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RESUMO 

O ensino de Fisica sempre foi motivo de muitas discussoes durante muito tempo com 
relacao ao processo de ensino e aprendizagem, uma vez que muitos acham que o ensino 
de Fisica nao e significativo e sim ultrapassado e ineficiente. Com o intuito de tentar 
promover mudancas consideraveis, diversos estudos e pesquisas foram e estao sendo 
realizadas no Brasil. Este trabalho visa apresentar um estudo realizado com alunos de uma 
escola publica de ensino medio do municipio de Barra de Santa Rosa. O objetivo foi tentar 
entender por que existe uma rejeicao com relacao ao ensino de Fisica por parte dos alunos. 
Para isso apiicaram-se questionarios com perguntas objetivas e subjetivas com alunos e 
tambem professores que ministram a disciplina. Os resultados nos apontaram que existem 
muitas barreiras que aumentam o distanciamento dos alunos em relacao a disciplina de 
Fisica, mas que ao termino deste trabalho percebemos que a forma de ensinar depende a 
cada dia que o educador va sempre a busca de atualizacoes, para poder acompanhar o 
desenvolvimento do mundo cada vez mais tecnologico e interligado, com isso contornar as 
barreiras impostas por diversos problemas que sondam a aprendizagem e a troca de 
conhecimento e um desafio que os educadores tern que veneer a cada dia. 

Palavras-chave: Ensino de Fisica; Ensino e Aprendizagem; Educacao Basica; PCN's. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The teaching of physics has always been a reason for many discussions over a long time 
regarding the teaching and learning process, since many believe that the teaching of physics 
is not significant but rather outdated and inefficient. In order to try to promote considerable 
changes, several studies and research were and are being carried out in Brazil. This study 
aims to present a study carried out with students of a public high school in the municipality of 
Barra de Santa Rosa. The objective was to try to understand why there is a rejection 
regarding the teaching of Physics by the students. For this purpose questionnaires with 
objective and subjective questions were applied with students and also teachers who teach 
the discipline. The results showed that there are many barriers that increase students' 
distance from the physics discipline, but at the end of this work we realize that the way of 
teaching depends on each day that the educator always searches for updates, in order to 
follow the development of the increasingly technological and interconnected world, thereby 
circumventing the barriers imposed by various problems that plague learning and the 
exchange of knowledge is a challenge that educators have to overcome every day. 

Keywords: Physics Teaching; Teaching and learning; Basic education; PCN's. 
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1. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Ffsica sempre esteve atrelada ao desenvolvimento cientifico e tecnologico 

ao longo do tempo, deu grandes e importantes contribuigoes especificas e 

consequentemente teve bom alcance econdmico, social e porque nao dizer politico. 

A humanidade sempre interagiu com conhecimentos fisicos de diversas formas e 

meios. 

A maioria das informagoes divulgadas com relacao a Fisica e superficial, com 

erros ou mesmo exageradas tecnicamente falando. Assim existe o risco dessas 

informagdes levarem as pessoas a absolver um entendimento distorcido da 

realidade e do papel do conhecimento fisico relacionado a ciencia da Fisica, fazendo 

com que a Fisica se torne algo de dificil compreensao. Entretanto e importante 

ressaltar a sua importancia em relacao a outras areas tais como na medicina, mais 

especificamente na aplicagao de diagnostico de algumas doengas (CARVALHO, 

1988). 

Fi muito comum ouvirmos, principalmente dos alunos, a expressao "eu nao 

gosto de Fisica". E lamentavel pelo fato dessa disciplina dispor de todos os 

requisitos para ser, talvez, a mais atraente, considerando se tratar de uma ciencia 

experimental e presente no cotidiano das pessoas. Porem, e inegavel que poucos 

alunos fazem uso desse saber. Isto fica claro e evidente se observarmos o grande 

indice de reprovagao, demonstrando que inexiste, possivelmente, um interesse por 

parte de uma grande parcela dos alunos, e consequentemente um baixo nivel de 

aproveitamento no que tange o ensino de Fisica (GOI, 2011). 

Sempre foram motivos de muita discussao quais sao os fatores determinantes 

que levam os alunos a terem essa visao e esse entendimento relacionado a Fisica. 

Algumas pesquisas realizadas levam a algumas suposigoes e sugerem que o ensino 

de Fisica, com rarissimas excegoes, esta fora da realidade dos alunos, tornando-se 

pouco frutifero, muito atrelada aos livros didaticos e com a linguagem um pouco 

distante da realidade do alunado. Sendo assim, a disciplina de Fisica hoje toma-se 

uma maneira de punigao, pois sem compreensao do que se ensina estao fadados ao 

insucesso relacionados as avaliagoes. Nesse sentido fica mais do que evidente e 

necessario promover um debate que proponha sugestoes sobre estrategias de 

ensino que melhorem essa realidade e fagam com que, de fato, os alunos adquiram 
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interesse pela Fisica e, consequentemente passem a ter mais interesse por esta 

ciencia (SANTOS et al, 2011). 

Este trabalho tern como objetivo entender os fatores que geram e contribuem 

para o distanciamento dos alunos em relacao a Fisica. Tentaremos identificar os 

motivos que levam os alunos a desenvolverem essa possivel rejeicao a disciplina de 

Fisica. Pensando nisso, buscamos saber a opiniao dos alunos a respeito do ensino 

de fisica que estao recebendo e como esse ensino poderia melhorar. E nesse 

sentido que se fundamenta o interesse em desenvolver essa pesquisa. 

Essa pesquisa foi realizada no segundo semestre do ano de 2017 em uma 

Escola Estadual na cidade de Barra de Santa Rosa. Neste trabalho foram utilizados 

materials de seis turmas do ensino medio, sendo duas turmas do primeiro ano, duas 

turmas do segundo ano e duas turmas do terceiro. Os dados foram coletados 

atraves de um questionario aberto com dez questoes relacionadas ao processo de 

ensino e aprendizagem de Fisica. Aplicamos ainda questionarios com os 

professores da disciplina, buscando obter informagoes e concepcoes que ambos 

tern a respeito do ensino de Fisica. Os questionarios foram aplicados com cento e 

vinte alunos e tres professores. Fica evidente que essa amostra seja suficiente para 

tragarmos e investigarmos o perfil total dos alunos, como tambem dos professores. 

Assim, essa pesquisa alem de apresentar possiveis problemas no que diz 

respeito ao ensino de Fisica, aponta algumas sugestoes para que tenhamos um 

ensino de Fisica mais significativo e atraente para os alunos do ensino medio. 

Dividimos esse trabalho em cinco capitulos. O primeiro esta relacionado a 

introdugao, onde apresentamos o teor de todo assunto abordado no trabalho. No 

segundo capitulo abordaremos a importancia da Fisica ao longo da historia, 

mostraremos que ao longo do tempo a Fisica deu uma grande contribuigao para a 

humanidade, e por esse motivo e importante que se estude e aprenda os conceitos 

fisicos. Ja no terceiro capitulo discorremos sobre o ensino de Fisica e a legislagao, 

apresentamos de forma sucinta o que diz a Lei de Diretrizes e Base da educagao -

LDB, os Parametros Curriculares Nacionais - PCNs e os PCN+ com relacao ao 

ensino de Fisica. No quarto capitulo apresentamos os resultados e discussoes 

relacionados a pesquisa de campo e por ultimo temos o quinto capitulo onde 

faremos as consideragoes finais. 
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2. A IMPORTANCE DA FlSICA AO LONGO DA HISTORIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A historia da Fisica pode ser evidenciada e dada a importancia desde o 

momento em que o homem passou a olhar e tentar compreender os fenomenos 

naturais com certa racionalidade. Os gregos e os indianos foram os pioneiros em 

tentar, de forma racional, explicar alguns fenomenos da natureza. Antes disso os 

fenomenos naturais eram atribuidos aos deuses (ALONSO, 1999). 

Com o passar do tempo surgiram diversos pensadores que buscavam 

respostas para com isso fazer com que a populacao passasse a entender o que 

acontecia e como aconteciam os fenomenos ligados a natureza. Entre esses 

pensadores merece destaque, como um dos mais importantes, Aristoteles de 

Estagira (384 - 322 a.c), grande filosofo da Grecia antiga, considerado por muitos 

como o pai da logica, das ciencias naturais (CARVALHO, 1988). 

Podemos afirmar que o seculo XVI ficou conhecido como o seculo que 

marcou o inicio da revolugao cientifica na Fisica. Nesse seculo Nicolau Copernico 

continuou a proposta do heliocentrismo, afirmando que a Terra e os demais planetas 

que formam o sistema solar giram em torno do sol. Essa afirmagao se opos, naquele 

momento, ao Geocentrismo. Os trabalhos de Copernico, Kepler e Galileu, grandes 

pesquisadores do seculo XVI, contribuiram de forma significativa para que Newton, 

por volta do seculo XVII, equacionasse e entendesse a gravitacao dos corpos 

celestes, pois ate entao nao tinhamos estudos que comprovassem como era o 

comportamento dos corpos celestes. Contribuiu ainda para o entendimento das leis 

dos movimentos de corpos terrestres (KUHN, 1985). 

