento atual e no 

contexto digital a distancia. Tendo em vista as conquistas cientificas e as mudancas 

na concepcao do Ensino da Fisica, promovendo uma competencia profissional, para 

enfrentar a variedade sociocultural e os conflitos do ambiente escolar geradas pela 

crise do Ensino Publico no pais. Procuramos descrever como ocorreram e vem 

ocorrendo a formacao dos professores de Fisica no Brasil desde o periodo colonial 

ate a formacao no contexto digital a distancia. 

No capitulo 3 apresentamos urn pouco do trabalho docente e os desafios 

enfrentados, o que o Ensinar requer do profissional da educacao. As metodologias e 

praticas de Ensino, do tradicional ao uso das novas tecnologias, sao apresentas no 

capitulo 4. 

No capitulo 5 apresentamos a metodoiogia, descrevendo como foi 

realizado o instrumental que foi aplicado na Universidade Federal de Campina 

Grande- Centra de Educacao e Saude (UFCG/CES). 



No capitulo 6 apresentamos os resultados da pesquisa realizada com os 

alunos da UFCG/CES a respeito da formacao dos professores que estao 

ministrando a disciplina de Fisica no Ensino Medio, a falta de pratica docente nas 

escolas publicas e particulares, considerando o uso do laboratorio, jogos didaticos e 

o uso das Tecnologias da Informacao e Comunicacao no Ensino da Fisica. 

0 ultimo capitulo e apresentado a conclusao, no qual analisa-se as ideias 

dos alunos sobre a Fisica no Ensino Medio. Sendo visto que mesmo com as 

propostas de reforma curricular, o Ensino se apresenta predominantemente 

tradicional, no qual, mesmo o professor sabendo da importSncia da utilizacao das 

atividades praticas pelos alunos ainda predomina aulas meramente expositivas. 



CAPITULO 1 

O ENSINO DA FiSICA NO BRASIL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 processo de Ensino e Aprendizagem no Ensino da Fisica pode partir da 

curiosidade dos indivfduos de entenderem os fenomenos fisicos, ou por incitacoes 

oriundas dos meios sociais e de institutes de Ensino. A escola toma-se privilegiada 

pela disseminac§o desses conhecimentos fisicos, que busca despertar o interesse 

do estudante, abordando temas que de alguma forma se relacionem com seu mundo 

vivencial, proporcionando Aprendizagens Significativas para a vida. 

No Brasil o Ensino da Fisica vem se desenvolvendo ao longo dos tempos, 

como podemos perceber ao fazermos uma retrospectiva do seu surgimento ate os 

dias atuais, analisando as relacoes e influencias desse Ensino com determinacoes 

histericas, sociais, politicas e econbmicas. 

1.1. Ensino Medio do Brasil 

Segundo Almeida Junior (1979), data de 1549 a instalacao da primeira 

escola no Brasil que atendia apenas a alta classe colonial e tendo os padres jesuitas 

como detentores de todo o conhecimento da epoca, com excecao de uns poucos 

letrados que haviam se mudado de Portugal. O desenvolvimento dessa Educacao 

pelos padres fez com que os estudos de Ciencias Experimentais como a Fisica e 

Quimica fossem deixados de lado por serem consideradas pagas (ALMEIDA 

JUNIOR, 1979). 

Posteriormente ao periodo heroico que ocorreu de 1549 ate 1570, as j ^ 

escolas jesuitas continuaram como educadores no Brasil, so que agora distinguiam jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \t* 

seus alunos pela raca ou condicao economica social. Estavam presentes nos ~ 

estudos apenas as mate ri as nas areas human as, tornando as criancas letradas. Por 

isso tais escolas ficaram conhecidas como "escolas de ler e escrever". Essas 

escolas eram fundamentals para preparar os alunos para escolas de gramaticas que j t 
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em grande parte continuavam os ensinamentos da "escola de ler e escrever", tendo 

como excecao as aulas de meteorologia que era o que mais se aproximava dos 

estudos fisicos; alunos em campo aberto observando a geometria do ceu e 

formulavam mapas que tentavam prever os movimentos estrelares (ALMEIDA 

JUNIOR, 1979). 

Com este simples fato os jesuitas deram urn grande passo para as 

Ciencias, de uma maneira experimental, maior ainda do que muitos professores 

depois de sua epoca que ainda se prendem a sala de aula. 

Com a invas§o Holandesa em 1637, o Conde de Nassau trouxe consigo 

urn grande numero de estudiosos destacando-se no campo da Fisica, George 

Marcgrave que realizou estudos meteorolbgicos e astronbmicos onde j£ se 

classificavam como Ciencia Funcional. Os estudos anteriormente citados foram 

praticados no primeiro observatorio brasileiro, sendo fundamental para o 

enriquecimento das Ciencias Fisicas referentes ao clima e ao mapa astronomico 

brasileiro. Mas, com a expulsao dos holandeses em 1644, desmoronou-se a 

realizac§o de urn esboco do Ensino cientifico, ou mais propriamente, urn Ensino da 

Fisica para os jovens que trabalhavam com Marcgrave. Depois dessa queda, o 

estudo de Ciencia ficou sufocado durante muito tempo, e com a expulsao dos 

Jesuitas em 1759, o sistema educational brasileiro sofreu urn desmoronamento, nao 

sendo tomada nenhuma medida que diminuisse os efeitos, e o Ensino ficou reduzido 

apenas as aulas de Gramatica, Grego e Retbrica (ALMEDIA JUNIOR, 1979; 

CAVARLHO e MARTINSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud NARDIR, 2004). 

Urn dos cientistas que contribuiu para o desenvolvimento da Fisica no 

Brasil foi o Bispo Azevedo Coutinho que em 1800 fundou o Seminario de Olinda que 

introduzia em seu curriculo o Ensino da Fisica, Quimica, BotSnica, Mineralogia e 

Desenho, sendo urn marco de renovacao educational (ALMEIDA JUNIOR, 1979; 

RODRIGUES e SOBRINHO, 2004). Essa talvez seja a primeira tentativa consistente 

de introduzir a Fisica no Brasil. 

Posteriormente a Proclamac3o da Independencia do Brasil, foi anunciada 

uma orientacao na politica educational, tendo no campo do Ensino destacando-se 

na decada de 1820 a introducao de aulas praticas de Fisica e Quimica no Museu 
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Nacional. A Ffsica so passou a ser disciplina autonoma nos cursos de medicina em 

1832 (ALMEDIA JUNIOR, 1979; CARVALHO e MARTINSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud NARDIR, 2004). 

Nasce a primeira escola normal brasileira, em 1835 no Rio de Janeiro, 

criada visando uma melhora no preparo docente. Seu curso tinha duracdo de dois 

anos e era em Nivel Secundario (MACHADO e CAMARGO, 2009). 

Para Almeida Junior (1979), a fundacao do colegio Pedro II no Rio de 

Janeiro, foi urn marco gerador de esperancas para a Educacao Brasileira, 

introduzindo urn curso de seis a oito anos compreendendo as seguintes disciplinas: 

Latim, Grego, Frances, Gram£tica Nacional, Retorica, Geografia, Histbria, 

Matematica, Ciencias Fisicas e Naturais, Desenho e Musica Vocal, sendo as 

Ciencias Fisicas e Naturais e a Matematica desenvolvida nos ultimos tres anos, 

como aprovado pelo decreto n° 8 de Janeiro de 1838, fazendo crescer o numero de 

pessoas ligadas a Fisica e a Quimica. 

Apesar dos avancos experimentados pela educac§o cientifica no periodo 

imperial, a mesma era caracterizada pelo rigor classico, com livros enciclopedicos 

importados da Europa e urn corpo docente sem uma formacao adequada para o 

exercicio do magisterio (MENDES SOBRINHO, 2002). 

Em 1889, com a Proclamacao da Republica, houve a disseminacao da 

educacao formal e em especial da educac§o cientifica, em nosso pais. Segundo 

Almeida Junior (1980), isso fica evidenciado com a Reforma de Benjamin Constant, 

que pretendia romper com a tradicao humanista e priorizar uma formacao 

secundaria embasada nas Ciencias Exatas e da Natureza, com vistas ao ingresso 

no Ensino Superior. Propondo urn curriculo enciclopedico, com urn curso de sete 

anos, onde alem dos estudos classicos deveriam ter os estudos das Ciencias 

Fundamentals, como: Fisica Geral, Quimica Geral, entre outras (ALMEIDA JUNIOR, 

1980). 

Mesmo esse decreto representando urn avanco em relacao aos periodos 

Colonial e Imperial, pois incluiu as disciplinas cientificas. ele nao definiu as 

finalidades do Ensino Secunda.rio, ou sobre os exames de aprovagSo para o Ensino 

Superior. 
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0 carater puramente preparat6rio do Ensino Secundario, e o carater 

enciclopedico do exame de admissao e diminuicao das disciplinas cientificas como a 

Fisica neste exame, foram reforcados pelo projeto substitutive de 18 de agosto de 

1891 e a emenda de 10 de setembro de 1891 (ALMEIDA JUNIOR, 1980). Mantendo 

a tradicao dos periodos colonial e imperial, onde o Ensino destas disciplinas se dava 

de maneira aparente sem o Ensino Experimental. 

O projeto de lei de Setembro de 1903 tenta modificar o Ensino destas 

disciplinas, implantando algumas exigencias, como a implantacao de aulas praticas 

das Ciencias, para poderem ser considerados instituicoes oficiais (ALMEIDA 

JUNIOR, 1980). Porem, essa lei nao trouxe muitas modificacoes, pois nao foram 

compridas as medidas tomadas, como descreve ALMEIDA JUNIOR: 

"Todas as reformas do ensino secundario, no primeiro periodo republicano, 

mostraram grande hesitacao alem de absoluta falta de espirito de 

continuidade no estudo e nas solucoes dos problemas fundamentals de 

organizacao educacional. quando nao ofereciam diretrizes e quadras 

esquematicos excessivamente rigidos que cerceavam a liberdade das 

escolas orgamzarem seus laboratonos e desenvolverem seus proprios 

metodos. A educacao ilusoriamente cientifica de inspiracao comteana ficou 

longe de realizar uma legitima formacao de cientistas por meio de profundos 

estudos das ciencias exatas. sem detnmento da parte experimental que e a 

propria instrumentacao dessas ciencias." (ALMEIDA JUNIOR, 1980, p. 58-

59). 

Sendo o Ensino da Fisica o mesmo do periodo colonial e imperial, com 

metodos de Ensino superficial e expositive 

O Ensino so foi expandido no periodo pos Guerra Mundial, caracterizado 

pela chegada dos imigrantes, aumentando as manifestacoes de elitizac§o do Ensino 

Secundario, tentando romper com a Escola Tradicional e implantando a Escola 

Nova, sendo os alunos sujeitos ativos (RODRIGUES e MENDES SOBRINHO, 2004). 

J£ no initio do seculo XX, mais pretisamente em 1942 com a aprovacao 

de mais uma reforma no Ensino Secundario (atualmente Ensino Medio) - a reforma 

Capanema, o Ensino da Fisica passa a ser distribuido nas tres series do curso 

cientifico (RODRIGUES e MENDES SOBRINHO, 2004). 

Durante os anos sessenta e setenta, iniciava-se urn movimento de 

reforma da educac&o brasileira, principalmente com a inst i tu igao da primeira Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educacao Nacional (LDB), em 1961, sendo a escola 

secundaria reformulada, primeiramente com a chegada da Lei 4.024/61 que mantem 

o Ensino da Fisica nas tres series dessa escola e posteriormente com a segunda Lei 

de Diretrizes e Bases da Educacao (Lei 5.692/71) tornando a profissionalizacao 

compulsiva no 2° Grau e diminuindo os conteudos cientificos e em especial de Fisica 

neste nivel de Ensino, preocupando-se como os problemas ambientais influenciados 

pelo contexto economico, social e politico, e as implicacdes sociais do 

desenvolvimento cientifico. Surgindo metodologias como jogos, simulaooes e 

resolucbes de problemas. Destacando que o uso da experimentac3o tinha por 

objetivo favorecer a participacao do aluno, seja atraves da instrucao programada, 

seja pela enfase no metodo da redescoberta (RODRIGUES e MENDES SOBRINHO, 

2004; ROSA e ROSA, 2005). 

Ainda na decada de setenta o Brasil passa a importar modelos e projetos 

educacionais como curso de Fisica do PSSC (Physical Science Study Committee) 

desenvolvido nos Estados Unidos no ano de 1956, urn projeto curricular completo, 

com materials instrucionais educativos inovadores e uma filosofia de Ensino da 

Fisica, destacando procedimentos fisicos e a estrutura da Fisica, onde o Ensino da 

Fisica ate essa epoca era baseado, por livros de texto, sendo substituido o 

paradigma do livro, pelo dos projetos. Com influencias do PSSC surgiu no Brasil o 

Projeto de Ensino da Fisica, na Universidade de Sao Paulo (MOREIRA, 2000; 

RODRIGUES e MENDES SOBRINHO, 2004). 