Conforme o tempo passava, surgiram diversos pensadores que contribuiram 

para o desenvolvimento e crescimento do conhecimento, de maneira que o 

conhecimento com o passar do tempo precisou ser dividido em areas especificas 

para se desenvolver cada vez mais e, consequentemente mostrar que estudar Fisica 

tern um papel importantissimo, no sentido de que a Fisica estuda desde fenomenos 

fundamentals ate fenomenos bem complexos. Essa ciencia busca uma 

compreensao na natureza que nos cerca, nao apenas como curiosidade, mais 

tambem como uma forma de sobrevivencia, como por exemplo, prever alguns 

fenomenos naturais. Essas buscas nao sao exclusividade apenas da Fisica; temos 

outras ciencias (MAXIMO e ALVARENGA, 1997). 
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Com o surgimento da Fisica Moderna, ciencia que estuda as propriedades da 

materia, das forgas naturais, a materia nos niveis molecular, atomico, nuclear e 

subnuclear e assim, passado certo tempo, tivemos grandes avangos relacionados a 

tecnologia, como: o desenvolvimento das telecomunicagoes, avancos consideraveis 

na eletronica e ainda tivemos uma melhor explicagSo com relagao a evolugao do 

universe Por volta do seculo XVII tivemos a quebra de diversos paradigmas que 

persistiam e acompanhavam a humanidade por muito tempo. Houveram grandes 

avangos relacionados a tecnologia, a industria, o comercio, entre outras areas 

(KUHN, 1985). 

Assim, com o conhecimento e compreensao, e de posse de algumas 

tecnicas, surgiu a tecnologia que temos hoje que, com certeza, melhorou e muito a 

qualidade de vida da populagao. O nivel de desenvolvimento cientifico e tecnologico 

de um pais interfere diretamente no conforto de sua populagao. Isso e resultado de 

grandes investimentos em pesquisas que possibilitam o aparecimento de novos 

produtos mais sofisticados e com mais seguranga promovendo uma satisfagao para 

as pessoas. Assim, o estudo da Fisica e de fundamental importancia, fazendo com 

que tenhamos ainda mais avango relacionado a evolugao tecnologica. De maneira a 

perceber tais avangos, apresentamos alguns exemplos de aplicagao da Fisica 

ocorridos ao longo da historia (CARVALHO, 1998). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1. Telescopio 

Por volta do ano de 1608, foi criado o primeiro instrumento, pelo inventor 

holandes Hans Lipprshey, que na epoca foi chamado de Luneta e mais tarde Galileu 

Galilei tomou como modelo esse invento do holandes Hans Lipprshey, e chegou a 

invengao do telescopio que foi considerado um dos principals momentos da ciencia. 

Por volta de 1610, o astronomo Galileu Galilei mostrou para o mundo diversos 

instrumentos desenvolvidos e construidos por ele mesmo. A partir das observagoes 

feitas por ele, tivemos uma grande revolugao voltada para a astronomia, pois a partir 

de entao foram descobertos muitos fenomenos celestes, ate entao desconhecidos. 

Entre eles podemos destacar as crateras da lua, os principals satelites de jupiter, e 

principalmente estudos sobre a via lactea. Logo o telescopio passou a ser visto 

como o principal instrumento de contribuigao para que tivessemos uma nova fase 

com relagao a observagao astrondmica no mundo, deixando para tr£s outros 
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instrumentos da epoca. Os estudos de Galileu serviram para que alguns paradigmas 

existentes na epoca fossem quebrados. Entre eles podemos destacar a ideia de que 

a Terra estava no centro do universo, sistema conhecido como geocentrico. Mais 

tarde foi constatado que esse sistema nao prevalecia, o que realmente prevalecia 

era o sistema heliocentrico, que tern o sol no centro do universo, sistema esse 

estudado e defendido na epoca por Copernico (FERNANDES, 2017). 

Nos dias atuais presenciamos quase que diariamente manchetes, 

principalmente na televisao relacionadas com observacoes do espaco, tiradas 

principalmente, pelo mais famoso telescopio produzido ate hoje, que e o Telescopio 

Hubble, que na atualidade e considerado o instrumento de observacao astrondmica 

mais potente que existe (FERNANDES, 2017). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. Maquina a vapor 

O homem por muito tempo dependeu de sua forca muscular para realizar as 

tarefas do cotidiano. Porem, a partir do seculo XVIII, depois de varias tentativas, 

surgiu algo de muito especial para auxiliar o homem na execucao dos trabalhos do 

dia a dia, que chamaram na epoca de maquina a vapor. E nesse sentido, o nome 

que merece destaque, nao como criador, mas quern melhorou de forma consideravel 

o funcionamento e o conceito da maquina a vapor foi James Watt (SALATIEL, 2016). 

James Watt nasceu no ano de 1736. Seu pai, na epoca, possuia uma oficina e era 

um fabricante de navios. James logo aprendeu a fabricar alguns instrumentos 

cientificos. Logo teve seus servicos requisitados, na epoca, por uma universidade, e 

por esse motivo, por volta do ano de 1757 pode dar inicio a fabricacao de 

instrumentos. Com isso ele conseguiu associar e absorver o conhecimento usado 

nas pesquisas da universidade. Existia na epoca um interesse muito grande pela 

maquina a vapor, maquina essa que fazia a conversao de calor em energia 

mecanica, por volta do ano de 1712, Tomas Newcomen, que na epoca era ferreiro, 

construiu uma maquina a vapor pratica, com a finalidade de dar uma melhorada em 

bombas de agua em minas, para com isso aprofundar a exploragao das minas. 

Durante muito tempo as maquinas a vapor eram priorizadas para serem usadas em 

bombas. O sucesso de Newcomen foi devido tambem ao fato da Universidade de 

Glasgow ter feito uso do seu modelo com o intuito de explicar como funciona uma 

maquina a vapor. Porem, as coisas nem sempre acontecem conforme o esperado e 
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assim James comegou a verificar uma maquina que ate entao, era nova para ele. 

Em seguida aperfeicoou e obteve um bom resultado. Em 1769, Watt patenteou seus 

aperfeigoamentos. Na epoca a construgao de uma maquina a vapor pratica envolvia 

muito dinheiro. Para colocar em pratica seu objetivo ele conseguiu um financiamento 

com uma pessoa de posse, mas em troca exigiu dois tergos da patente de Watt 

(SALATIEL, 2016). 

Logo em seguida teve que vender para um fabricante rico seus direitos de 

patentes. Boulton, como era conhecido, de imediato ja atestou a importancia da 

maquina a vapor de Watt. Logo em seguida ele, em parceria com Watt, fundaram a 

primeira fabrica de maquina a vapor do mundo. Passado um ano, em 1770, iniciou-

se o processo de produgao da maquina a vapor. 

Por volta do ano de 1775, Watt e um socio promovem a instalagao de uma 

fabrica que produzia e distribuia maquina a vapor para os grandes centros 

industrials da epoca em toda a Europa. Um detalhe que chamou atencao na epoca e 

que as pessoas sempre perguntavam para Watt como estavam as ultimas evolucoes 

tecnicas relacionadas as maquinas. Porem, ele nao gostava de comentar detalhes 

relacionados a esse assunto, e conseguiu manter como segredo durante muito 

tempo o conhecimento que detinha. Quern ousava na epoca a fazer observagoes 

com mais detalhe sobre seu trabalho era expulso do ambiente, pois era visto como 

uma ameaga. Watt conseguiu chegar a tal conhecimento com muita dedicagao e 

empenho e durante muitos anos (SALATIEL, 2016). 

As primeiras aplicagdes e utilizagao, de fato, das maquinas a vapor foi, na 

industria textil. Na epoca aquecia-se as aguas que ficavam acumuladas nas minas 

para com isso promover a geragao de vapor. O aumento crescente da produgao de 

mercadorias foi devido quase que exclusivamente as maquinas a vapor, e com isso 

tambem cresceram, na mesma proporgao, os lucros daqueles que eram os 

proprietaries das fabricas. Por esse motivo, os empresarios ingleses da epoca 

comegaram um processo de investimento nas instalagoes de industrias. Com o 

passar dos tempos houve uma expansao muito rapida de fabricas, provocando 

grandes mudangas que fazem com que os historiados atuais chamem aquele 

periodo de primeira Revolugao Industrial. Com isso, a vida das pessoas e a forma de 

pensar mudaram numa velocidade muito grande. Assim surge um novo mundo, o 

mundo das novas tecnologias, do capitalismo, que tern como base o lucro a 
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qualquer custo, ou seja, tivemos uma grande mudanca naquele momento 

(SALATIEL, 2016). 