Segundo Mendes Sobrinho (2002), o objetivo dos projetos e dos textos 

basicos era transmitir informacoes apresentando conceitos, fenomenos, 

descrevendo especies e objetos o fruto da Ciencia. Nao sendo discutida a relacao 

da ciencia com o contexto social, economico e politico, nem tampouco os aspectos 

tecnologicos e as aplicacoes praticas. 

Urn grande marco nos anos oitenta para o Ensino da Fisica foi a 

implantac§o do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico 

(PADCT), que atraves do Sub-Programa de Apoio ao Ensino de Ciencias vinculados 

ao Ministerio da Educacao contribuiram para a melhoria do Ensino de Ciencias 

Naturais e da Matematica (RODRIGUES e MENDES SOBRINHO, 2004). 
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A reformulacao da Constituicao Federal de 1988 contribuiu para a 

reformulacao da educacao brasileira, a partir da aprovacao da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educacao Nacional - LDBEN/96 - Lei n° 9.394/96, que tern como 

objetivos formar urn cidadao cada vez mais consciente e critico (RODRIGUES e 

MENDES SOBRINHO, 2004). 

Os Parametros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Medio (1999) 

evidencia que o Ensino de Ciencias deve ajudar o aluno a enfrentar o mundo atual 

como cidadao participative reflexivo e autdnomo, conhecedor de seus direitos e 

deveres, ou seja, uma Fisica que Ihes sirva para a vida, compreendendo melhor o 

mundo em que vivem e as tecnologias surgidas com o avanco das Ciencias. 

Agrupando as disciplinas que tern objetivos comuns em tres grandes areas: 

Linguagens, Codigos e suas Tecnologias; Ciencias da Natureza, Matematica e suas 

Tecnologias e Ciencias Humanas e suas Tecnologias. (BRASIL, 1999). 

Para Moreira (2000) os PCNs sao uma perspectiva de urn Ensino de 

qualidade, reconhecendo que os conhecimentos fisicos devem ser desenvolvidos a 

partir dos elementos prbximos, praticos e vivenciais dos alunos, adotando a 

necessidade de situacdes reais. 

A Fisica Contemporanea deve estar voltada para o cotidiano do aluno e 

de acordo com os PCNs, de tal forma a possibilitar as suas competencias e 

habilidades. Que sao: 

"Representacao e comunicacao: Investigate- e compreensao: 

Contextualizacao sociocultural" (BRASIL, 1999, p.6). 

E notorio que os PCNs visam a melhoria do Ensino da Fisica no Brasil. 

Mas esse Ensino enfrenta varios problemas, como a inadequacao na formacSo dos 

quadras docentes, que em geral prioriza a formac§o bacharelesca e a pobreza do 

Ensino Experimental devido a carencia de laboratories, tempo disponivel, falta de 

materials necessarios para realizacao de experimentacao. Contribui para que nao 

haja estimulo por parte dos professores nem tao pouco por parte dos alunos que 

observam experimentos quando realizados mecanicamente. Nessa conjuntura, 

corroboramos com Moreira (2000), a partir da afirmacao que: 
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"[...] o ensino da Fisica introdut6ria segue problematico e, provavelmente, 

persistira assim, na medida em que nos mantivermos exclusivamente no 

paradigma do livro de texto, como se faz ha, pelo menos, 150 anos" 

(MOREIRA, 2000, p.96). 

Apesar do avanco nas reformas educacionais, o Ensino da Fisica 

continua mecanicista, sendo transmitido de forma tradicional (quadro, giz e livro), 

com formalismo puramente matematico, onde a experimentacao e quase extinta, 

havendo excecoes e o Ensino da Fisica e usado muitas vezes apenas para insercao 

no Ensino Superior, como e feito desde o surgimento desse Ensino no Brasil. 

Nao tern sentido ensinar Fisica como se os educandos fossem grandes 

fisicos, pois a maioria dos alunos do Ensino Medio nao vai estudar Fisica 

posteriormente, entao a Fisica a ser ensinada devem Ihes proporcionar uma 

compreens§o do mundo e da tecnologia (MOREIRA, 2000). 

Hoje, a disciplina de Fisica e ministrada a partir do Ensino Medio, tendo 

apenas urn pequeno embasamento conceitual no final do Ensino Fundamental (9° 

ano) na disciplina de Ciencias. Entretanto, alguns autores da area concordam que o 

Ensino das Ciencias Fisicas deve estar presente no curriculo escolar a partir da 

educacao infantil, o que diminuiria as dificuldades apresentadas por uma insercao 

grosseira e descontextualiza da Fisica, tendo desde cedo acesso a esse tipo de 

linguagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2. Ensino Superior no Brasil 

Foi com a vinda da Familia Real para o Brasil que houve urn grande 

avanco no campo cientifico e educational, sendo criadas as primeiras escolas de 

Ensino Superior: o Colegio Medico-Cirurgico na Bahia, a Escola Medico-Cirurgico no 

Rio de Janeiro que contavam em seus curriculos com nocbes de Fisica (ALMEIDA 

JUNIOR, 1979). 

Azevedo (1955) descreve que o interesse do govemo era apenas o 

interesse proprio, e nao no desenvolvimento da Ciencia. Isso se toma claro quando 

o autor afirma: 
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"As escolas medico-tirurgicas da Bahia e do Rio, como as academias militar 

e naval destinaram-se, de fato, a fomecer medico-cirurgiSes e engenheiros 

de que o govemo portugues, transladado para o Brasil, necessitava para 

reorganizar o exercito e a marinha." (AZEVEDO, 1955zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud CARVALHO e 

MARTINS apud NARDIR, 2004, p. 154). 

A tentativa de Jose Bonifacio no ano de 1821 pela criacjto de uma 

Universidade brasileira sugeria a criacao da faculdade de filosofia em Sao Paulo, 

que teria como cadeiras obrigatbrias Histbria Natural, Quimica, Fisica e Mineralogia, 

foi vetada pela Corte (ALMEIDA JUNIOR, 1979; CARVALHO e MARTINSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

NARDIR, 2004). 

O Brasil, por nao possuir recursos financeiros suficientes ou talvez por 

falta de incentivos por parte dos govemantes para o desenvolvimento da tecnologia, 

sb no ano de 1934 que teve a oportunidade de investimentos em pesquisa, e 

educacao, possibilitando descobertas tecnologicas. 

O primeiro curso de graduacao em Fisica no Brasil, Sciencias Physicas, 

junto a Faculdade de Philisiphia, Sciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo 

foi criado em 25 de Janeiro de 1934, visando formar bachareis e licenciados em 

Fisica, sendo os ultimos destinados a lecionar em escolas desde o Ensino 

Fundamental ate o Superior (ROSA e ROSA, 2005; ALMEIDA JUNIOR, 1980). 

O Departamento de Fisica da nova faculdade foi fundado pelo professor 

italiano Gleb Wataghin, no ano de 1934 (CARVALHO e MARTINS apud NARDIR, 

2004). 

Segundo Almeida Junior (1980), mesmo com a criac§o da Faculdade de 

Filosofia, Ciencia e Letras, a formacao de professores de Fisica nao era suficiente 

para atender a demanda por docentes desta disciplina, ficando a mesma sob a 

responsabilidade de engenheiros, medicos, pedagogos e estudantes de outros 

cursos universitarios, e mesmo os licenciados em Fisica apresentavam falhas 

conceituais e falta de capacidade de trabalhar com experimentos. 

A relagao do govemo com os cientistas durante a segunda guerra mundial 

e a de uma visao utilitarista, sendo utilizados no desenvolvimento de projetos na 

area militar, e passado o interesse, o cientista e a ciencia voltavam a resguarda. O 

governo a nao atingir sua meta na segunda guerra mundial resolveu incentivar, por 
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necessidade, a pesquisa da Energia Nuclear, sendo criado em 1951 o Conselho 

Nacional de Pesquisa (CNPq). Mas em 1969 esses investimentos foram 

interrompidos, levando a interrupcao das pesquisas em Fisica nuclear, devido as 

pressoes sofridas pelo govemo brasileiro por parte do govemo americano 

(CARVALHO e MARTINSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud NARDIR, 2004). 

A Sociedade Brasileira de Fisica foi criada durante a XVIII Reuniao Anual 

da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia (SBPC) que teve lugar em 

Blumenau, Santa Catarina, tendo o objetivo de reunir todos os fisicos brasileiros. 0 

ato de fundacao ocorreu no dia 14 de julho de 1966 no salao da Biblioteca Municipal 

Fritz Muller. Os participantes desta Assembleia, dentre os quais pesquisadores, 

professores de segundo grau e estudantes de Fisica, foram convocados para a 

mesma atraves de carta individual enviada a todos os socios do setor de Fisica da 

SBPC. Esta sociedade edita a Revista Brasileira de Fisica, orgao que reuni 

publicacao de trabalhos cientificos e didaticos, promove a Reuniao Anual de Fisica, 

e mantem contatos com assotiacbes cientificas nationals e estrangeiras (SBF, 

2011). 

O Ensino da Fisica e de Ciencias Naturais foram prejudicados pelas 

reformas educacionais impostas pelos governos, mas esses fatores nao 

impossibilitaram o surgimento de urn movimento que buscasse superar a 

precariedades em que se encontrava o Ensino da Fisica, culminando no primeiro 

Simpbsio Nacional de Ensino de Fisica (SNEF), realizado em 1970 na Universidade 

de Sao Paulo, possibilitando urn espaco de discussao e divulgacao de pesquisas, 

relatos e propostas de experiencias no Ensino da Fisica que permanece ate hoje 

(DIOGO e GOBORA, 2007; ALMEIDA JUNIOR, 1980). 

O Brasil no final da decada de sessenta investe na area da educacao 

para superar a defasagem do dominio tientifico-tecnologico, surgindo grandes 

projetos de renovacSo curricular, destacando-se o "[...] FAI (Fisica Auto-lnstrutivo) 

pelo Grupo de Estudos em Tecnologia de Ensino de Fisica (GETEF), o PEF (Projeto 

de Ensino de Fisica) pelo Instituto de Fisica da USP e o PBEF (Projeto Brasileiro de 

Ensino de Fisica) pela Fundagao Brasileira de Educacao e Cultura (FUNBEC)." 

(WUO, 2003; apud DIOGO e GOBORA, 2007). 
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O Projeto do Grupo de Reelaboracao do Ensino de Fisica (GREF) teve 

initio em 1984, com professores da Universidade de Sao Paulo (USP), que 

perceberam que o Ensino da Fisica nao estava sendo bem abordado, visto que a 

maioria dos alunos nao aprendia aquilo que era tratado em sala de aula. Os 

objetivos gerais eram melhorar a formacao dos professores que ensinavam Fisica 

na rede publica e propiciar aos alunos uma aprendizagem significativa dessa ciencia 

mesmo para os alunos cujo futuro profissional nao dependesse diretamente da 

Fisica (GREF, 1999). 

As Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduac3o (1999) que 

propbem novas perspectivas para o Ensino da Fisica no pais, deixando claro que a 

graduacao em Fisica, precisa de mudancas curriculares urgentes e significativas por 

uma questao de sobrevivencia, e a mesma deve oferecer (MOREIRA, 2000): 

" 1 . A formacao em Fisica, na sociedade contemporanea, deve se 

caracterizar pela flexibilidade do curriculo de modo a oferecer altemativas 

aos egressos. 

2. O fisico, seja qual for sua area de atuacao. deve ser urn profissional que, 

apoiado em conhecimentos sohdos e atualizados em Fisica, deve ser capaz 

de abordar e tratar problemas novos e tradicionais e deve estar sempre 

preocupado em buscar novas formas do saber cientifico ou tecnolbgico. Em 

todas suas atividades, a atitude de investigacao deve estar sempre 

presente, embora associada a diferentes formas e objetivos de trabalho. 

3. Dentro deste perfil geral, pode-se distinguir perfis especificos que podem 

ser tornados como referenciais para o delineamento de penis desejaveis 

dos formandos em Fisica: 

- FIsico-bacharel; ocupar-se-a preferencialmente da pesquisa basica ou 

aplicada em universidades ou centros de pesquisa. 

- Fisico-educador; dedicar-se-a, preferentemente, a formacao e a 

dissemina?ao do saber cientifico no ensino formal ou atraves de novas 

formas de educacao cientifica. 

- Fisico-tecn6logo; destinar-se-a, predominantemente, ao desenvolvimento 

de equipamentos e processos, trabaihando, em geral, de forma associada a 

engenheiros e outros profissionais. 

- Fisico-interdisciplinar utilizar-se-a, prioritariamente, do instrumental teorico 

e/ou experimental da Fisica em conexao com outras areas do saber. 

4. Para atingir uma formacao que contemple os perfis, competencias e 

habilidades desejaveis e, ao mesmo tempo, flexibilize a insercao do 

formando em urn mercado de trabalho diversificado, os currfculos podem 

ser divididos em duas partes: 
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- Um modulo comum a todas as modalidades dos cursos de Fisica, nao 

divisivel em submodulos, apresentando, aproximadamente, metade da 

carga horaria necessana para a obtencao do diploma em Fisica. Este 

modulo deve ter um minimo de 1000 horas de atividades de sala de aula, ou 

de estudos programados supervisionados e de laboratdrio. 

- Modulos sequenciais especializados, nos quais sera dada a orientacao 

final do curso. Este modulos, que poderao conter submodulos na forma de 

cursos sequenciais previstos na legislacao, tambem devem totalizar um 

minimo de 1000 horas-aula de atividades. 

5. Os cum'culos plenos de formacao em Fisica devem incluir estagios em 

instituicdes de pesquisa, universidades, industrias, empresas ou escolas e 

uma monografia (ou trabalho equivalente) de final de curso, associada, ou 

nao, aos estagios.' (MOREIRA, 2000; p. 96-97). 

O Ensino Superior de Fisica no Brasil sofreu com as reformas 

educacionais impostas pelos govemantes, dificultando sua disseminacao e avanco 

tecnolbgico, tornando-se recente esse nivel de Ensino, como podemos perceber. 

Mas, os movimentos por uma Educacao de qualidade nao se deixou abater pelas 

imposicbes, fazendo com que o Ensino da Fisica chegasse ao nivel que esta, 

considerando que o mesmo ainda precisa de modificacbes e melhoramentos. 



CAPiTULO 2 

FORMAQAO DE PROFESSORES DE FJSICA NO BRASIL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No Brasil ha uma demanda de professores de Fisica maior do que a 

oferta. Essa carencia de professores habilitados a lecionar a disciplina de Fisica no 

Brasil nao e uma questao atual; historicamente, desde o periodo colonial que se fa la 

na falta de profissionais nessa area de Ensino. Segundo Pinto e Massunaga (2005): 

O numero de professores continuant insuficiente por varios anos, assim fazendo-se 

necessario preguntar: 

i. Quem esta regendo a disciplina Fisica? 

ii. O que pode ser feito para dar as minimas condicoes a estes 

regentes para cumprirem suas funcOes? 

iii. O que pode ser feito para que estes regentes, que nao tern uma 

formacao em Fisica, possam despertar em seus alunos a motivacao 

para serem professores de Fisica no futuro? (PINTO e 

MASSUNAGA, 2005; p. 2) 

Pinto e Massunaga (2005) deixam claro que se precisa formar mais 

professores de Fisica, professores capazes de suprirem as necessidades existentes, 

nao so pela falta de profissionais na area, mas pelas necessidades de um Ensino 

capaz de despertar os interesses de seus alunos para a Fisica e quem sabe, 

motivac§o para serem futuros professores de Fisica. 

A "reforma educational" no Ensino Superior deixa claro que o Brasil esta 

buscando a elevacao na qualidade do Ensino, incentivando a excitabilidade as 

necessidades da sociedade. O curso de Licendatura o qual deteremos nossas 

analises possui uma estrutura curricular diferenciada, destinada a formacao de 

Professores para o Ensino Medio; alem das disciplinas especializadas compreende, 

tambem, as pedagbgicas, conforme Resolucao n° 9/69 do Conselho Federal de 

Educacao (CFE). 

Tendo em vista as conquistas cientificas e algumas mudancas na 

concepcao de Ensino da Fisica, promovendo uma competencia profissional, para 

enfrentar a variedade sociocultural e os conflitos do ambiente escolar geradas pela 

crise do Ensino Publico no pais, procuramos descrever como ocorreram e vem 
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ocorrendo a formacao dos professores de Fisica no Brasil desde o periodo colonial 

ate a formacao no contexto digital a distancia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1. Do periodo colonial a reforma universitaria 

A formacao de professores para o Ensino Prim^rio em Escolas Normais 

no Brasil foi em 1834, com as fortes pressoes politicas separatistas, levando o Brasil 

a uma reorganizacao do poder com o Ato Adicional. Sendo ate meados dos anos 20 

do seculo XX as Escolas Normais as unicas instituicoes de formacao de professores, 

apresentando um carter generalista e enciclopedico (ARAUJO e VIANNA, 2010). 

A Faculdade Nacional de Filosofia foi a primeira Universidade a 

estabelecer os cursos de formacao de candidates ao magisterio do Ensino 

Secundario de Fisica, Matematica, Quimica, Historia Natural, Geografia e Historia, 

Ciencias Sociais, Letras Classicas, Neolatinas, Anglo-germanicas e Pedagogia 

(ARAUJO e VIANNA, 2010). Tal entidade tinha que o papel formador, um papel 

ideologico. sendo negado o direito de pensar, colocando no mercado de trabalho 

mentes que n§o sao capazes de refletir, limitadas a reproduzir. 

Os cursos superiores do Brasil, ate o fim da decada de 1880 eram 

limitados em varios aspectos como numeros de instituicoes e vagas, o numero de 

cursos, numero de profissionais qualificados, etc. sendo esta realidade mudada com 

a Republica (MACHADO e CAMARGO, 2009; ARAUJO e VIANNA, 2008; 2010). A 

constituic§o de 1891 atribui ao congresso: 

"Legislar sobre a organizagao municipal do Distrito Federal bem como sobre 

a policia, o ensino superiores os demais servicos que na capital forem 

reservados para o Govemo da Uniao", e no artigo 35:" cnar instituicoes de 

ensino superior e secundario no Estado" (BRASIL, 1891). 

Fazendo surgir em 1909 as primeiras Universidades Publicas do Brasil em 

Manaus, Sao Paulo e Parana, que nao vingaram. Sb em 1920 foi criada a 

Universidade do Rio de Janeiro, passando a ser a primeira Universidade brasileira ^ j 

(MACHADO e CAMARGO, 2009; ARAUJO e VIANNA, 2008; 2010). 

O 
O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Com a era Vargas nos anos 30, iniciou-se um novo perfodo na formacao 

de professores de Fisica no Brasil, sendo influenciada por duas correntes 

educacionais, a primeira coordenada por Fernando Azevedo que se preocupava 

com a formac§o escolar das classes medias e diligentes, bem como a formacao de 

professores a nivel superior, e a segunda coordenada por Anisio Teixeira, mas 

influenciada por John Dewey filbsofo e pedagogo Norte-Americano com sua 

pedagogia liberalista igualitarista, que propos uma escola unica para todos os 

individuos, de 4 a 14 anos. A segunda corrente tambem elaborou um manifesto ao 

povo e ao governo o qual tinha o nome "Manifesto dos Pioneiros da Educacao', em 

1932 apbs a IV Conferencia Nacional de Educacao (ARAUJO e VIANNA, 2008; 

CUNHA, 1980zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud MACHADO e CAMARGO, 2009; AZEVEDO, 1960 apud 

ARAUJO e VIANNA, 2010). Propondo com base na unificacao do processo de 

formacao de professores para todos os graus no Ensino Superior, no qual: 

"Todos os professores, de todos os graus, cuja preparagao geral se 

adquiriria nos estabelecimentos de ensino secundario, devem, no entanto, 

fomnar o seu espirito pedagogico conjuntamente, nos cursos universitarios 

em faculdades ou escolas normais, elevadas ao nivel superior e 

incorporadas nas universidades" (AZEVEDO, 1960 apud ARAUJO e 

VIANNA, 2010, p.3). 

Da era Vargas ate o periodo pbs-guerra o Ensino era voltado para os 

formadores da elite, tendo como publico alvo formar bachareis. Mas, devido a falta 

de professores, e visando suprir a demanda de uma carencia da falta de 

professores, o esquema de formacao foi o 3 + 1: 3 anos iniciais de disciplinas de 

conhecimentos especificos de Fisica, onde recebia o diploma de bacharel; e a 

conclusao de 1 ano de disciplinas de conhecimentos especificos da Educacao 

(didatica), conferindo assim o diploma de licenciado, ou seja duracao minima do 

curso de 4 anos, com aulas presenciais (ARAUJO e VIANNA, 2010). 

A reforma universitaria de 1968 foi um grande marco para educacao 

brasileira, pois teve o intuito de modernizar a Universidade para um projeto 

econbmico em desenvolvimento que deveria ocorrer dentro de condicbes favoraveis 

na ditadura e os interesses do capital que ela representava. Mas, com a carencia de 

professores em que o pais se encontrava, as licenciaturas eram curtas ou 

polivalentes com visao integradora das diferentes ciencias, formando varios 

licenciados em um unico curso. Os candidates ao magisterio das series a partir da 7 a 
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serie do Ensino Fundamental precisavam apenas estar habilitados em exames de 

suficiencia regulados pelo CFE [22, art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 77°], os graduados de outros cursos de nivel 

superior poderiam se registrar junto ao MEC, mediante complementacao de estudos, 

para ministrar aulas em ambos os niveis [22, art. 78°], e os professores habilitados 

poderiam ministrar qualquer disciplina do grau para o qual estavam habilitados [22, 

art. 79°] (ARAUJO e VIANNA, 2010). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. O Momento Atual 

Nos ultimos anos a didatica das ciencias vem propondo mudancas para 

uma educacao cientifica desejavel para todos. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

recomenda mudancas radicals em relacao ao que se conhece hoje como cursos de 

licenciatura, essa mudanca incluindo principalmente aulas laboratoriais. Buscaremos 

relatar como ocorre a formacao de professores no momento atual nos cursos 

superiores presenciais de Licenciatura em Fisica. 

A formulacao dos Projetos Pedagbgicos dos cursos de Licenciatura em 

Fisica, apontam que devem estar presentes: 

"I - o perfil dos formandos nas modalidades bacharelado e licenciatura; 

II - as competencias e habilidades - gerais e especificas a serem 

desenvolvidas; 

III - a estrutura do curso; 

IV - os conteudos basicos e complementares e respectivos nucleos; 

V - os conteudos definidos para a Educacao Basica, no caso das 

licenciaturas; 

VI - o formato dos estagios; 

E os cursos de formacao devem ter: 

VII - as caracteristicas das atividades complementares; 

VIII - as formas de avaliacao" (CNE/CES, 2002, p.1). 

"I - Flexibilidade do curriculo; 
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II - Carga horaria de 2400 h distribuidas em 4 anos, sendo metade do 

nucleo basico comum e a outra metade em modulos sequenciais 

complementares definidores de enfase; 

ill - Uma monografia ao final do curso a titulo de iniciacao cientifica" 

(CNE/CES, 2001;2002). 

A monografia citada na resolucao de 2002 deve ser apresentada ao final 

do curso, associada ou nao aos estagios, que devem ser realizados em instituicoes 

de pesquisa, Universidades ou Escolas. 

A graduacao em Licenciatura de Fisica foi dividida em dois modulos: um 

nucleo comum geral que apresenta metade da carga hora.ria necessaria para 

obtenc§o do diploma em Fisica, tendo no minimo de 1000 horas de atividades de 

sala de aula, ou de estudos supervisionado ou de laboratories; e um mbdulo 

sequenciais especializado, que possui sub-mbdulos, mas que tambem devem 

totalizar um minimo de 1000 horas-aulas de atividades. Segunda Moreira (2000), a 

estrutura do esquema geral da estrutura curricular e da seguinte forma: 

M6dulo Comum 

Minimo de 1000 horas-aula. 

Modulofe Sequenciais Ekpecializados 

Fisko-Bacharel Fisico-Educador Ftsico- Fisico-Tecndlogo 

(Bacharelado em (Licenciatura em Interdisciplinar (Bacharelado em 

Fisica) Fisica ou Fisica e (Bacharelado em Fisica Aplicada) 

Associada Fisica e Associada) 

Minimo de 1000 Minimo de 1000 Minimo de 1000 Minimo de 1000 

horas-aula. horas-aula. horas-aula. horas-aula. 

Figura 1: Esquema Geral da Estrutura Curricular. Fonte: MOREIRA, 2000, p.97. 

Os profissionais formados em Fisica, devido sua vasta area de atuacao, 

necessitam de qualificacbes profissionais que devem correspondes a objetivos 

claros de formacao para todos os cursos de graduacao em Fisica (licenciados ou 

bachareis), sendo enunciadas aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA compet§ncias essenciais: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1. "Dominar principios gerais e fundamentos da Fisica, estando 

familiarizado com suas areas classicas e modemas; 

2. Descrever e explicar fenomenos naturais, processos e equipamentos 

tecnoldgicos em termos de conceitos, teorias e principios fisicos gerais; 

3. Diagnosticar, formular e encaminhar a solucao de problemas fisicos, 

experimentais ou teoricos, praticos ou abstratos, fazendo uso dos 

instruments laboratoriais ou matematicos apropriados; 

4. Manter atualizada sua cultura cientifica geral e sua cultura tecnica 

profissional especifica; 

5. Desenvolver uma etica de atuacio profissional e a consequente 

responsabilidade social, compreendendo a Ciencia como conhecimento 

historico, desenvolvido em diferentes contextos socio-poiiticos, culturais 

e econ6micos" (CNE/CES, 2001, p.4). 

AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habilidades gerais que devem ser desenvolvidas pelos formandos em 

Fisica, independentemente da area de atuacao escolhida, sao as apresentadas a 

seguir: 

" 1 . Utilizar a matematica como uma linguagem para a expressao dos 

fenomenos naturais; 

2. Resolver problemas experimentais, desde seu reconhecimento e a 

realizacao de medicoes, ate a analise de resultados; 

3. Propor, elaborar e utilizar modelos fisicos, reconhecendo seus dominios 

de validade; 

4. Concentrar esforcos e persistir na busca de solucoes para problemas de 

solucao elaborada e demorada; 

5. Utilizar a linguagem cientifica na expressao de conceitos fisicos, na 

descricao de procedimentos de trabalhos cientificos e na divulgacao de 

seus resultados; 

6. Utilizar os diversos recursos da informatica. dispondo de nocdes de 

linguagem computacional; 

7. Conhecer e absorver novas tecnicas, metodos ou uso de instrumentos, 

seja em medicoes, seja em analise de dados (teoricos ou experimentais); 

8. Reconhecer as relacoes do desenvolvimento da Fisica com outras areas 

do saber, tecnologias e instancias sociais, especialmente contemporaneas; 

9. Apresentar resultados cientificos em distintas formas de expressao. tais 

como relatorios, trabalhos para publicacao, seminarios e palestras" 

(CNE/CES, 2001, p.4). 

As habilidades especificas dependem da area de atuacao, no caso da 

Licenciatura, devem esta incluidas: 

" 1 . O planejamento e o desenvolvimento de diferentes experiencias 

didaticas em Fisica, reconhecendo os elementos relevantes as estrategias 

adequadas; 

2. A elaboracao ou adaptacdo de materials didaticos de diferentes 

naturezas, identificando seus objetivos formativos. de aprendizagem e 

educacionais" (CNE/CES, 2001, p.5). 

Com o Decreto n° 5.626/05 foi incluido a Lingua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) como disciplina curricular obrigat6ria nos cursos de formacao de 
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professores, sem, contudo, deixar claro como ela deve ser incluida no curriculo 

(Brasil, 2005). 

Em relacao aos Estagios Supervisionados, com a Lei n° 11.788/08 os 

cursos foram obrigados a: 

"(i) realizar avaliacao e acompanhamento efetivo, pelo professor supervisor 

do curso de Licenciatura e da escola, das atividades do estagiario; 

(ii) limitar o numero de orientandos por professor ate a razao 10 para 1; 

(iii) definir uma Jornada de atividades inferior a 6 horas diarias e 30 horas 

semanais, alem de outros apontamentos importantes" (Brasil, 2008). 

Os estagios no final do curso dilatam ainda mais o caminho que ha entre 

teoria e pratica e desta forma, a universidade nada mais faz do que jogar esse 

profissional, mal preparado, no mercado de trabalho cada vez mais exigente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. No contexto digital a distancia. 

A Educagao a Distancia (EaD) no Brasil e algo recente e bastante 

discutido no momento atual, por quem esta preocupado com uma sociedade cada 

vez mais conectada em redes de tecnologia digital. Sobre a EaD, Nova e Alves 

(2003), a descreve como: 

"[...] modalidade de transmissao e/ou construcao do conhecimento sem a 

presenca simultanea dos agentes envolvidos [...] O Ensino a Distancia se 

referiria agora apenas as modalidades de ensino cuja aprendizagem nao 

mais estivesse atrelada a presenca fisica dos alunos nas chamadas 

escolas, atendendo a necessidade de uma parcela da populacao que, por 

motivos diferentes, n§o tinha possibilidades de frequentar esses 

estabelecimentos [...]* (NOVA E ALVES, 2003. p. 6). 

Assim, como os outros tipos de educacao a EaD deve levar em 

consideracao os limites e possibilidades de acesso a informacoes e conhecimentos 

sistematizados. Aos poucos podemos perceber que quase todos os paises ja 

comecaram a definir seus posicionamentos sobre o assunto. Podemos perceber isso 

com as polfticas educacionais que incentivam o surgimento de programas de EaD, 

introduzindo limites aos mesmos. A legislagao e apresentada de forma geral, nao 

havendo uma especffica para o curso de Fisica, sendo introduzida no Ensino 

Superior pela LDB 9.394/96. 
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Por meio do decreto N° 5.622, de 19 de Dezembro 2005 a Educacao a 

Distancia e caracterizada como: 

"Modalidade educacional na qual a mediacao didatico-pedagPgica nos 

processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilizacao de meios e 

tecnologias de informacao e comunicacao, com estudantes e professores 

desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos* 

(Brasil, 2005, p. 1). 

Mas, tern a obrigatoriedade de momentos presenciais para: 

"I - avaliacoes de estudantes; 

II - estagios obrigatorios, quando previstos na legislacao pertinente: 

III - defesa de trabalhos de conclusao de curso, quando previstos na 

legislacao pertinente; 

IV - atividades relacionadas a laboratories de ensino, quando for o caso" 

(Brasil, 2005, p. 1). 

De acordo com o decreto n.° 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, os cursos 

ministrados sob a forma de educacao a distancia serao organizados em regime 

especial, com flexibilidade de requisitos para admissao, horarios e duracao, sem 

prejuizo, quando for o caso, dos objetivos e das diretrizes curriculares fixadas 

nacionalmente (Brasil, 1998). E deverao ter a mesma duracao definida para os 

respectivos cursos na modalidade presencial (Brasil, 2005). 

O decreto n°. 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, permite que diplomas ou 

creditos obtidos em cursos a distancia sejam aceitos em qualquer instituicao de 

Ensino Nacional, preconizando a igualdade de reconhecimento entre o e Ensino 

presencial e o a distancia. 

Mesmo a lei garantido um Ensino e Aprendizagem de qualidade, Nova e 

Alves (2003), dizem que a EaD na maioria desses cursos concebem uma educacao 

limitada e tradicional reproduzindo o mesmo modelo pedagbgico ja saturado, como 

espelhos da educacao presencial, impedindo a exploracao de novas metodologias 

de ensino, nao sendo a grande inovacao educacional dos ultimos tempo como 

apresentadas. 

Apresentamos aqui os aspectos legais que permearam a formacao de 

professores de Fisica desde o periodo colonial ate o digital a distancia. 



CAPiTULO 3 
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O trabalho docente, o Ensinar requer do profissional da educacao muita 

criatividade e dominio de conhecimento, dominando as diversas areas do saber e 

contextualizando-as, fazendo com que os alunos compreendam os conhecimentos 

cientifico de forma prazerosa e concreta, onde a teoria deve estar conectada com a 

pratica. 0 papel do professor consiste em agir como mediador entre os conteudos 

da aprendizagem e para absorcao dos mesmos. Segundo Freire (1996): 

"O bom professor e o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno ate a 

intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula e assim um desafio 

e nao uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, nao dormem. Cansam 

porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem 

suas pausas, suas duvidas, suas incertezas" (FREIRE, 1996. p. 96). 

Ainda segundo o autor: 

"O professor autoritario, o professor licencioso, o professor competente, 

serio, o professor incompetente, irresponsavel, o professor amoroso da vida 

e das gentes, o professor mal-amado, sempre com raiva do mundo e das 

pessoas, frio, burocratico. racionalista, nenhum deles passa pelos alunos 

sem deixar sua marca" (FREIRE, 1996. p. 73). 

0 professor deve ser um professor pesquisador, o qual deve repensar 

satisfatoriamente o seu processo pedagbgico, procurando novos elementos que 

melhorem suas praticas educacionais. Mas o que percebemos e que a disciplina de 

Fisica continua sendo trabalhada como uma receita, de forma tradicional, desde o 

periodo colonial. Precisando ser aplicados novos conceitos, de forma a atrair os 

alunos, incentivando-os a investigar e compreender os fenomenos fisicos, o que se 

toma dificil se os professores nao forem habilitados para lecionar Fisica ou n§o 

conhecem os conteudos. Para Rosa e Rosa (2005), ensinar Fisica e: 

"[...] mais do que proporcionar o dominio dos seus conceitos ou fen&menos, 

e oportunizar um aprimoramento do aluno enquanto pessoa [...]" (ROSA e 

ROSA, 2005, p. 16). 
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Zanetic (2005) refere-se ao Ensino da Fisica como cultura, sugerindo 

abordagens que examinam a "Fisica e Cultura" na escola, no qual os jovens 

deveriam vivenciar um ambiente escolar e cultural rico e estimulador, que possibilite 

o desabrochar da curiosidade epistemolbgica; no contexto social, no qual as ciencias 

naturais, particularmente a Fisica, comecaram a se transformar numa verdadeira 

instituicao social, melhorando cada vez mais as vidas das pessoas, facilitando seus 

trabalhos, e tendo seu maior destaque no seculo XX; e na literatura (1905-1980) 

apresentando alguns cientistas e escritores como: Dante Alighieri (1265-1321) com 

seu poemazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A divina come'dia; "Lamia", escrito por Keats em 1820, entre outros que 

conseguiram relacionar Ciencia e Literatura, ressaltando dessa forma, a 

multidisciplinaridade da Fisica. Sendo contra o Ensino da Fisica a partir do momento 

em que os alunos decoram apenas formulas para resolver problemas e, colocando 

que todo professor, independente da disciplina que ensina, e professor de leitura e 

esta pode ser transformada numa atividade interdisciplinar envolvendo os 

professores de Fisica, Portugues e Historia. 

Moreira (2000) se posiciona contrario diante da aplicacao do livro texto 

como unica ferramenta de aprendizagem, n§o sb do livro texto, mas de qualquer 

outra ferramenta que seja exclusiva, apresentando que no Ensino Medio o Ensino da 

Fisica atualmente sb se ensina o que cai nos vestibulares; e no Ensino Superior, o 

livro de texto determina o piano de Ensino da disciplina. 

Uma das questbes que preocupa a pesquisa sobre formacao inicial de 

professores se remete as dificuldades de operar mudancas, ou evolucbes, nessas 

crencas dentro do ambito dos programas de formacao inicial. Crencas educacionais 

se originam de uma maneira mais intensa, durante o periodo em que o futuro 

professor se encontra na situacao de aluno da Educacao Basica e e nesse periodo o 
UJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que ele constrbi uma aprendizagem por observaca.o, formas peculiares de entender 

os processos de Ensino e Aprendizagem, ou seja, seu professor e seu modelo, se o 

mesmo passou por processos de aprendizagem rigorosos, no futuro como professor 

utilizara os mesmos metodos de Ensino (BEJARANO e CARVALHO, 2004). c > , 
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Sobre isso Fuller (1969), fala que os cursos de Educacao, na formacao 

inicial, podem representar esforcos que "sao inuteis" e afirma "que os alunos dos 

cursos de formacao inicial nao estao preparados para se beneficiar dos cursos da 
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educacao". Posiciona-se claramente com uma visao mais pessimista das 

possibilidades de que os programas de formacao inicial consigam empreender 

mudancas substanciais nos sistemas de crencas dos futures professores (FULLER, 

1969zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud BEJARANO e CARVALHO, 2004). 

Segundo Porten e Rivera (1998) o conhecimento profissional e constituido 

de quatro elementos: "0 saber academico, as teorias implicitas, os principios e 

crencas e as rotinas e guias de acao" (PORLAN e RIVERO, 1998 apud SHINOMIYA 

e ARAUJO, 2009; p. 1). 

O saber academico gerado na formacao inicial que na maioria dos casos, 

atende a uma Ibgica disciplinar; as teorias implicitas que se referem mais a um nao-

saber do que a um saber no qual o aluno aprende escutando, retendo e 

memorizando os conceitos sem que ideias previas interfiram no processo de 

aprendizagem; os principios e crencas conjunto de ideias conscientes que os 

professores desenvolvem durante o exercicio da profissao; e as rotinas e guias de 

acao que constituem o saber mais prbximo da conduta profissional que resiste a 

mudancas (SHINOMIYA e ARAUJO, 2009). 

Saviani (1996) considera saberes que todo educador deve dominar: 

"O saber atitudinal, relacionado ao dominio da disciplina, pontualidade, 

organizacao, entre outros; o saber critico-contextual, referente ao retrato 

sociocultural da sociedade na qual a tarefa educativa se insere; o saber 

didatico-curricular, associado ao dominio das formas de organizacao e 

realizacao da atividade educativa; e os saberes especificos e pedagogicos, 

referentes aos conhecimentos especificos que integram cada disciplina 

curricular e as teorias educacionais relacionadas ao processo ensino-

aprendizagem" (SAVIANI, 1996zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud ROSA e ROSA, 2007; p. 2). 

Propondo Fuller tres fases de preocupacoes educacionais que sao: 

LU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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• "A fase do pre-ensino. caracterizada pela escassa ou inexistente 

experience de ensino do sujeito; 

• Fase de preocupacao denominada primetros contatos com o ensino, 

auto- centrado no professor novato; 

• A fase de preocupacao posterior, dirigindo-se mais aos proprios 

alunos, seus ganhos e seus processos de aprendizagem" (FULLER, 1969 #*« 

apud BEJARANO e CARVALHO, 2004; p. 165). • > 

Ja. Beach e Pearson (1998) estudam as principals tensbes e conflitos que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZD 

surgem no inicio da carreira e dizem que: 
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• "Os participantes nao conseguem progresso com os estudantes; 

• Nao concordam com as crencas educacionais dessas pessoas, mas 

nao sabem como reconciliar essas diferencas; 

• Os conflitos relacionados tambem a questao de curriculos e instrucao; 

• Conflito institucionar (BEACH e PEARSON, 1998zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud BEJARANO e 

CARVALHO, 2004; p. 166). 