Hoje a energia gerada pelo vapor perdeu um pouco a sua importancia, pois 

com o passar dos tempos foram surgindo alternativas mais viaveis e tambem mais 

praticas, como as maquinas de combustao interna, por exemplo, pelo fato das 

maquinas movidas a combustao terem uma melhor eficiencia e rapidez e, 

diferentemente da maquina a vapor, causam menos danos a natureza, ja que nao 

utiliza carvao. Mas o vapor ainda tern uma grande importancia em alguns paises no 

que se refere a produgao de energia atraves das turbinas a vapor, cuja eficiencia e 

bem maior (SALATIEL, 2016). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Pilha 

Existem muitas situagoes do dia a dia que necessitamos de energia eletrica 

acumulada ou armazenavel. Torna-se muito dificil, principalmente para o homem, 

sem as chamadas baterias e fontes constantes de energia eletrica que utilizamos 

em diversos aparelhos como: celulares, computadores ou mesmo bicicletas movidas 

a eletricidades. Percebemos que a cada dia que passa as baterias sao cada vez 

mais importantes para nossa vida. Os transportes movidos atraves da eletricidade 

tornam-se cada dia mais comuns e de grande importancia para as pessoas e para 

que esses transportes funcionem precisam de baterias de alto desempenho. Nesse 

sentido podemos mostrar como se deu o desenvolvimento da bateria (FOGACA, 

2017). 

No ano de 1745, mais precisamente no dia dezoito de fevereiro, na cidade de 

Aristocracia, na Italia, nasceu Alessandro Volta. Logo cedo, ainda na infancia, 

desenvolveu grande interesse pela ciencia, em especial pela eletricidade. Naquele 

tempo ja se conhecia o fenomeno da eletricidade, porem a sua origem ainda era 

desconhecida. Em 1769, ainda um estudante, com apenas 24 anos de idade, 

Alessandro publica um artigo cientifico com o titulo em latim, cuja tradugao em 

portugues e, "sobre a forga atrativa do fogo eletrico". Seis anos depois, Alessandro 

torna-se professor de Fisica e como era na sua cidade natal, no inicio ele tambem 

demonstrou preocupagao com a quimica desenvolvendo um dispositivo que gerava 

eletricidade por atrito que foi o eletroforo. Na epoca, Alessandro Volta nao era o 

unico que demostrava interesse por eletricidade. Por volta do ano de 1789, Luigi 
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Galvani de Bolonha, que era professor de anatomia, acreditava na ideia da 

existencia da eletricidade animal. Logo Volta quando teve conhecimento dos 

resultados apresentados por Galvani, quando verificou que potenciais eletricos 

produziam contracoes na perna de uma ra morta, ficou interessado e logo em 

seguida refez os experimentos que antes tinham sido feitos por Galvani, mas sem 

dar muito credito as expl icates de Galvani, pois nos seus experimentos ficou 

evidente que a corrente eletrica estava ligada a diferenca entre dois metais. Entao 

ele passou a observar, atraves de experimentos, as propriedades de varios metais. 

Fez testes cuidadosos usando varias combinacoes de metais, lembrando-se de 

anotar todos os resultados obtidos em uma tabela (FOGACA, 2017). 

Volta descobriu ainda que liquidos e fluidos corporais comportavam-se como 

condutores chamados de "condutores de segunda classe". A conclusao de tudo isso 

foi uma invencao que o deixou conhecido e famoso em todo o mundo: ele construiu 

um dispositivo que o tornou muito importante na epoca que foi a "pilha voltaica", o 

primeiro dispositivo que criou corrente eletrica. A pilha voltaica teve uma grande 

importancia em pesquisas futuras no que tange a eletricidade. Depois de 

aproximadamente dez anos de muito trabalho, atraves de pesquisas, Alessandro 

Volta alcancou seu objetivo, com 55 anos na epoca, anunciou sua grande invencao: 

a Pilha Voltaica (FOGACA, 2017). 

Na atualidade existem diversos tipos de baterias, porem uma coisa nao 

mudou desde Alessandro Volta: com o passar do tempo esgotam-se e deixam de 

produzir corrente, precisando serem substituidas. Atualmente existem estudos e 

pesquisas por pilhas ou baterias com um alto desempenho, feitas de compostos 

organicos e biodegradaveis. Embora o desenvolvimento com relagao as novas 

baterias avance bastante, o principio ainda e o mesmo da pilha voltaica original. 

Hoje, no entanto, sabemos a importancia das pilhas e baterias na vida das 

pessoas para o funcionamento de diversos instrumentos do cotidiano, como tambem 

para promover uma melhora na qualidade de vida das pessoas, pois estao 

presentes e sao de fundamental importancia para a utilizagao de alguns aparelhos 

que fazem parte do dia a dia da populagao. Nos ultimos tempos houve um 

crescimento acentuado de aparelhos eletronicos, principalmente portateis e paralelo 

a isso tivemos uma crescente busca pelo uso de pilhas e baterias cada vez 

melhores e mais eficientes, fazendo com que tenhamos hoje no mercado uma 

grande variedade de bateias e pilhas disponiveis para a populagao de acordo com 
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as exigencias das pessoas. Algumas pilhas e baterias disponiveis hoje no mercado 

usam materia toxica, o que traz uma preocupacao com relacao aos danos causados 

tanto para a populagao, como tambem para o meio ambiente no que se refere ao 

descarte desses produtos apos o uso. Nesse sentido e fundamental dar o devido 

destino a esses produtos fazendo com que os consumidores nao corram nenhum 

risco relacionado a pilhas ou baterias. (FOGACA, 2017). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4. Telegrafo 

Em 1832, Samuel Finley Breese Morse (1791-1872), criava seu primeiro 

dispositivo telegrafico. Continuando suas pesquisas ate o ano de 1837, ano que 

passou a dedicar-se exclusivamente ao seu invento. Por volta de 1838, conseguiu, 

atraves de muito esforco, chegar a um codigo de sinais que realmente funcionava e 

que ele logo chamou de codigo Morse. Cinco anos depois, por volta do ano de 1843, 

conseguiu apoio financeiro atraves do congresso americano, e no ano seguinte, foi 

concretizada a primeira linha telegrafica entre Baltimore e Washington, onde na 

oportunidade, tivemos a primeira transmissao oficial atraves do telegrafo. Na epoca, 

o telegrafo teve uma grande utilizagao pelas corporagoes militares. ja com relagao a 

populagao, nesse primeiro momento seu uso foi dificultado (NETO, 2000). 

Assim que surgiu o telegrafo de Morse, houve uma difusao do seu invento por 

todo o mundo; no Brasil, o telegrafo eletrico foi inaugurado em 11 de maio de 1852. 

Entao surgia a profissao de telegrafista no Brasil e a geracao de empregos 

relacionados com as telecomunicagoes (NETO, 2000). 

O telegrafo contribuiu e causou uma grande revolugao na epoca, no que 

tange a comunicagao, pois fez uma grande diferenga quando o assunto era 

comunicagao. Usado em viagens maritimas veio, de certa forma, ajudar muito, 

sobretudo em tempos de ditaduras e de conflitos entre governos da epoca que 

precisavam manter contato com as bases, de forma que ninguem ficasse sabendo 

do teor dessas conversas. Foi uma tecnologia de grande importancia e que foi 

fundamental para a evolugao da comunicagao, contribuindo tambem para 

surgimento de outros meios de comunicagao como o radio e a internet. 

O telegrafo foi, sem duvida, a invencao que mais proporcionou, de certa 

forma, uma grande interagao entre a humanidade, capaz de levar e trazer 

mensagens entre continentes e melhorando de forma significativa a comunicagao 
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entre a populagao mundial. Assim, os negocios avancaram mais rapidamente, e com 

isso tambem avancaram com a mesma rapidez, os lucros e a economia passou a 

ter um crescimento mais acelerado. Teve um papel importante nas viagens, fazendo 

com que elas se tornassem mais seguras. Na industria tambem teve o seu papel, 

promovendo uma melhor comunicagao e acelerando as relagoes entre as empresas, 

causando, dessa forma, um grande impacto na economia mundial, diminuindo de 

forma consideravel os custos para a transmissao de mensagens para grandes 

distancias. Sendo assim, o telegrafo foi uma importantissima ferramenta de negocios 

na epoca, embora com um valor ainda elevado, mas em seguida teve uma queda 

nos pregos, passando a fazer parte do dia a dia de todos. Fazendo uma analise mais 

detalhada percebemos que, praticamente, foi o telegrafo o responsavel pela criagao 

da profissao de reporter jornalistico, causando tambem uma grande revolugao no 

meio jornalistico na epoca, fazendo com que os jornais colocassem as chamadas 

"materias telegraficas", alem dos jornais colocarem a palavra "telegrafo" em seus 

nomes (NETO, 2000). 

A forma como essa tecnologia foi utilizada na epoca causou um grande 

impacto com relacao as estruturas jornalisticas. 

Com o advento do telegrafo tivemos ainda um grande impacto financeiro, 

sobretudo no campo comercial. Informagoes de grande importancia, como os pregos 

de agdes e taxas de cambios dependiam da rapidez com que eram transmitidas. 

Tinha o comercio internacional comegado a se expandir e a telegrafia estava, de 

forma significativa, dando uma grande contribuigao para essa expansao. Era uma 

epoca onde, praticamente, tinhamos uma disputa por informagoes. (NETO, 2000). 
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3. O ENSINO DE FISICA E A LEGISLACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com relagao a legislagao vigente no Brasil nos dias atuais temos diversos 

instrumentos que regulamentam a educacao no pais, o texto mais importante e 

oficial e a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional - LDB, que esta de 

acordo com a Constituigao Federal de 1988. Ainda com relagao a educagao no 

nosso pais temos tambem as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Medio 

(DCNEM), essa ultima ligada diretamente ao ensino medio, e ainda temos como 

auxilio e orientagao para professores na pratica do cotidiano de uma sala de aula, de 

toda Educagao Basica, os Parametros Curriculares Nacionais - PCN's, logicamente 

que elaborados de acordo com o que esta escrito na LDB/96. 

Na sequencia faremos uma abordagem desses documentos relacionada, 

principalmente com o ensino de Fisica, para que tenhamos a capacidade de 

fazermos tanto uma reflexao como tambem, alguns questionamentos referentes ao 

momento atual que vem passando o processo de ensino/aprendizagem dessa 

disciplina (BRANDAO, 2007). 

3.1 A Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional - LDB 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional tambem conhecida como 

lei Darcy Ribeiro, logicamente em homenagem a esse grande educador que foi o 

idealizador desta lei, na epoca foi considerado um importante nome da politica 

Brasileira. Com relagao a educagao, essa e a mais importante lei que temos no pais, 

aprovada em 1996. A LDB trouxe grandes avangos e inovagoes significativas para a 

educagao do nosso pais, evidentemente que algumas transformagoes esperadas de 

acordo com a lei ainda nao ocorreram e consequentemente nao foram concretizadas 

(BRANDAO, 2007). 

A lei (LDB 9394/96) e legislagao que regulamenta todo o sistema educacional 

do nosso pais, seja ele publico ou privado da educacao basica ate o ensino superior. 

Em toda a historia do Brasil essa e a terceira vez que nossa educagao esta 

subsidiada por uma lei que regulamenta todos os niveis da educacao. A primeira 

LDB e do ano de 1961 (LDB 4024/61), a segunda e de 1971 (LDB 5.692/71 ),ja a 

LDB do ano de 1996, demonstra de forma clara que e preciso que seja feita uma 

transformag§o em todos os niveis educacionais, transformagoes essas que de fato 
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acompanhem de perto as visiveis transformagoes que vem ocorrendo na sociedade 

atual, esse fato tambem fica claro nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Medio. 

Temos ainda os Parametros Curriculares Nacionais - PCNs, como tambem os 

PCN+, que tambem servem como instrumentos reguladores do processo 

educacional, esses direcionados mais especificamente como suporte para os 

professores na sua pratica de sala de aula. Esses parametros sao divididos por area 

de conhecimento com o intuito de facilitar o cotidiano de uma sala de aula. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Medio tambem apontam para uma 

pratica de sala de aula pautada na interdisciplinaridade fazendo com que tenhamos 

um processo de ensino e aprendizagem mais eficaz. De acordo com a LDB o ensino 

medio e a etapa final da educagao Basica, assim, ao termino desse nivel de ensino 

e esperado que os alunos tenham a capacidade de focar nos seus projetos pessoais 

tragando caminhos e objetivos para a sua vida, ou seja, seria a formagao necessaria 

para a formagao do cidadao, e o que nos afirma a lei. Talvez seja por essa razao 

que as Diretrizes Curriculares para o Ensino medio - DCNEM mostrem a formagao 

etica e a autonomia intelectual, como tambem o pensamento critico como objetivo 

central do ensino medio (BRASIL, 2002). 

Vamos apontar agora, mais especificamente, partes da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educagao Nacional que tern importancia para a educacao nacional, 

porem, vamos nos ater e olhar com mais atengao partes da citada lei que tern mais 

ligagao com a Fisica, fazendo uma avaliacao ao menos, de forma parcial, do que 

essa lei nos diz tragando um paralelo com a situagao que presenciamos na 

atualidade, especificamente no que tange o ensino de Fisica. 

Com relagao ao ensino de Fisica, mesmo que nao esteja claro na LDB, 

entendemos que em algumas partes da citada lei, fica evidente um suporte mais 

especifico a disciplina de Fisica, indo de encontro com comportamentos e praticas 

tradicionais que ainda persistem e estao presentes nas salas de aulas. Vejamos o 

que diz alguns artigos da lei: 

Art. 1°. A educagao abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivencia humana. no trabalho, nas instituicoes de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizacoes da sociedade 
civil e nas manifestacdes culturais. 
§2: A educacao escolar devera vincular-se ao mundo do trabalho e a pratica 
social. 
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Art. 22° A educacao basica tern por finalidade desenvolver o educando 
assegurar-lhe a formagao comum indispensavel para o exercicio da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores. (BRASIL, 1996, p. 46). 

Com relagao a pratica social, percebemos que a educacao esta direcionada 

para que tenhamos um bom convivio na sociedade, na contra mao de simples 

transmissao de conteudos que quase sempre estao fora da realidade e que nao tern 

quase sentido para o educando. E evidente que o aluno tern que ter a capacidade 

para exercer e vivenciar o seu lado cidadao, desenvolvendo a capacidade de ter um 

olhar mais criterioso para as diversas altemativas que o mundo atual esta mostrando 

(BRASIL, 1996). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2 Parametros Curriculares Nacionais - PCN's 

No processo de ensino e aprendizagem com relagao as disciplinas e os 

conteudos trabalhados em sala de aula tern como finalidade promover a formagao 

de cidadaos conscientes e preparados para enfrentar novos tempos. Os Parametros 

Curriculares Nacionais - PCN's apontam de forma clara orientagoes ao que deve ser 

ensinado e aprendido em cada etapa do processo de ensino e aprendizagem. Neste 

sentido cabe aos docentes fazerem as adaptagdes que se julguem necessarias dos 

paramentos ao cotidiano das escolas. como tambem a realidade dos alunos. 

Com relagao especificamente a disciplina de Fisica os Parametros 

Curriculares Nacionais propoe que: 

A Fisica deve apresentar-se, portanto, como um conjunto de competencias 
especificas que permitam perceber e lidar com os fenomenos naturais e 
tecnologicos, preserves tanto no cotidiano mais imediato quanto na 
compreensao do universo distante, a partir de principios, e leis e modelos 
por ela construidos (BRASIL, 2002, p2). 

Nos Parametros Curriculares Nacionais esta claro e evidente a proposta da 

interdisciplinaridade e contextualizagao dos conteudos abordados na pratica diaria 

do cotidiano de uma sala de aula, sendo assim, e preciso e necessario sempre que 

possivel fazer a ligagao do que se ensina na sala de aula com o que se encontra em 

volta dos estudantes.Com relagao a interdisciplinaridade e contextualizagao, os 

Parametros Curriculares Nacionais afirmam o seguinte: 
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[...] A interdisciplinaridade deve partir da necessidade sentida pela escola, 
professores e alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever algo 
que desafia uma disciplina isolada e atrai a atencao de mais de um olhar. 
talvez varios (PCN, 1999, p.89) 

Contextualizar o conteudo que se quer aprender significa, em primeiro lugar, 
assumir que todo conhecimento envolve uma relacao entre sujeito e objeto. 
O tratamento contextualizado do conhecimento e recurso que a escola tern 
para retirar o aluno da condicao de espectador passivo (BRASIL, 1988, p. 
34). 

E evidente que na atualidade a questao do contexto escolar esta cada dia 

mais ligado as incertezas e tambem a novos desafios. Exigem-se da escola, hoje, 

informagoes cada vez mais atreladas ao mundo atual, no sentido de promover uma 

preparagao para um futuro cheio de adversidades e problemas. 

Ainda dos Parametros Curriculares Nacionais - PCN's, verificamos algumas 

informagoes, tais como: 

A correlacao entre conteudo e aquisicao e desenvolvimento de 
competencias manifesta-se quando se relacionam constantemente os 
saberes e a sua operacionalizacao em situacoes complexas Isso vale para 
cada disciplina, para seu vinculo entre as areas. Essa correlacao pode ser 
uma saida para a aparente falta de pertinencia, na vida cotidiana, do saber 
acumulado na escola: os saberes os saberes em se nao carecem de 
pertinencia mais nao se fomecem aos alunos condicoes para mobiliza-los e 
utiliza-los em situacoes concretas (BRASIL, 1988, p. 32). 

Quando o Ministerio da Educacao - MEC elaborou os Parametros 

Curriculares Nacionais - PCN's, o Ministerio tinha consciencia da influencia causada 

na vida dos estudantes Brasileiros, isso fica muito claro quando afirma que. 