Qualquer professor novate seja ele jovem ou de meia idade passa pelas 

mesmas preocupacoes. pois sao fases cruciais para seu inicio de carreira. As 

dificuldades e desafios encontrados por professores no processo de Ensino e 

Aprendizagem da Fisica sao inumeros e conhecidos. A seguir, apresentaremos 

alguns desses desafios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1. Desafios 

O Ensino da Fisica e alvo de criticas, por ser, em sua maioria, um Ensino 

essencialmente te6rico, livresco, nao preparando o aluno para entender o mundo 

fisico que o cerca, nem para ingressar no Ensino Superior. O que nos leva, a 

examinar as causas dessas criticas e fazermos algumas perguntas, como: 0 baixo 

salario pago aos professores contribui como fator negativo nas condicoes de Ensino. 

Mas sera que sb os baixos salarios tern contribuido para o baixo nivel da educacao 

brasileira? Os governos tern contribuido com apoio aos professores, material 

didatico, diminuicao do numero de alunos na sala de aula, para melhoria desse 

Ensino? Que tipos de metodologias estao sendo utilizadas por esses professores? 

Ate que ponto tern conhecimento sobre teorias de aprendizagem e de 

desenvolvimento mental? Por que as aulas de laboratbrio nao sao ministradas em 

maior numero? 

Segundo o estudo realizado por Rezende e Ostermann (2005), os 

problemas enfrentados, apresentados pelos professores entrevistados para o Ensino 

e Aprendizagem na Fisica em escolas publicas, sao: Insatisfacao com os metodos 

tradicionais de Ensino; Insuficiencia do livro-texto; Dificuldades para usar o 

laboratbrio didatico de Fisica; Dificuldades para usar as tecnologias da informacao e 

comunicacao; Dificuldade para transpor as teorias de aprendizagem para a sala de 

aula; Dificuldade para contextualizar o conteudo; Pouco tempo para planejamento da 

avaliac§o da aprendizagem; Dificuldades decorrentes do Vestibular; Deficiencias 
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cognitivas do aluno; Atitude desfavoravel do aluno; Falta de perspective e de 

interesse do aluno; Indisciplina do aluno. 

Muitos desses professores sao conscientes de que estao ensinando de 

forma tradicional, associado ao excessivo formalismo matema.tico, alguns por falta 

de tempo para planejar as aulas, por ter que exercer outra profissa.o ou ter que 

acumular mais de um emprego, pelo baixo salario pago aos professores da rede 

publica. 

A falta de apoio do govemo ao Ensino Publico 6 notbria, quando falamos 

de estrutura nas escolas, falta de recursos fisicos e humanos; falta de materials 

didatico-pedagbgicos, sendo o livro-texto muitas vezes o unico material didatico 

utilizado e muitas vezes considerados insuficientes; a falta de lab-oratorios, os quais 

seriam muito importantes para demonstrar conceitos e leis fisicas; a supedotacdo 

das salas de aulas dificulta o Ensino e Aprendizagem, dificultando o trabalho dos 

professores no qual a grande maioria nao tern interesse em aprender, pois nao 

acreditam que a educacao garanta seu futuro profissional. Algumas caracteristicas 

dos alunos tambem estariam influenciando no processo de Ensino e Aprendizagem 

como: as deficiencias cognitivas, falta de disciplina em sala de aula e a falta de 

interesse pela educacao. 

Os professores precisam romper essas barreiras, para que possamos ter 

uma educacao de qualidade, garantindo o futuro do alunado. Porem, os govemos 

devem contribuir para a melhoria do mesmo, haja vista ser um dever seu 

proporcionar acesso a uma educacao de qualidade. 
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As diferentes competencies e habilidades dos alunos podem ser 

identificadas utilizando metodologias de Ensino que melhoram o rendimento e 

inclus3o dos alunos, motivando-os ao desenvolvimento da curiosidade de como 

acontecem os fenomenos fisicos. As modalidades didalicas usadas no Ensino 

das disciplinas cientificas dependem, fundamentalmente, da concepcao de 

aprendizagem de Ciencia adotada. 

As metodologias de Ensino e Aprendizagem foram criadas para que 

os alunos aprendam com mais facilidade e possam aproveitar tudo o que o 

Ensino e a educacao Ihes oferecem. E as praticas pedagogicas sao 

diferenciaveis pelos professores nas escolas publicas e particulares, em funcao 

dos recursos que a escola particular oferece e da limitacao desses recursos na 

escola publica bem como da diferenca entre os perfis dos alunos de ambas as 

instituicoes (BEJARANO e CARVALHO, 2004). Algumas dessas metodologias 

e praticas pedagogicas serao apresentadas a seguir. 

Nas propostas de aprendizagem apresentadas por Skinne (psicologo 

que conduziu trabalhos pioneiros em psicologia experimental e foi o propositor 

do Behaviorismo Radical, abordagem que busca entender o comportamento 

em funcao das inter-relacbes entre a filogenetica, o ambiente (cultura) e a 

historia de vida do individuo), a escola deve direcionar os comportamentos dos 

alunos segundo final id ades sociais preestabelecidas, transmitindo 

conhecimentos e comportamentos eticos, culturais, praticos e sociais 

adequados. Sendo o professor responsavel pela transmissao do conhecimento, 

administrando, planejando e analisando essa transmissao, conseguindo um 

comportamento adequado do aluno. Tomando-se os alunos dependentes dos 

conhecimentos e informacbes do professor, sendo reprodutor desses 

conhecimentos e acumulando os conteudos repassados. A avaliacao era feita 

para verificar a capacidade dos alunos de atingirem os objetivos propostos. 
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Para Skinner, o melhor metodo de aprendizagem em sala de aula e o 

mecanico, propondo uma analise funcional de relacoes entre estimulos e 

respostas (PRASS, 2008). 

A metodologia Piagetiana baseia-se nos estudos de psicologia 

conduzidos por Jean Piaget, que enfoca o carater social do processo de 

aprendizagem e cbnsidera que, alem do dominio dos conhecimentos e 

necessaria uma adequacao pedagogica as caracteristicas do aluno, onde o 

desenvolvimento cognitivo divide-se em diferentes estagios e diferentes faixas 

eta.rias, cada uma com suas caracteristicas na construcao do conhecimento 

(PRASS, 2008; HORNES, GALLERA e SILVA, 2009). Para Moreira (1999), o 

desenvolvimento cognitivo, distingue-se em quatro periodos gerais: sensbrio-

motor, pre-operacional, operacional-concreto e operacional formal. 

O uso de abordagem histbrica da Ciencia no Ensino e necessaria. 

podendo criar uma situacao mais propicia para que o aluno possa 

contextualizar os conceitos estudados e ter a possibilidade de fazer uma 

retomada histbrica desses mesmos conceitos fisicos, permitindo vincular o 

conhecimento cientifico ao contexto histbrico aplicado, como a Fisica de 

Aristbteles, a Fisica medieval, as origens da meca.nica e o mecanicismo, como 

s§o previstos nos PCNs. 

"Desenvolver uma etica de atuacao profissional e a consequente 

responsabilidade social, compreendendo a ciencia como 

conhecimento histdrico, desenvolvido em diferentes contextos socio-

polftico, culturais e economicos" (Brasil, 1999. p. 63). 

Devido a esses fatores a abordagem da historia no Ensino da Fisica 

contribui para que os alunos se manifestem de uma maneira diferente em 

relacao a disciplina, que descubram uma Fisica de desafios que possibilitem 

novas descobertas no seu desenvolvimento pessoal. 

A Fisica, enquanto ciencia que estuda a natureza possui um forte 

aliado para desvenda-la que e a experimentacao 

Atividades experimentais aproximam os alunos do seu universo e do 

universo cientifico, que se percebem como construtores de conhecimento e 
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descobridores de leis e principios cientificos nessas atividades, na formulacao 

e testagem de hipbteses, na coleta e no registro de dados, na apresentac§o 

dos resultados e etc, proporcionando aos alunos o trabalho pratico e o 

exercicio do raciocinio cientifico. Mas, deve ficar claro que a experimentac3o 

na escola media tern funcao pedagogica, podendo ser realizadas na sala de 

aula, por demonstracao, em visitas e por outras modalidades, nao 

desvinculando a "teoria e pratica". 

A maioria dos docentes destaca a importancia do laboratbrio no 

Ensino da Fisica, porem nao os utilizam: o que tern dificultado a insercao de 

aula experimentais. Sobre isso Pinho Alves (2000), afirma: 

"[...] a aceitacao tacita do laboratbrio didatico no ensino de Fisica e 

quase um dogma, pois dificilmente encontramos um professor de 

Fisica que negue a necessidade do laboratorio" (PINHO ALVES, 

2000. p. 175). 

O autor chama a atencao que os professores percebem a 

importancia das atividades experimentais e que contribuem para o processo 

Ensino e Aprendizagem da Fisica, contudo e necessario se ter clareza e 

consciencia dos fins a que este Ensino se propbe, ao mesmo tempo em que e 

necessario estabelecer regras especificas para a sua utilizacao. 

Outros recursos que se tern inserido no Ensino e Aprendizagem da 

Fisica sao as Tecnologias da Informacao e Comunicacao (TIC), sendo uma 

mediacao pedagogica a ser conduzida pelo professor tornado mais faceis as 

rotinas de ensinar e aprender, atentando os alunos a resolverem situacbes e 

problemas, as TICs facilitam o acesso a pesquisa e troca de ideias, o 

LU 

possibilitando a busca de informacao e construcao de conhecimentos 

(FIOLHAIS e TRINDADE, 2003). 

O Ministerio da Educacao propbe a insercao das TICs como 

propostas das tecnologias da informacSo, sendo prevista nos Para.metros 

Curriculares Nacionais (PCNs), no sentido de contribuir na aprendizagem 

significativa e na necessidade dessa insercao. Nesse sentido corroboramos 

com os PCNs (1998) quando afirma que: 

j 
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"0 desenvolvimento das tecnologias da informacao permite que a 

aprendizagem ocorra em diferentes lugares e por diferentes meios. 

Portanto, cada vez mais as capacidades para criar, inovar, imaginar, 

questionar, encorrtrar soiucoes e tomar decisoes com autonomia 

assumem importancia [...]° (BRASIL, 1998, p. 138). 

Baseado no texto acima percebemos que a insercao das TICs e 

provocada pelos desenvolvimentos na area tecnolbgica, possuindo estas, 

influencias diretas na aprendizagem e no modo de agir e pensar da sociedade. 

Os PCNs (1998) apresentam propostas para a inserc§o e uso das 

TICs como uma metodologia de auxilio no processo de Ensino e Aprendizagem 

com: 

"A incorporacao das inovacoes tecnologicas so tern sentido se 

contribuir para a melhoria da qualidade do ensino. A simples 

presenca de novas tecnologias na escola nSo e, por si so, garantia de 

maior qualidade na educacao, pois a aparente modemidade pode 

mascarar um ensino tradicional baseado na recepcao e na 

memorizacao de informacoes" (BRASIL, 1998 p.140). 

O que mostra que o uso das tecnologias no Ensino deve ser feito de 

forma a contribuir para a melhoria da Educacao, nao sendo deixado de lado o 

uso de outras metodologias de Ensino, assim garantindo possivelmente uma 

aprendizagem significativa. 

Outra reflexa.0 importante feita e sobre o uso de praticas ludicas no 

Ensino da Fisica que podem ser utilizados em sala de aula como: forma de 

apresentar o conteudo, avaliar a aprendizagem de conceitos, revisar relevantes 

conteudos, ilustrar aspectos importantes dos conteudos desenvolvidos. 0 uso 

dos jogos didaticos deve criar um ambiente favoravel para a aprendizagem de 

conceitos, despertando o interesse dos jovens para o Ensino das Ciencias e o 

desenvolvimento intelectual e com isso as possibilidades de trabalho tomam-se 

grandes, assim como a produtividade ja que a mediacao dos conteudos acaba 

sendo facilitada. (FILGUEIRA e SOARES, 2008). 

Apesar de todas as mudancas, ainda prevalece a tendencia de 

curriculos tradicionalistas no qual o professor e a figura central e a transmissao 

de conhecimentos e feita atraves da aula, numa sequencia pre-determinada e 

expositiva, enfatiza a repeticao de exercicios com exigencia de memorizacao 
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0 professor e quem e primeiramente ativo, enquanto que os alunos adquirem o 

conhecimento transmitido sem haver comunicacao entre eles. Sendo o sistema 

de avaliacao, feito por meio de teste, que mede a quantidade de informacao 

absorvida pelo aluno (HORHNKE e LUTZ, 2005). 