Na Escola de modo geral, o individuo interage com um conhecimento 
essenciaimente academico primeiramente atraves da transmissao de 
informagoes, supondo que o estudante memorizando-as passivamente, 
adquira o conhecimento acumulado (BRASIL, 1988, p.30). 

Antes dos PCN's o que prevalecia na escola de nivel medio eram modelos 

formais, tradicionais e de certa forma opressores constantemente presentes nas 

salas de aulas pelos professores, principalmente ligados as disciplinas das ciencias, 

pois sao consideradas mais dificeis, como por exemplo, a Fisica. Sabemos que isso 

nos dias atuais e condenavel. O fato do acumulo de informagoes e saberes nao 

promove a formulagao de um individuo critico, trabalhador e atuante e que tenha 

consciencia e saiba exercer sua cidadania. Nao e interessante termos individuos 

saturados de saberes sem que saibam fazerem uso desses conhecimentos, 

tornando esses saberes praticamente sem utilidade ou sentido. O importante no 
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processo de ensino e aprendizagem e que o educando de significado aos saberes 

adquiridos em sala de aula, nesse momento, fica claro que realmente a 

aprendizagem aconteceu de fato, ou seja, o que se aprende aplica-se na pratica 

como mostra os Parametros Curriculares Nacionais quando se refere ao ensino 

especifico de fisica: "a memorizacao indiscriminada de simbolos, formulas e nomes 

de substantias nao contribui pra a formagao e competencias e habilidades 

desejaveis no ensino medio" (BRASIL, 1988, p. 34). 

Assim, fica claro que o modelo tradicional vinculado ao processo de ensino e 

aprendizagem nao mostra progresso e nem qualidade no aprendizado, 

representando um grave problema no desenvolvimento cognitivo dos educandos. No 

processo educativo, os metodos de transmissao dos conteudos, onde os jovens sao 

sujeitos passivos, onde praticamente so memorizam o que esta sendo trabalhado 

em sala de aula, faz com que os jovens nao deem significado e sentidos aos 

conteudos aprendidos e que deveria ter uma grande importancia durante toda a sua 

vida. 

Na atualidade e fundamental que se observe qual sera o objetivo para a 

construcao do conhecimento. Os Parametros Curriculares Nacionais afirmam que: 

A aquisicao do conhecimento mais do que a simples memorizacao 
pressupoe habilidades cognitivas logico-empiricas e logico-formais. Alunos 
com diferentes historias de vidas podem desenvolver e apresentar 
diferentes leituras ou perfis conceituais sobre fatos fisicos, que poderao 
interfere nas habilidades cognitivas. O aprendizado deve ser conduzido 
levando-se em conta essas diferencas (BRASIL, 1988, p. 32). 

Os Parametros Curriculares Nacionais apontam para uma questao muito importante 

no processo de ensino e aprendizagem, que e levar em consideracao os 

conhecimentos previos dos alunos, ja que no cotidiano as pessoas se relacionam de 

diversas formas e nessas relagoes interpessoais aparece um campo de saberes 

sem serem ligados diretamente a escola, saberes esses aprendidos no decorrer de 

suas vidas, no campo familiar, atraves de amigos, enfim no mundo que o cerca. 

Esses conhecimentos as vezes nao devem ser desconsiderados por parte dos 

professores durante o processo de ensino e aprendizagem. Fazendo uma analise da 

real situacao da escola atual Oliveira (1995) afirma que: 

A escola de ensino medio deve esta comprometida com a cultura geral, 
diferente, fundamentada no dominio tecnologico e cientifico do homem 
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sobre a natureza. A educacao geral sera compreendida como apropriacao 
dos principios teorico-metodologico que poderao permitir a execucao de 
tarefas instrumentais e o dominio de diversas formas de linguagens e ter 
consciencia da sua isengao no conjunto das relacdes sociais das quais 
participa. O objetivo dessa escola deve ser a formagao do cidadao, do 
homem da polis, participantes nos diferentes espacos. enquanto produtor e 
consumidor na sociedade (OLIVEIRA, 1995, p. 24). 

Encontramos nos Parametros Curriculares Nacionais - PCN's, uma relacao 

de competencias e habilidades que esperamos serem despertadas nos educandos, 

tendo como objetivo o desenvolvimento de um individuo critico e com um 

aprendizado dinamico. E nesse sentido os educadores devem aplicar temas 

transversals que problematizem a mediacao dos saberes relacionados ao senso 

comum e assim construindo o conhecimento cientifico. Assim, os temas transversais 

contribuem com a escola para que tenhamos a formagao de alunos - cidadaos, na 

contramao da realidade atual. 

Hoje, no entanto, percebemos que temos um crescimento consideravel na 

area da Fisica, tornando-a bem mais dinamica do que em outros momentos da 

historia. Entende-se que o cidadao sendo participante e atuante na sociedade, deve 

a cada momento esta, de certa forma, sempre em busca de se atualizar para que 

possa ter um melhor posicionamento critico com relacao as acoes da Fisica em todo 

mundo, como mostra os PCN's. 

Os Parametros Curriculares Nacionais mostram de forma clara, que tern que 

haver um paralelo entre o conhecimento cientifico e o contexto social, ou seja, 

promover um ensino contextualizado relacionando a Fisica com o cotidiano dos 

educandos, levando em consideracao o meio onde vivem para com isso termos 

cidadaos com conhecimentos suficientes, tornando a sua participacao no meio social 

mais significativa como cidadao. 

Assim, entendemos que o trabalho desenvolvido em sala de aula, por parte 

dos professores, relacionado ao ensino de Fisica, precisa ser melhor e mais 

interagido com a realidade vivenciada pelos alunos, so assim, os conhecimentos 

cientificos irao ter mais significados durante toda a vida do individuo. Dessa forma, 

concluimos que o que sugere os Parametros curriculares Nacionais com relacao ao 

processo educativo do pais, e, por conseguinte, ao ensino de Fisica, tern sentido e 

sao positivos para a construcao de um pais melhor e de um futuro favoravel para os 

brasileiros (BRASIL, 2002). 
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3.3 Parametros Curriculares Nacionais - PCN's+ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os PCN's+ como orientagao educational complementar, sugere alguns 

objetivos futures nos quais podemos destacar que a escola deveria "promover todos 

os seu alunos, e nao selecionar alguns; emancipa-los para a participacao e nao 

domestica-los para a obediencia: valonza-los em suas diferengas individuals, e nao 

nivela-los por baixo ou pela media" (BRASIL, 2002). 

Os PCN's+, tendo como papel fundamental oferecer orientagdes e dar suporte 

aos professores com o objetivo de fazer com que os mesmos alcancem objetivos 

propostos, propdem uma organizacao do curriculo a partir de temas estruturadores 

baseados, no entanto, na interdisciplinaridade como tambem na contextualizagao. 

Dessa forma, os PCN's+ propdem relacionar conteudos e competencias que estao 

alem da simples memorizagao de conteudos e aplicacao de formulas matematicas, 

muita das vezes sem sentido algum para o individuo. Nesse sentido, destacamos 

que a contextualizagao, especificamente no ensino de ciencias, engloba 

competencias que inserem a ciencia e suas tecnologias num processo historico, 

social e cultural. Aponta ainda que, interagdes entre as disciplinas, ou ainda, entre 

diversas areas do conhecimento humano, poderiam ultrapassar a ideia de saberes, 

muita das vezes, fragmentados que na maioria das vezes nao tern nenhum 

significado para o estudante (BRASIL, 2002). 

Com relagao ao ensino de Fisica, os PCN's+ tratam da importancia de se 

promover um novo sentido no que se refere ao ensino dessa disciplina: "trata-se de 

construir uma visao da Fisica voltada para a formagao de um cidadao 

contemporaneo e atuante com instrumentos para compreender, intervir e participar 

na realidade". Aponta ainda para o fato de que as competencias tern sentidos se 

desenvolvidas sobre uma forma contextualizadas e fazendo-se sempre uma relagao 

com outros conhecimentos. Isso fica evidente quando os PCN's+ destacam que os 

saberes especificos da Fisica sao pertinentes quando deixam de ter um fim em si 

mesmos, mas passam a ser "compreendidos como um instrumento para a 

compreensao do mundo". Assim, temos uma visao ligada mais a uma dimensao 

humanista que jamais deve ser confundida com algo pragmatico. 

Com a finalidade de promover uma melhor aproximagao da Fisica que temos 

nas escolas com o cotidiano dos alunos os PCN's+ trazem como sugestao o 

seguinte: 
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O desenvolvimento dos fenomenos eletricos e magneticos, por exemplo, 
pode ser dirigido para a compreensao dos equipamentos eletricos que 
povoam nosso cotidiano, desde uso domestico aos geradores e motores de 
uso industrial provendo competencias para utiliza-los dimensiona-los ou 
analisar condicoes de sua utilizacao. Dessa forma, o sentido para o estudo 
da eletricidade e do eletromagnetismo pode ser organizado em torno de 
equipamentos eletrico e tetecomunicacoes (BRASIL, 2002, p. 45). 