Apresentaremos a seguir a teoria da aprendizagem significativa, no 

qual os conhecimentos adquiridos devem se relacionar com o conhecimento 

previo do aluno. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1. Teoria da Aprendizagem Significativa 

David Paul Ausubel propbs uma teoria, conhecida por Teoria da 

Aprendizagem Significativa, atraves da qual afirma que a partir de conteudos 

que individuos ja possuem na Estrutura Cognitiva definida como o conjunto 

global de ideias sobre determinado assunto, disciplina ou mesmo conjunto total 

de pensamentos de um individuo, e a forma com que sao organizadas; 

definindo que aprendizagem pode ocorrer (AusubelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et at, 1983 apud 

YAMAZAKI, 2008). O conteudo previamente detido pelo individuo representa 

um forte influenciador do processo de aprendizagem, aonde o aluno chega a 

escola com conhecimentos empiricos, chamados comumente de senso comum 

e originados da sua interac§o com o cotidiano e com os outros conhecimentos. 

A aprendizagem significativa ocorre quando a nova informacao 

ancora-se em conceitos ou proposicbes relevantes, preexistentes na estrutura 

cognitiva do aprendiz, denominadas de conceitos subsuncores (MOREIRA, 

1999 apud HORNES, GALLERA e SILVA, 2009). Sobre isso, Carmo Filho 

(2004) afirma que: ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zj 
m i 

"Uma das condicoes para a ocorrencia da aprendizagem significativa 

e que o material a ser aprendido seja relacionavel (ou incorporavel) a -

estrutura cognitiva do aprendiz. [...] A outra condicao e que o aprendiz 7 ..' 

manifeste uma disposicao para relacionar de maneira substantiva e ^ 

nao-arbitraria o novo material a estrutura cognitiva" (CARMO FILHO, £r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
et. all., 2004 apud HORNES, et. all., 2009. p.497- 498). -5 

< 
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A Aprendizagem Significativa se divide em tres tipos: a 

aprendizagem representacional que atribui significados a simbolos como, por 

exemplo, valores sonoros vocais a caracteres linguisticos; a aprendizagem de 

conceitos e uma extensa.o da representacional, mas num nivel mais 

abrangente e abstrato; a aprendizagem proposicional e o inverso da 

Representacional. Necessita e claro do conhecimento previo dos conceitos e 

simbolos, mas seu objetivo e promover uma compreensao sobre uma 

proposicao atraves da soma de conceitos mais ou menos abstratos. 

A atencSo de Ausubel este constantemente voltada para a 

aprendizagem, tal como ela ocorre na sala de aula, no dia-a-dia da grande 

maioria das escolas. Para ele, o fator isolado que mais influencia a 

aprendizagem e aquilo que o aluno ja sabe (cabe ao professor identificar isso e 

ensinar de acordo). (MOREIRA, 1999,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud HORNES, GALLERA e SILVA, 

2009). 
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Baseando- se nos pressupostos de que o Ensino da Fisica no Brasil vem 

sendo desenvolvido por profissionais formados em outras areas ou sem nenhuma 

formacao e a forma comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA esta sendo apresentada essa ciencia junto a escola 

basica - Ensino Medio, que surgiu o interesse em investigar atraves dos alunos da 

Universidade Federal de Campina Grande-Centro de Educacao e Saude 

(UFCG/CES) o processo pelo qual o Ensino da Fisica vem sendo desenvolvido na 

Escola Basica e o tipo de formacao dos profissionais que desenvolvem o papel de 

professor na mesma. 0 foco principal deste estudo esta relacionado a quem esta 

regendo a disciplina de Fisica no Ensino Medio, e como esta sendo o processo de 

Ensino e Aprendizagem. 

Pnmeiramente o estudo consistiu na identificacao e localizacao de fontes 

como: livros, artigos, documentos e textos na internet sobre o Ensino da Fisica, seus 

aspectos histbricos e as tendencias atuais. Depois, realizou-se uma pesquisa junto 

aos alunos dos cursos da UFCG/CES, que cursaram o Ensino Medio em v£rias 

regibes do Brasil, com o objetivo de coletar dados que permitissem discutir e 

analisar a situacao apresentada e identiftcada de antemao. O universo da pesquisa 

e representado por cento e vinte (120) alunos da Unidade Academica de Educacao 

(Fisica, Quimica, Matematica e Biologia) e noventa e seis (96) alunos dos cursos da 

Unidade Academica de Saude (Farm£cia, Nutric§o e Enfermagem) da UFCG/CES. 

A coleta de dados foi realizada durante o periodo 2010.2 e 2011.1 atraves 

do questionario planejado e estruturado previamente (ANEXO), o qual permitia ao 

aluno informante, sua liberdade de expressao ao final do mesmo. Buscamos atraves 

dos questionarios identificar diversos elementos relacionados com os sujeitos 

investigados: idade, sexo e a trajetoria escolar deles antes de ingressarem na 

universidade. Foram distribufdos e respondidos um total de duzentos e dezesseis 

(216) questionarios com alunos dos turnos manh§ e noite. 
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RESULTADOS E DISCUSSOES 

6.1. Analise dos questionarios dos cursos de Fisica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Denotamos que os alunos do curso de licenciatura em Fisica da 

UFCG/CES sio oriundos de diversos estados brasileiros e possuem uma idade 

media de vinte e quatro (24) anos sendo a maioria do sexo masculino, onde essa 

media aritmetica foi calculada somando todas as idades e dividindo pelos numeros 

de alunos (Figuras 2 e 3). 

IDADE 

• 16 a 20 Anos 

• 21 a 25 Anos 

• 26 a 30 Anos 

• Acima de 31 

Anos 

Figura 2: Idade alunos do curso de Fisica 

SEXO 

• Masculino 

• Feminino 

Figura 3: Sexo dos alunos do curso de Fisica 
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Os dados do perfil indicam uma homogeneidade no curso de Fisica, de 

alunos que chegam a Universidade oriundos de Escolas Publicas, sendo que 

apenas 5% dos alunos s3o oriundos de Escolas Particulars. Quadro este oposto ao 

que geralmente encontramos nas demais Instituicoes de Ensino Superior (IES), 

onde as maiores porcentagens sao de alunos vindos de Escolas Particulars, o que 

proporciona uma maior chance de ingresso no Ensino Superior. Como ressalta 

Castro (2001), 

"[...] a extrema fragilidade do nosso primario e secundario faz com que as 

classes sociais sejam peneiradas e que as mais pobres estejam 

extraordinariamente sub-representadas no nivel superior. Isso nao e 

culpado ensino superior. Ele apenas herda a iniquidade dos niveis mais 

baixos de educacao" (CASTRO, 2001, p. 120). 

Castro (2001) destaca a fragilidade no Ensino Primario e Secundario, o 

que faz com que as classes menos favorecidas tenham um bom desempenho para 

que consigam ingressar no Ensino Superior. 

VOCE ESTUDOU O ENSINO MEDIO EM 
ESCOLA, PARTICULAR OU PUBLICA? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Publica 

I Particular 

Figura 4: Tipo de escola que os alunos do curso de Fisica estudaram o Ensino Medio 

Interessados em compreender um pouco mais sobre a realidade deste 

Ensino, fizemos um levantamento das cidades em que os alunos entrevistados 

cursaram o Ensino Medio (Figura 5). 

A grande maioria dos alunos estudaram nas cidades da regiao do 

Curimatau paraibano, tendo 26% dos alunos do curso de Fisica estudado na cidade 

de Cuite - PB, onde possui apenas um professor Licenciado em Fisica atuando no 

Ensino Medio (SANTOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et a/., 2010). 

o 
LU 

£9! 

2D 
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REGIOES ONDE CURSOU O 

ENSINO MEDIO? 

• Sendo PB 

• Curimatau PB 

• Curimatau RN 

• Sao Jose do Egito-PE 

• Outras regioes da PB 

• Outras regioes do RN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 5: Regioes onde os alunos do curso de Fisica estudaram o Ensino Medio 

Grande parte dos alunos nao gosta da disciplina de Fisica, sendo 

considerada um "bicho papao" e justificam que a mesma e puramente Matematica e 

por nao gostarem de Matematica nao gostam da Fisica, dizem que a Fisica nao faz 

parte do seu cotidiano. Diante disso perguntamos se os alunos entrevistados 

gostavam de Fisica (Figura 6). 

VOCE GOSTAVA DE FiSICA NO ENSINO 
MEDIO? 

• Sim 

• NSo 

• Mais ou menos 

Figura 6: Os alunos do curso de Fisica que gostavam de Fisica no Ensino Medio 

Ao perguntarmos sobre a aptidao pela Fisica no Ensino Medio verificamos 

que 69% dos alunos afirmaram gostar da Fisica, podendo ser justificado, talvez, por 

que os alunos ja possuiam aptidao pelas Ciencias Exatas. 

Ao longo dos anos, percebemos uma ampliacao do Ensino Medio em todo 

pais e em consequencia amplia-se a necessidade de professores aptos a lecionar 
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Fisica. Entretanto, as IES nao dao conta da formacao de professores de Fisica 

(INEP, 2010; ATAlDEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et. a/., 2011). Diante do exposto, com a finalidade se suprir a 

falta de professores de Fisica no Ensino Medio, os governantes contratam de forma 

emergencial professores que nao possuem formacao em Licenciatura em Fisica, 

proporcionando cada vez mais uma formacao precaria e alunos sem visao de 

mundo, contradizendo o que vem almejado nos PCNs. Dessa forma, 

"O processo de educacao escolarizado no Brasil vem sendo construido ao 

longo dos anos fortemente apoiados em questoes de ordem politica, o que 

de certo modo, tern proporcionado um descaso e uma falta de compromisso 

com a formacao cultural, moral, intelectual e cientifica do nosso povo [...]" 

(ROSA e ROSA, 2005, p. 3). 

Diante desse fato, perguntamos aos entrevistados o nivel de escolaridade 

de seus professores de Fisica no Ensino Medio (Figura 7). 

SEU PROFESSOR DE FISICA NO ENSINO 
MEDIO ERA FORMADO? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Sim, em apenas uma 

das series 

• Sim, em apenas duas 

• Sim, nas tres 

• Nao 

Figura 7: Os professores dos alunos do curso de Fisica que eram formados 

Os resultados encontrados contradizem as pesquisas realizadas ao longo 

do tempo no qual a grande maioria dos professores de Fisica nao sao formados, 

como podemos ver no texto de Pinto e Massunaga (2005): 

"[...] a falta de professores de Fisica gera uma realidade na qual a disciplina 

Fisica e ministrada por professores ou profissionais de outras areas. Diante 

do quadra diagnosticado, para que o ensino de Fisica possa atingir sua 

potenciaiidade maxima na educacao brasileira e necessario: 

- Aumentar a capacidade de formacao inicial de professores de Fisica. 

- Criar condicdes para formacao continuada dos atuais professores de 

Fisica. 

- Diagnosticar com profundidade a formacao dos atuais regentes da 

disciplina Fisica e dar a este uma formacao continuada de forma a suprir, 

tambem, as deficiencias da formacao inicial." (PINTO e MASSUNGA, 2005. 

p. 3). 
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Pois 71% dos alunos do curso de Fisica responderam que seus 

professores eram formados mesmo em Fisica ou na a>ea de ciencias exatas (Figura 

8), sendo 46% nas tres series do Ensino Medio. Mas, ainda podemos perceber que 

31% possuiram professores que nao eram formados. Um dos entrevistados 

respondeu que nao teve aula de Fisica no Ensino Medio porque fez Magisterio. 

Em contrapartida, encontram-se cada vez mais nas salas de aulas 

professores de Fisica com formacao em outros ramos do saber, ao qual citamos: 

professores formados em Ciencias Humanas, Ciencias Sociais, licenciados em 

Ciencias Exatas (exceto Fisica), Ciencias Biologicas e ainda ha casos daqueles que 

apenas concluiram o Ensino Medio (Figura 8). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q U A L A A R E A D E F O R M A C A O ? 

• Ciencias exatas 

• Ciencias humanas 

• Ciencias sociais 

• Nao sabe 

Figura 8: Area de formacao dos professores dos alunos do curso de Fisica 

Sobre a area de formacao 18% dos alunos do curso de Fisica 

responderam que seus professores eram formados na area de Ciencias Humanas 

(Historia, Geografia) o que dificulta o Ensino e Aprendizagem dos alunos, haja visto 

que esse profissionais nao sao habilitados para lecionar Fisica. 

O processo de Ensino e Aprendizagem deve ser feito de forma que os 

alunos absorvam os conteudos, para isso sao utilizadas metodologia de Ensino que 

facilitam esse processo. A partir disso perguntamos aos alunos quais metodologias 

utilizadas pelos seus professores do Ensino Medio (Figura 9). 