Dessa forma, os Parametros Curriculares tern uma relacao muito proxima 

com o cotidiano do aluno para que tenhamos uma contextualizagao, e, por 

conseguinte, uma aprendizagem significativa dando sentido aquilo que se aprende 

na escola. Essa Idgica de fazer uma relacao da realidade vivenciada pelo aluno e a 

tentativa de fazer com que tenha sentido ao que a escola ensina fica claro quando 

os PCN+ afirmam que: "os criterios para selegao, estabelecimentos de sequencias e 

o planejamento devem ter como linhas mestras as competencias e a necessidade de 

impregnar de significado pratico e visao de mundo o conhecimento fisico 

apresentado ao jovem" (SANTOS, GOMES e PRAXEDES, 2015). 

Assim, os PCN's+ mostram que e necessario termos uma Fisica em sala de 

aula vinculada ao contexto, deixando de lado a aquisigao de saberes fragmentados 

direcionados apenas para a resolucao de atividades, muita das vezes sem um 

significado compreensivo por parte do aluno. A formalizagao matematica e 

importante e tern um papel fundamental, desde que seja feita relagdes com os 

conceitos, e nao apenas como manipulagdes algebricas, entender qual o papel da 

matematica na Fisica e de fundamental importancia para que tenhamos uma 

aprendizagem que forme cidadaos com pensamentos criticos e formadores de 

opinides. 

Considerando o que foi abordado, verifica-se claramente que tanto os PCN's 

como os PCN's+ mostram um caminho diferente para o ensino de Fisica, com outras 

orientagdes e praticas diferenciadas, porem, esses mesmos documentos apontam 

para o fato de que existem algumas dificuldades para que, de fato, tenhamos a 

implantagao de tais propostas e ainda serem efetivamente colocadas em pratica na 

sala de aula, sobretudo pela falta de materias. principalmente, didaticas como 

tambem repensar a formagao continuada de professores pra com isso manter os 

docentes sempre atualizados no que diz respeito ao processo de ensino e 

aprendizagem. 
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4. METODOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O trabalho de coleta de dados e informagoes foi realizado atraves de uma 

pesquisa realizada durante o segundo semestre do ano de 2017, numa escola 

estadual localizada no municipio de Barra de Santa Rosa, no estado da Paraiba, qe 

contava com 464 alunos no Ensino Medio. 

Realizamos a pesquisa em seis turmas do Ensino Medio, envolvendo um 

total de 120 alunos distribuidos do primeiro ao terceiro anos, sendo 1° ano "A" com 

30 alunos, 1° ano "B" com 20, 2° ano "A" com 20, 2° ano UB" com 12, 3° ano "A" com 

15 e 3° ano "B" com 23 alunos. Realizamos tambem, como complemento para 

auxiliar no entendimento do fendmeno estudado, outra pesquisa com tres 

professores que lecionam a disciplina de Fisica na citada Escola. 

O instrumento utilizado nas pesquisas para coleta e obtengao dos dados foi o 

questionario semiaberto, pois esse tipo de questionario faz com que os participates 

tenham a condigao e a liberdade de responderem da maneira que acharem 

conveniente, e com isso poderem colocar com enfase as suas respostas com 

relagao ao assunto abordado, pois de acordo com Povoa e Macedo (2005, p.3). 

Um questionario e extremamente util quando um investigador pretende 

recolher informacao sobre um determinado tema. Deste modo, atraves da 

pesquisa de um questionario a um piiblico-alvo constituido, por exemplo, de 

alunos e possivel recolher informagoes que permitam conhecer melhor as 

suas lacunas, bem como melhorar as metodologias de ensino podendo, 

deste modo, individualizar o ensino quando necessario 

Os questionarios em anexo, utilizados tanto para os alunos como para os 

professores, continham dez questdes semiabertas, onde tanto os alunos como os 

professores tinham que justificar suas respostas. Um fato relevante e que fez com 

que os participantes ficassem a vontade foi o questionario nao pedir a identificagao 

por parte dos participantes. 
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5. O DISTANCIAMENTO ENTRE O ESTUDANTE E A FISICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste tdpico iremos mostrar o distanciamento que existe entre o estudante 

e a disciplina de Fisica, atraves da pesquisa de campo, objetivando entender porque 

isso ocorre e procurar um direcionamento para mudar um pouco a realidade da sala 

de aula. 

5.1.1 Em relacao aos Professores 

Obtivemos as respostas seguintes para as perguntas do questionario em 

anexo. 

Na primeira pergunta questionamos o nivel de formagao dos professores que 

lecionam a disciplina de Fisica buscando compreender o fato de que, se alguns 

professores nao tiverem formagao especifica na area, influi no processo de ensino e 

aprendizagem. 

1. Voce e licenciado para lecionar a disciplina de Fisica? 

1.1 Se nao, qual sua formagao? 

1.2 Caso seja licenciado em Fisica, como foi sua formagao pedagdgica? Como foi 

sua formagao no que se refere as disciplinas do nucleo basico? 

PROF 1 1. Nao. 
1.1 Licenciatura em Matematica (Pos Graduacao: Historia, Sociologia e Filosofia 
da Ciencia com enfase em Historia da Fisica/ Ensino de Fisica). 

PROF 2 1. Sim, na UFCG. 
1.2 No meu ponto de vista foi relativamente boa. A formagao basica/teorica de 
Fisica foi na UFCG, passei em todas as etapas do curso, isso me deu suporte 
suficiente para lecionar, por outro lado, a formagao pedagdgica tambem foi, e e. 
um fato que contribui no processo de ensino. 

PROF 3 N3o, tenho licenciatura em Matematica e Mestrado em Matematica (PROFMAT). 

Diante das respostas, somente um professor tern formagao especifica para 

lecionar a disciplina de Fisica. Compreendemos que, ja que existe um 

distanciamento entre os alunos e a referida disciplina, seria essencial que o 

professor tivesse uma formagao continua em Fisica para que o trabalho pudesse ser 

desenvolvido de forma mais especifica. 
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No segundo questionamento, fizemos mengao a utilizagao de recursos 

didaticos em sala de aula, pois entendemos que e um subsidio muito importante 

para tornar as aulas mais prazerosas, fazendo com que os alunos tenham mais 

interesse pelas aulas. 

2. Voce costuma utilizar em sala de aula recursos didaticos diversos para trabalhar 

os conteudos de Fisica? Quais? 

PROF 1 Sim. Alguns objetos para ilustrar situagdes: carrinhos, moedas, molas, 
equipamento audiovisual, entre outros. 

PROF 2 Sim. Usamos videos ilustrativos alem de filmes sobre a histdria da Ciencia. A 
escola proporciona laboratdrio de Ciencias e sempre que podemos realizamos 
algum tipo de experimento, mas nao e rotineiro o uso. 

PROF 3 Nao. Geralmente utilizo poucos recursos, sendo o livro didatico o mais utilizado 
mas sempre que possivel procuro exibir alguns documentarios, realizar algumas 
experiencias e fazer uso do laboratdrio de robdtica educational. 

Pelas respostas pudemos ver que os professores envolvidos na pesquisa 

fazem utilizagao dos recursos didaticos em suas aulas. Entendemos que a eficiencia 

do trabalho com o material didatico vai depender muito mais dos propdsitos do 

professor do que propriamente do material. Muitas vezes o professor tern pouco 

material, mas consegue trabalhar de forma construtiva e dinamica e outras vezes 

dispdem de muito material, mas nao consegue, nao sabe ou nao quer trabalhar. 

Para Lorenzato (2006, p. 18-19): 

Existem varios tipos de material didatico. Alguns nao possibilitam 
modificacoes em suas formas, outros ja permitem uma maior participacio 
do aluno e existem, ainda, aqueles dinamicos, que permitindo 
transformagoes por continuidade, facilitam ao aluno a realizacao de 
redescobertas, a percepcao de propriedades e a construcao de uma efetiva 
aprendizagem. 

A prdxima questao evidencia a rejeigao dos estudantes em relagao ao 

estudo de Fisica, por isso procuramos saber dos professores alguns motivos dessa 

possivel rejeigao. 

3. No seu ponto de vista, ha uma rejeigao dos estudantes com relagao a disciplina 

de Fisica? Por que? 
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PROF 1 Sim. Acredito que a deficiencia na disciplina de matematica acarreta essa 
rejeigao. 

PROF 2 Sim. Com toda certeza por varios fatores, dentre eles podemos citar: formalismo 
matematico intrinseco a materia, falta de bases anteriores para prosseguirem, 
falta de estimulo dos alunos em se comprometerem, estudando mais e 
resolvendo listas de exercicios. 

PROF 3 Sim. A forma como os conteudos de Fisica sao abordados (pelo menos boa 
parte), sem se fazer relagao com o cotidiano do aluno, influencia nessa rejeicao. 
Alem disso, boa parte dos alunos tern dificuldade em leitura e interpretacao de 
texto e tambem nao compreendem conceitos basicos de Matematica. 

Os professores evidenciaram que a rejeigao ocorre por diferentes fatores, 

principalmente pela falta de relagao dos conteudos com o cotidiano dos alunos. 

Atrelado a mudanga de postura do professor vem a necessidade no estimulo no 

aluno a fazer uso do raciocinio atraves de atividades ludicas diversificadas. 

Devemos propor discussdes, fazer tentativas, procurar caminhos para que a turma 

se sinta estimulada a participar e um desses meios e a utilizagao de recursos 

didaticos. Pode ser que encontremos resistencia tanto por parte dos alunos, 

professores ou como tambem por parte da escola, pois mudar uma postura que esta 

enraizada na cultura da escola nao e facil, mas tambem nao e impossivel. 

E tarefa essencial dos educadores a acao/reflexao constante da 
organizacao curricular a ser trabalhada com os educandos. Sendo 
importante lembrar que se leve em conta as experiencias, os 
conhecimentos dos alunos, suas expectativas, a relacao com a realidade 
que os cerca, o conhecimento cientifico a ser reelaborando como meio de 
leitura de mundo e de processo educativo/formativo individual e coletivo. 
(STAREPRAVO, 1999, p. 29) 

Fazendo uma ponte com a questao anterior, na prdxima pergunta 

queriamos saber o que pode ser feito para mudar essa rejeigao dos alunos em 

relagao a disciplina de Fisica, buscando alternativas para que as aulas fossem mais 

dinamica em sala de aula e que essa concepgao fosse mudada. 

4. No seu entendimento, o que deveria mudar ou melhorar para diminuir essa 

rejeigao com relagao a disciplina de Fisica por parte dos alunos? 

PROF 1 Acredito que uma alternativa seria aproximar mais os conteudos da realidade 
dos estudantes, tornando-os mais acessiveis. 

PROF 2 Notadamente seria preciso: aulas de reforgo para da suporte a disciplina, o 
desejo de querer aprender tambem por parte dos alunos, aulas de Histdria e 
Filosofia da Ciencia e complemento com o laboratdrio didatico, sempre aplicar 
ao cotidiano a realidade do aluno para que o mesmo possa entender mais 
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rapidamente. 
PROF 3 0 acesso aos laboratories de Fisica, robotica educacional e informatica e 

tambem aos recursos multimidia podenam melhorar e assim o professor teria 
mais recursos para usar em suas aulas, favorecendo o aprendizado e, 
consequentemente, diminuindo a rejeicao em relagao a disciplina. 

Os professores apresentaram algumas alternativas, principalmente 

enfatizando que nao e interessante se trabalhar com o pronto, acabado, e 

imprescindivel que o conhecimento seja construido, que o aluno seja instigado a 

pensar, a reformular respostas, procurar caminhos e encontrar solugdes. O aluno 

deve se sentir desafiado a propor solucoes e fazer questionamentos para que as 

respostas a determinadas questdes sejam compreendidas e nao decoradas. 

Na quinta questao buscamos ouvir a opiniao de quern trabalha diretamente 

com o ensino de Fisica, na tentativa de apontar diregdes e provocar uma mudanga 

de postura do professor e dos alunos. 

5. O que pode ou deve ser feito para termos uma aprendizagem em Fisica mais 

eficiente e atrativa para os alunos do Ensino Medio? 

PROF 1 Aproximacao dos conteudos com a realidade e aulas mais experimentais 
(praticas) onde os alunos possam reftetir e relacionar a teoria e a pratica. 

PROF 2 Alem do que foi descrito no item 4 seria tambem preciso diminuir a quantidade 
de alunos por sala pois em cada sala temos uma media de 49 a 55 alunos. 

PROF 3 Trabalhar em sala de aula tanto a parte tedrica como a parte pratica, ou seja, 
alem de fazer exposigao de conteudos devemos procurar desenvolver 
atividades praticas que fortalecam ou favorecam o aprendizado. Devemos, 
portanto, realizar experiencias com maior frequencia, apresentar simulagoes, 
propor situagoes-problema em que o aluno seja desafiado a buscar solucoes. 
contestar ou justrficar resultados obtidos Nesse sentido, o uso de recursos 
tecnoldgicos como o computador, o celular, a TV, dentre outros, toma-se muito 
importante para o enriquecimento das aulas de Fisica. 

O professor deve trabalhar procurando fazer intervengdes na busca de 

promover agdes que priorizem a agao e a reflexao, criando no aluno o prazer de 

refletir sobre situagdes ja vivenciadas e as novas que poderao surgir ao longo das 

atividades e uma das formas do professor despertar o prazer de refletir sobre as 

situagdes e justamente com aulas mais praticas. Estas situagdes servirao para que 

se faga uma ponte entre a teoria e a pratica, objetivando uma discussao acerca do 

que esta sendo estudado. 

A metodologia em sala de aula deve ser diversificada, principalmente 

buscando recursos que dinamizem a aula. Sabemos que uma aula baseada em 
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quadro e pincel se torna mondtona e desinteressante, mesmo sendo essencial e 

importante, mas devemos procurar metodos que prendam a atencao e aguce o 

interesse dos alunos. 

Sempre de frente a rejeicao dos alunos em relacao a Fisica, procuramos 

saber dos professores as dificuldades que os mesmos encontram para realizar seu 

trabalho em sala de aula. 

6. Em sua opiniao, quais as maiores dificuldades em ensinar Fisica? Falar sobre 

infraestrutura, carga horaria, nivel dos alunos, materials didatico-pedagdgicos, 

planejamento, formagao continuada, etc. 

PROF 1 Quanta a infraestrutura uma dificuldade e que geralmente o laboratdrio de Fisica 

e junto com o laboratdrio de Biologia e Quimica e muitas vezes coincide as 

aulas no laboratdrio. Quanta ao uso de materials tecnologicos geralmente so 

temos um data show para toda a escola. Sobre a carga horaria acredito que 

deveria ser maior, pois o nivel dos alunos muitas vezes exige uma demanda de 

tempo maior em determinados conteudos. Quanta a formacao continuada ela 

nao acontece com frequencia. 

PROF 2 Nivel dos alunos, correspondente ao item 3 e 4. 

PROF 3 Nos tres anos do ensino medio nos deparamos com uma grande quantidade de 

alunos com baixo nivel ou capacidade de aprendizagem, que tern enorme 

dificuldade com as operacdes basicas de aritmetica. com leitura e interpretacao 

de texto Alem disso, dispomos de poucos recursos para poder auxiliar no 

aprendizado desses alunos. Na verdade, a escola ate conta com alguns 

recursos como laboratories e recursos multimidia. mas por falta de espaco e 

instalacdes eletricas ficamos impossibilitados de usar essas ferramentas com 

maior frequencia. Todos esses problemas sao discutidos no departamento 

(planejamentos semanais), mas poucas providencias sao tomadas. 

As novas demandas sociais educativas apontam para as necessidades de 

um ensino voltado para a promocao do desenvolvimento da autonomia intelectual, 

criatividade e capacidade de acao, reflexao e critica pelo aluno. Para tanto, faz-se 

necessario a disponibilizacao de recursos, como laboratories, a introducao de 

aprendizagem de novos conteudos de conhecimentos e de metodologias que, 

baseadas na concepgao de que o aluno deve ser o centro do processo de ensino-

aprendizagem, reconheca, identifique e considere seus conhecimentos previos como 

ponto de partida e o prepare para realizar-se como cidadao em uma sociedade 

submetida a constantes mudancas. 

Procurando compreender se o que e ensinado em sala de aula tern relacao 

com o cotidiano dos alunos fizemos o seguinte questionamento: 
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7. Voce costuma fazer uma relacao dos conteudos trabalhados em sala de aula com 

o cotidiano dos alunos? De que forma? 

PROF 1 Sim, busco sempre, ao inicio de cada conteudo, trazer situacoes reais para 
introduzir os conceitos e os exercicios cada vez mais contextualizados. 

PROF 2 Sim, isto sempre e necessario para que os alunos possam refletir criticamente e 
passem a pensar como o cientista ver o mundo. 

PROF 3 De inicio procuro saber informagoes sobre alguma situacao vivenciada ou 
observada pelos alunos conforme o conteudo a ser discutido. A partir dai 
comeco a fazer questionamentos para que eles possam interagir entre si, 
levantar hipoteses e chegar as suas conclusoes E com base nessas conclusoes 
que comeco a fazer a abordagem do conteudo. Situacoes envolvendo praticas 
esportivas sao bastante exploradas na contextualizacao dos conteudos de 
Flsica. 