41 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Tradicional/Matematica 

I Tradicional/Teorias 

l Tradiciona I/Experimental 

I Experimental 

I Ludica 

l TIC 

l Outras 

Figura 9: Metodologias de Ensino utilizadas pelos professores dos alunos do curso de Fisica 

A metodologia de Ensino mais utilizada pelos professores no Ensino 

Medio e as aulas tradicionais com formalismo matematico e com abordagens 

tebricas, 20% tiveram aulas parte tradicional e parte experimental e apenas 2% dos 

alunos tiveram aulas ludicas. 

0 grafico a seguir refere-se a como os alunos avaliam as aulas de Fisica 

durante o seu Ensino Medio. 

COMO VOCE AVALIAS AS AULAS DE 
FlSICA NO ENSINO MEDIO? 

I btima 

I Boa 

I Regular 

I Ruim 

I Pessima 

Figura 10: Como os alunos do curso de Fisica avaliam as aulas 

Nota-se nas respostas que a maioria considerava as aulas regulares e 

apenas 3% consideravam as aulas pessimas. A seguir, enfatizamos alguns relates 

dos alunos. 

O 

EG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CD 
O 
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"As aulaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sao na maioha das vezes tedricas, quase nao utilizam o 

laboratorio, nem mesmo aulas diferentes." 

"As aulas serviam quase somente para cumprir o cronograma." 

"As aulas eram sempre adeptas de demonstragdes matematicas, pois o 

professor colocava as fdrmulas no quadro e os respectivos valores para serem 

substituidos na equagao. A parte tedrica nunca era principal e muito menos a 

abordagem histdrica para a possivel compreensSo dos fatos fisicos e dos 

conhecimentos que possufmos atualmente." 

"Mediante a carga hoiHria baixa, o despreparo profissional e as mas 

condigdes do laboratdrio de Fisica (abandonado) era impossivel uma aula 

adequada." 

"0 docente se prende ao livro didatico, nao contextualiza, nao instrumenta 

as aulas e geralmente suas aulas sao voltadas aos problemas matematicos." 

"Apenas abordagens matema'ticas sem conceitos. Ou seja, 

desinteressantes." 

Alguns alunos disseram que tinham aulas parte experimentais e parte 

teoricas, o que fazia com que as aulas fossem prazerosas. Mesmo os alunos que 

nao possuem atividades praticas ou outras formas de metodologias, sabem de suas 

importcincias, vendo como uma alternativa que permite uma melhor compreensao do 

conteudo tebrico, funcionando como metodos facilitadores da aprendizagem. Outros 

justificaram pela falta de formac§o dos professores, sendo alguns formados em 

Quimica e Matematica. Oito (8) alunos nao justificaram sua resposta. O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LU 
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6.2. Analise dos questionarios dos cursos da UAE 
o 
o 

Os alunos dos demais cursos da Unidade Academica de Educac§o (UAE) L L . 

(Biologia, Quimica e Matematica) da UFCG/CES possuem uma idade media de 
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27,85 anos, onde essa media aritmetica foi calcuiada somando todas as idades e 

dividindo pelos numeros de alunos (Figura 11). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IDADE 

116 a 20 Anos 

121 a 25 Anos 

126 a 30 Anos 

I Acima dos 30 Anos 

Figura 1 1 : Idade dos alunos da Unidade Academica de Educacao 

A figura acima mostra que 38% dos alunos tern idade entre 16 a 20 anos. 

45% tern idade entre 21 a 25 anos e 17% tern idade acima de 26 anos. 

Um percentual de 59% dos alunos respondentes e do sexo feminino, isso 

ocorre principalmente no curso de Biologia (Figura 12). 

SEXO 

I Masculino 

I Feminino 

Figura 12: Sexo dos alunos da area de educagao 

Diferentemente dos alunos dos cursos da area de Saude (mostraremos a 

seguir) os dos cursos de Licenciatura s3o originarios de Escolas Publicas (Figura 

13). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Li i 

CO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o 
o 
u . 
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VOCE ESTUDOU O ENSINO MEDIO EM 
ESCOLA PARTICULAR OU PUBLICA? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Publica 

I Particular 

Figura 13: Tipo de escola que os alunos da area de educacao cursaram o Ensino Medio 

Apenas 13% dos alunos estudaram em Escolas Particulares e 87% 

estudaram em Escolas Publicas. Partindo dai, procuramos analisar em que cidades 

esse alunos estudaram. 

REGIOES ONDE CURSOU O ENSINO 
MEDIO 

• Serido PB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2% 1% 

• Curimatau PB 

• Curimatau RN 

• Outras Regioes da PB 

• Outras Regioes do RN 

• Cod6- MA 

Figura 14: Regiao onde os alunos dos cursos da area de educacao cursaram o Ensino Medio 

A figura acima mostra que os alunos estudaram em escolas do estado da 

Paraiba que corresponde a 84% dos alunos, sendo 46% da Regi§o do Curimatau, 

15% no Rio Grande do Norte e apenas um dos alunos estudou no estado de 

Maranhao. 

Ja que em varios casos os alunos nao gostam da disciplina, ficamos 

interessados em avaliar a aptidao dos respondentes pela Fisica no Ensino Medio 

(Figura 15). 
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VOCE GOSTAVA DE FlSICA NO ENSINO 
MEDIO? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Sim 

• Nao 

• Mais ou menos 

Figura 15: Os alunos dos cursos da area de educacao que gostavam de Fisica no Ensino Medio 

Um percentual de 40% tinha aptidao pela Fisica mais ou menos, 23% 

realmente tinham aptidao pela Fisica e 37% n§o tinham nenhuma aptid§o pela 

disciplina, ou seja, ha uma pequena diferenca entre o numero de alunos que tinham 

aptidao e nao tinham aptidao pela Fisica no Ensino Medio. 

A falta de professores licenciados ministrando a disciplina de Fisica no 

Ensino Medio vem sendo um fator de varias pesquisas no ambito do Ensino da 

Fisica. O que nos levou a perguntarmos se o professor de Fisica no Ensino Medio 

era formado, e qual a sua area de formacao (Figuras 16 e 17). 

SEU PROFESSOR DE FISICA NO ENSINO 
MEDIO ERA FORMADO? 

Figura 16: Os professores de Fisica eram formados 

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i,.U 

Diferentemente do que vem sendo relatado nas pesquisas realizadas, os 

nossos entrevistados contataram que 77% tiveram professores formados 

ministrando a disciplina de Fisica e 71% tinha sua area de formacao nas Ciencias 
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Exatas e 28% nao sabiam qual a area de formacao dos seus professores (Figura 

17), 53% dos alunos tiveram professores formados nas tres series do Ensino Medio, 

10% em duas series, 14% em apenas uma das series e 23% n§o tiveram 

professores formados ministrando a disciplina de Fisica. 

QUAL A AREA DE ATUACAO? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Ciencias exatas 

• Ciencias humanas 

• Ciencias sociais 

• Nao sabe 

Figura 17: Area de formacao dos professores 

O ato de ensinar e de imensa responsabilidade, mas muitas variaveis 

podem interver no sucesso do curso ministrado e por isso conhece-las ajuda a obter 

melhores resultados. Assim os professores que ministram a disciplina de Fisica 

devem fazer uma reflexao para decidir que conteudos de Fisica devem ensinar e de 

que maneira utilizar as atividades praticas, jogos ludicos e o uso das tecnologias. A 

busca por uma metodologia no Ensino da Fisica inicia-se com uma postura que e 

essencialmente humanista e filosbfica, devendo oferecer aos alunos a oportunidade 

de conhecer o metodo cientifico e utiliza-lo para resolver problemas do cotidiano, na 

busca de nao apenas formarmos cientistas, mas formarmos cidadaos felizes. Diante 

deste fato perguntamos que metodologia o professor do Ensino Medio utilizava nas 

aulas de Fisica. 
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METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Tradicional/Matematico 

• Tradicional/Teorias 

• Tradiciona I/Experimental 

• Experimental 

• Luduca 

• TIC 

• Outras 

Figura 18: Metodologias de Ensino utilizadas 

E obtivemos a resposta que vemos no dia a dia, a Fisica sendo ensinada 

de forma tradicional com formalismo matematico ou abordagens tebricas, totalizando 

76% das metodologias utilizadas, sendo a aula experimental, ludica e com as 

Tecnologias da lnformac§o e Comunicacao, pouco utilizada ou ate mesmo nao 

sendo utilizada. 

A partir disso perguntamos, como voces avaliam as aulas de Fisica 

ministradas no Ensino Medio, e obtivemos as seguintes respostas. 

COMO AVALIAS AS AULAS DE FISICA NO 
ENSINO MEDIO? 

I btima 

I Boa 

l Regular 

I Ruim 

l Pessima 

O 

Figura 19: Como os alunos avaliam as aulas 

0 grafico acima mostra que 49% achavam as aulas regulares sendo 

justificadas com as seguintes afirmacbes: 

O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:'S 
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"Os metodos de ensino ainda sSo muito antigos 6 simplesmente quadro e 

giz, sem estimular o aluno a aprender". 

"Havia falta de dominio dos professores nos conteudos". 

"Os recursos didaticos oferecidos pela escola nao favorecia a metodologia 

do professor que era simplesmente mecanica". 

"Precisa ter mais compreensao ao aluno tentando entender suas 

dificuldades, mudar a metodologia". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os alunos que classificam as aulas como otima e boa sao um total de 

34%, revelando que: 

"Em Escola Particular o ensino e de boa qualidade e os professores se 

dedicavam mais. A aula era dtima e ele explicava muito bem". 

"O professor tornava as aulas participativas, despertando a curiosidade 

dos alunos com diversos assuntos do cotidiano re lac ion ados ao ensino de fisica". 

"O professor era extremamente dedicado e gostava de ser professor". 

"O professor sempre trazia experiments e isso melhorava a aula". 

Uma grande parcela dos alunos nao justificaram suas respostas E o que 

podemos perceber e que uma defasagem no Ensino da Fisica, por falta de recursos, 

ainda sendo utilizado quadro e o giz, mas que ainda existem professores que 

procurar melhorar o Ensino e Aprendizagem dos alunos, relacionando os conteudos 

estudados com o seu cotidiano ou realizando experimentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.3. Analise dos questionarios dos cursos da UAS 

Analisaremos os dados referentes aos alunos da Unidade Academica de 

Saude (UAS) que e composta pelos cursos de Farm£cia, Enfermagem e NutricSo. 

A faixa etaria dos alunos que estao cursando os cursos na area de Saude 

da UFCG/CES (figura 20), tendo uma media de Idade 22,1 anos. 

o 

o 

ZD 
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116 a 20 Anos 

121 a 25 Anos 

126 a 30Anos 

I Acima de 30 Anos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Figura 20: Idade dos alunos dos cursos da UAS 

Nos cursos da area de saude 85% dos alunos sao do sexo feminino, e 

apenas 15% dos alunos sao do sexo masculino o que pode ser visto na maioria dos 

cursos da area de saude (Figura 21). 

SEXO 

• Masculino 

• Feminino 

Figura 2 1 : Sexo dos alunos dos cursos da area de saude 

A maioria dos alunos da UAS sao oriundos de Escolas Particulares, 

sendo apenas 34% dos alunos que cursaram o Ensino Medio em Escolas Publicas 

(Figura 22). 
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VOCE ESTUDOU O ENSINO MEDIO EM 
ESCOLA, PARTICULAR OU PUBLICA? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Publics 

I Particular 

Figura 22: Tipo de escola que os alunos dos cursos da UAS cursaram o Ensino Medio 

A maioria dos alunos sao oriundos de quatro estados do Nordeste: Ceara\ 

Paraiba, Pernambuco e Rio Grande do Norte (Figuras 23 e 24). 

REGIOES ONDE CURSOU 0 ENSINO 
MEDIO BSeridoPB 

3% 4% 
4% 

• Curimatau PB 

• Agreste PB 

• Depressao do Alto do 

Piranha PB 

• Curimatau RN 

• Outras regioes da PB 

• Outras regioes do RN 

Figura 23: Regiao onde os alunos dos cursos da UAS cursaram o Ensino Medio 

ESTADO QUE OS ALUNOS DOS CURSOS 
DA UAE CURSARAM O ENSINO MEDIO 

5% 3% 

I Ceara- CE 

I Paraiba- PB 

I Rio Grande do Norte- RN 

<r. 
o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
LU 
h 
O 

lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m 

O i 

Figura 24: Estado onde os alunos da UAS cursaram o Ensino Medio 
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Os alunos que estudaram no estado da Paraiba correspondent a 92% dos 

alunos, sendo 15% da cidade de Picui, 12% da cidade de Campina Grande e 11% 

da cidade de Cuite e os 54% sao de outras cidades do interior da Paraiba, os alunos 

que estudaram no Rio Grande do Norte sb corresponde a 5% e no Ceara, 3% dos 

alunos. 

Perguntados sobre a aptidao pela Fisica durante o seu Ensino Medio, o 

que pode ter levado os alunos a optarem por um curso na area de Saude, por nao 

terem que cursarem disciplinas que tenham calculo, j£ que a Fisica e vista como 

uma disciplina que sb possui calculo, as respostas correspondem a Figura 25. 

VOCE GOSTAVA DE FISICA NO ENSINO 
MEDIO? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Sim 

• Nao 

• Mais ou menos 

Figura 25: Os alunos dos cursos da UAS que gostavam de Fisica no Ensino Medio 

O que mostra que 45% dos alunos nao tinham aptidao pela Fisica e 

apenas 18% dos alunos tinham aptidao de Fisica no Ensino Medio, isso pode ser 

consequencia da metodologia dos professores ou porque os alunos n§o se 

interessavam pela disciplina. 

Uma das consequencias que vem influenciando no Ensino da Fisica e a 

falta de professores licenciados em Fisica para ministrar a disciplina de Fisica no 

Ensino Medio, sendo essa disciplina ministrada por professores que n§o sao 

formados em Fisica ou ate mesmo nao possuem nenhuma formacao. Pensando 

nisso, perguntamos aos alunos se seu professor de Fisica no Ensino Medio era 

formado e se sim qual sua cirea de formacao (Figuras 26 e 27). 
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S E U P R O F E S S O R D E F I S I C A N O E N S I N O 

M E D I O E R A F O R M A D O ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Sim, em apenas uma 

das series 

I Sim, em apenas duas 

I Sim, nas tres 

I NSo 

Figura 26: Os professores de Fisica dos alunos dos cursos da UAS que eram formados 

Mas o que percebemos e que 89% dos alunos responderam que seus 

professores eram formados, seja em Fisica ou na area de Ciencia Exatas (Figura 

26), sendo que 66% dos alunos tiveram professores de Fisica formados nas tres 

series do Ensino Medio e apenas 11% n§o tiveram professores formados 

ministrando a disciplina de Fisica no Ensino Medio. 

Q U A L A A R E A D E A T U A Q A O ? 

I Ciencias exatas 

I Ciencias humanas 

I Ciencias sociais 

I Nao sabe 

Figura 27: Area de formacao dos professores dos alunos dos cursos da UAS 

Percebemos ainda que existem professores formados em Ciencias 

Humanas, ministrando aulas de Fisica o que corresponde a 1% das respostas e 

25% dos alunos nao sabem qual a area de formacao do seu professor. 

A Fisica no Ensino Medio e considerada uma disciplina que necessita, 

muitas vezes, de habilidades como abstracao, raciocinio, pensamento, reflexao, 
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criatividade, experimentacao, dentre outras, o que acaba tornando-a trabalhosa ja 

que nem todos esses aspectos s§o desenvolvidos durante a formacao dos alunos. 

Para isso os professores devem recorrer a metodologias que devam proporcionar o 

interesse do aluno. Sobre isso perguntamos aos alunos que metodologia de Ensino 

era utilizada pelo seu professor do Ensino Medio. 

Metodologia Utilizada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Tradicional/Matematico 

• Tradiciona l/Teorias 

• Tradiciona I/Experimental 

• Experimental 

• Ludica 

• TIC 

• Outras 

Figura 28: Metodologias de Ensino utilizadas pelos professores 

0 grafico acima mostra que 51% dos alunos respondentes afirmam que a 

Fisica era apresentada de forma tradicional com abordagens tebricas, 24% de forma 

tradicional com formalismo puramente matematico e 25% tiveram aulas parte 

tradicional e parte experimental. Sendo deixado de lado o uso de jogos ludicos e 

TIC. 

Perguntados como avaliavam as aulas de Fisica no seu Ensino Medio, as 

respostas foram as seguintes (Figura 29). 
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COMO VOCE AVALIA AS AULAS DE 
FiSICA NO ENSINO MEDIO? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Otima 

I Boa 

I Regular 

iRuim 

I Pessima 

Figura 29: Como os alunos dos cursos da UAS avaliam as aulas 

As aulas foram avaliadas pelos alunos como regulares tendo 49%. Sendo 

justificadas, com as seguintes afirmacoes: 

"OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA professor abordava o conteudo de uma maneira diferente, onde era 

posslvel aprender de uma forma diferente. * 

"O professor era "muito bom"". 

"£ uma materia n§o muito interessante para quem nSo se identifica, mas 

o professor trazia novidades, curiosidades, fazendo com que interessdssemos mais." 

"Porque o conteudo era transmitido associado ao cotidiano." 

"O professor sabia passar o conteudo de forma clara." 

Os alunos que classificaram as aulas como ruim ou pessima e um 

percentual de 14%, sendo justificadas como: 

"Porque o professor nao se mostrava interessado em transmits o 

conteudo, as aulas eram mondtonas e desinteressantes". 

"Falta de aulas praticas e ludicas". 

"Faltou por parte dos professores tomar a disciplina mais pratica e 

condizente com o dia a dia". 

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LU 

o 

33 
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"Nao entendia nada do que era passado". 
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"PorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA falta de profissionais qualificados". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alguns alunos disseram nao se identificar pela disciplina de Fisica, por 

isso que nao gostavam das aulas; outros sugeriam que fossem utilizadas novas 

metodologias de Ensino e uma maior interacao professor-aluno. Vale citar que a 

maioria dos alunos que classificaram a aula como ruim ou pessima cursaram o seu 

Ensino Medio em Escolas da rede publica de Ensino. Dezenove (19) alunos nao 

justificaram sua resposta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6.4. Analise dos Resultados 

Fazendo uma analise entre os cursos da area de educacao e saude, 

percebemos que: 

A media de idade e bastante diferente, no qual nos cursos UAE tern uma 

media de idade alta, e nos cursos UAS apresenta uma media de 22 anos, mas 

devemos levar em consideracao que nos cursos de UAS os alunos devem possuir 

uma aquisicao financeira melhor que nos cursos da UAE, pois 66% estudaram em 

Escola Particular, onde certamente tiveram um melhor ensinamento, facilitando a 

entrada no Ensino Superior, diferentemente dos alunos dos cursos da UAE s§o mais 

velhos, aonde 87% estudou em Escolas Publicas, havendo possivelmente uma 

retencao do Ensino, necessitando cada vez mais de incentivos por parte dos 

governantes. 

Ha uma homogeneidade nos cursos de licenciatura, ja nos cursos da area 

de saude 85% sao do sexo feminino. 

A aptidao ou nao pela disciplina pode ser onginaria de varios fatores, os 

quais podem ser: a metodologia do professor, por considerar uma disciplina que tern 

muitos calculos entre outros. Talvez a diferenca esteja na aptidao pela disciplina 

com relagao aos respondentes, e a aptidao pela area escolhida. 

A maioria teve professores formados ministrando a disciplina de Fisica o 

que contradiz muitas das pesquisas realizadas nos ultimos tempos (PINTO e 
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MASSUNAGA, 2005; ARAUJO e VIANNA, 2008), e que isso e visto tanto na rede 

Publica de Ensino como na rede privada. Mas, percebemos que ainda ha uma 

diferenca nos cursos, no qual, 23% dos alunos dos cursos da area de educacao nao 

tiveram professores formados e consequentemente na rede publica, havendo ainda 

uma discrepa.ncia no Ensino Publico, diferentemente dos alunos a UAS no qual 

apenas 11 % n§o tiveram professores formados. 

As metodologias de Ensino que estao sendo utilizadas sao as mesmas 

que vem sendo utilizadas desde o surgimento da escola, como meio mediador do 

conhecimento, e a Fisica como uma disciplina experimental e ludica esta. sendo 

pouco trabalhada na escola, prevalecendo as aulas tradicionais. Este fato nao 

implica de maneira alguma na possibilidade de substituir as aulas teoricas por 

praticas, mas as duas estarem correlacionadas como agente facilitador do Ensino, 

assim como o uso das TIC para o Ensino da Fisica. Segundo Gobara e Garcia: 

"... alguns dos problemas "atuais" do ensino de fisica sempre se fizeram 

presentes: ensino expositive geral, superficial e baseado na memorizacao e 

excessiva dependencia dos manuais didaticos. Outros se originaram a partir 

da "popularizacao" do ensino publico, iniciada na Era Vargas e consolidada * 

no periodo militar numero insuficiente de aulas, ma formacao dos 

professores e ma estrutura das escolas" (GOBARA e GARCIA, 2007. p. 

519). 

Os autores apresentam os principals problemas enfrentados pelo Ensino 

da Fisica, principalmente nas Escolas Publicas, mas que tambem s§o notados nas 

Escolas Particulares, como podemos ver nos dados coletados nas duas cireas 

(Saude e Educacao). Ou seja, tanto os profissionais formados como os profissionais 

que nao possui formacao estao ensinando do mesmo modo, sendo as metodologias 

de Ensino as mesmas. 
< zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
LU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO 7 

C O N C L U S O E S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao longo dos anos as dificuldades em lecionar uma disciplina como Fisica 

continuam sendo praticamente as mesmas, existindo uma grande escassez de 

profissionais Licenciados na sala de aula, sendo estes os que verdadeiramente 

estao habilitados e capacitados a conduzirem os caminhos desta ciencia. A falta de 

incentivo por parte dos govemos, desvalorizando a profissao, faz com que os 

professores procurem outras formas de sobrevivencia, nao dispondo de tempo para 

se tornarem professores pesquisadores como deveriam ser. 

Essa literatura denuncia que o Ensino da Fisica no Brasil tern se 

caracterizado por adotar uma concepcao de desenvolvimento cientifico cumulative 

linear, imbvel, descontextualizado, dogmatico e a-historico. E os professores que 

estao lecionando a disciplina de Fisica precisam perceber que estudar Fisica e muito 

mais do que estar na sala de aula e resolver exercicios. necessita-se de que seja 

introduzido a histbria da Ciencia neste Ensino, comparando a ideia da Fisica com a 

Histbria. Estes professores precisam conhecer a Histbria da Ciencia como fonte 

mediadora para o Ensino, precisam entender que a Fisica necessita da insercao das 

novas metodologias de Ensino, como o uso das TIC, jogos e devem ser considerado 

os conhecimentos previos dos alunos, assim permitindo que os alunos tambem 

possuam visao critica do mundo ao qual estao inseridos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

< zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O 

O atual Ensino da Fisica nas escolas nao e o que se deseja, nem na forma UJ 

de ensinar, nem no conteudo. A forma e inadequada por que passa a ilusao do 

conhecimento absoluto e eternamente estabelecido, nao procurando mostrar a 

relatividade dos fatos e a correlacao entre eles. A capacidade criativa e o espirito 

critico sa.o pouquissimos incentivados. 0 principal fator que tern contribuido para 

isso e a falta de profissionais qualificados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em um caso isolado podemos perceber que a maioria dos professores de 

Fisica eram formados, n§o necessariamente em Fisica. Mas, o que percebemos em 
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muitas cidades do Brasil e que a maioria dos professores da disciplina de Fisica nao 

sSo formados, por isso necessitamos, e muito, de professores Licenciados em 

Fisica, pois a desvalorizacao da Educacao tern predominado. 

Ensinar hoje e muito mais do que transmitir conhecimentos, e levar o aluno a 

pensar de forma critica e a tomar decisoes. Se trabalharmos em sala de aula com o 

intuito de desenvolver em nossos alunos a reflex3o e o questionamento, estaremos 

auxiliando na formacao de cidadaos criticos e reflexivos. O Ensino da Fisica precisa 

ser encantador.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ha um descontentamento crdnico em relacao ao Ensino da Fisica, 

por parte dos alunos e dos prbprios professores. 

Encantar-se, segundo o Mini Aurelio seculo XXI (2001, p.261) significa lancar 

encantamento e magia sobre algo, cativar, seduzir, deliciar, deleitar maravilhar, (re) 

encantar os alunos, significa que a Fisica deveria seduzir, transformar, cativar. 

E preciso estabelecer um financiamento para laboratbrios didaticos, 

incentivar a formagao continuada, solucionar a questao salarial e, criar consciencia 

de como esta ocorrendo o Ensino da Fisica no Brasil, melhorando a visao e 

compreensao dos fenbmenos da natureza para diminuir a defasagem do Ensino da 

Fisica. 
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ANEXO 

Questionario zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Curso: Matricula: 

Idade: 

Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino 

Voce estudou o ensino medio em escola publica ou particular? 

( ) Publica ( ) Particular 

Cidade onde voce cursou o ensino medio: Estado: 

Voce gostava de Fisica no Ensino Medio? 

( )SIM ( )NAO ( ) MAIS ou MENOS 

Seu professor de Fisica no ensino medio era formado? 

( ) sim, em apenas uma das series; 

( ) sim, em apenas duas; 

( ) sim, nas tres; 

( ) nao. 

Se sim, qual a area de formacao? 

( ) ciencias exatas ( ) ciencias sociais 

( ) ciencias humanas ( ) nao sabe 

Quais das metodologias de ensino que seu professor de Fisica do ensino medio utilizava? 

( ) tradicional com formalismo puramente matematico 

( ) tradicional com abordagens tedricas 

( ) Parte tradicional e parte experimental 

( ) experimental 

( ) ludica 

( ) TIC (tecnologia da informacao e comunicacao) 

( ) outras 

Como voce avalia as aulas de Fisica no ensino medio? 

( ) dtima ( ) regular 

( ) boa ( ) pessima 

( ) ruim 

Justifique: 