Todos os professores evidenciaram que buscam fazer a relacao dos 

conteudos com o cotidiano dos alunos. Muitas vezes ao se trazer uma proposta 

diferente e interessante (na visao do educador), para sala de aula, o professor fica 

na expectativa de que os alunos irao ficar mais motivados com a aula, porem as 

vezes o resultado se mostra contrario, quando a turma demonstra pouco ou nenhum 

interesse pela atividade. Isto as vezes serve como fator desestimulante ao educador 

que teve que pesquisar, estudar, algumas vezes construir materials para levar aos 

alunos. Desta forma, diversos professores deixam de estar motivados e voltam ao 

tradicional, pois acreditam que o aluno nao tern interesse na nova proposta de 

trabalho. 

8. Na escola existe laboratorio que possa ser utilizado pelo professor de Fisica? 

PROF 1 Sim. Nas condicoes descritas no item 6. 

PROF 2 Sim, temos o laboratorio de Ciencias onde abrange Flsica, Quimica e 
Matematica, porem sucateado e sem manutencao, logo realizar experimentos 
de Ffsica para os alunos de 3° ano fica inviavel. 

PROF 3 Sim. Contamos com laboratorio de Fisica, robbtica e informatica. 

Na escola onde a pesquisa foi realizada existe laboratorio pra aulas praticas, 

mas como os professores frisaram, esta sucateado e sem manutencao, o que 

dificulta o trabalho. Por isso, perguntamos se mesmo assim eles utilizam o memo. 

9. Caso exista, voce gosta ou costuma utilizar o laboratorio, no sentido de facilitar a 

compreensao dos alunos com relacao aos conteudos de Fisica? 
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PROF 1 Quando possivel. 
PROF 2 Nao, esporadicamente visto que minhas turmas sao de 3° ano, assim sendo no 

laboratorio tem pouco suporte para esta serie. 
PROF 3 Eu tenho interesse em utilizar, mas infelizmente o acesso a esses laboratories 

nao e tao simples, seja por falta de espago fisico ja que os laboratories de 
Biologia, Matematica, Quimica e Fisica se encontram instalados numa mesma 
sala e o de robotica na sala dos professores; seja por equipamentos danificados 
e em pequena quantidade no laboratorio de informatica. Mas de alguma forma 
foi possivel desenvolver atividades no laboratorio de robotica ja que o mesmo 
pode ser levado, em parte, para a sala de aula. 

Pelas respostas pudemos verificar que os professores nao fazem utilizacao 

do laboratorio de forma frequente, em decorrencia de alguns motivos que foram 

citados nas respostas acima. 

Os projetos sao ferramentas importantes para auxiliar os professores nas 

suas aulas, por isso procuramos saber se os professores ja utilizaram os mesmos no 

seu cotidiano escolar. 

10. Voce ja desenvolveu algum projeto (atividade de ensino e/ou pesquisa realizada 

com objetivos e metodos diferentes dos utilizados na aula) relacionado com a Fisica 

na escola que trabalha? 

PROF 1 Sim, experiencias (praticas) e expostas na feira de ciencias da escola. 
PROF 2 Sim, sobre o laboratorio didatico experimentoteca, outro sobre leitura 

envolvendo a maquina e o vapor (Historia da Ciencia e Filosofia da Ciencia). 
PROF 3 Sim. 

Para que o aluno possa comegar a conviver com uma nova metodologia, 

diferente e algumas vezes ate confusa para a sua concepgao de escola como, por 

exemplo, os jogos, ele precisa exercitar o brincar em sala de aula, o brincar neste 

espago que sempre foi visto como "serio" e sem espago para brincadeiras. 

Quando o aluno ingressa ja chega com a ideia de que a Fisica e dificil, que 

poucos aprendem. Por isso, e essencial que o aluno possa ter uma visao 

diferenciada e sinta prazer em ir para a escola, atraves de aulas participativas, 

materials didaticos diversos, troca de experiencia e que se sinta util e como pega 

importante nos grupos. 
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5.1.2 Em relacao aos Alunos 

Com relacao a aplicapao dos questionarios com os alunos, com 120 alunos, 

que evidenciam questoes relacionadas ao tema abordado, e depois de feito urn 

levantamento minucioso das respectivas respostas obtivemos os seguintes 

resultados que estao dispostos de forma estatistica. 

1. Voce gosta de estudar Fisica? Justifique sua resposta. 

( ) Sim - 67% 

( ) Nao - 33% 

Grafico 1: Alunos que gostam de estudar Fisica 

80% 

70% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SIM NAO 

Fonte: Propria pesquisa (2018) 

Podemos observar que nesse primeiro questionamento fica claro que os 

alunos do ensino medio gostam de estudar a disciplina de fisica, pois tivemos 67% 

que responderam sim; porem ainda tivemos urn indice muito alto de 33% de alunos 

que declararam nao gostar de estudar Fisica. 

Assim como perguntamos aos professores sobre a utilizacao de recursos 

didaticos, para fazer uma comparacao com as suas respostas, fizemos o mesmo 

questionamento aos alunos. 

2. O professor utiliza recursos didaticos, tais como projetor de imagem (Datashow), 

televisor, retroprojetor, etc., para expor os conteudos e auxiliar na aprendizagem dos 

alunos? 

( ) Sim - 58% 
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( ) Nao - 42% 

Grafico 2: A utilizacao de recursos didaticos pelo professor 

70% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SIM NAO 

Fonte: Propria pesquisa (2018) 

De acordo com as respostas pudemos perceber que, basicamente para 58 

% dos alunos os professores fazem uso dos recursos didaticos em sala de aula, o 

que para nos e urn fator positivo, pois compreendemos que e uma excelente 

alternativa para fazer uma ponte entre a teoria e a pratica em sala de aula. 

Tambem perguntamos aos alunos se o ensino de Fisica tern alguma 

importancia para eles ou se estudam como mero conteudo didatico. 

3. Qual a importancia do ensino de Fisica para voce? Justifique sua resposta. 

Ao serem indagando com relacao a importancia que a Fisica tern para com 

ele mesmo, utilizamos uma amostra de 5% dos alunos (6 alunos), ja que as 

respostas eram muito parecidas, e obtivemos o seguinte resultado. 

ALUNO 1 Entender todas as teorias, compreender onde usar a Fisica e entender 

as grandes ideias de fisicos famosos. 

ALUNO 2 Porque esta em tudo, no nosso dia a dia, por isso e importante 

conhecer. 

ALUNO 3 Porque eu acho muito importante 

ALUNO 4 Porque ajuda nos conhecimentos do dia a dia 

ALUNO 5 E importante para termos conhecimento 

ALUNO 6 Para compreender os fenomenos da natureza 
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Os alunos demonstraram ter interesse pelo ensino de Fisica enfatizando que atraves 

do mesmo adquirem novos conhecimentos, fazem uma relacao com o dia a dia e 

compreendem diversos fenomenos da natureza. 

Para que haja uma mudanca de pratica por parte dos professores, e 

interessante tambem ouvir os alunos sobre as formas que gostariam de estudar a 

Fisica. Assim, fizemos o seguinte questionamento. 

4. Onde voce gostaria de estudar Fisica? 

( ) Na sala de a u l a - 19% 

( ) Na sala com experiencias - 43% 

( ) No laboratorio - 36% 

( ) Outro. Especificar - 2% 

Fonte: Propria pesquisa (2018) 

Quando foi perguntado como voce gostaria de estudar a disciplina de 

Fisica, tivemos diversas respostas, porem o que prevaleceu com relacao a essa 

indagacao foi que os alunos gostam de estudar mais Fisica na sala com 

experiencias ou no laboratorio e uma pequena parcela ainda gosta de estudar fisica 

na sala de aula. 

5. A Flsica estudada em sala de aula tern relacao com seu cotidiano e com as 

tecnologias? 
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( ) Sim - 34% 

( ) Pouca - 63% 

( )Nao - 3% 

Grafico 4: A relacao da Fisica com o cotidiano 

Fonte: Propria pesquisa (2018) 

Quando perguntados se a Flsica estudada em sala de aula tinha alguma 

relacao com o seu cotidiano e com as tecnologias, verificamos que a maioria dos 

alunos respondeu que essa relacao ainda e pouca e em torno de 33% afirmaram 

que sim, a Fisica estudada tern relagao com o dia a dia dos alunos. 

Algumas justificativas feitas pelos alunos foram: 

- Sim, muito; 

- Sim, com o funcionamento das maquinas e o universo; 

-Nao; 

- Nao, pois os conteudos sao muito distantes da realidade. 

6. Qual a sua maior dificuldade na disciplina de Fisica? 

( ) Entender os conteudos - 50% 

( ) Interpretar a teoria - 21 % 

( ) Entender a teoria e a pratica - 21 % 

( ) A forma como a disciplina e trabalhada pelo professor - 8% 

( ) Outra. Especificar 
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Grafico 5: Dificuldades na disciplina de Fisica 

ENTENDER OS INTERPRETAR A TEORIA ENTENDER A TEORIA E 

CONTEUDOS A PRATICA 

A FORMA COMO A 

DISCIPLINA E 

TRABALHADA PELO 

PROFESSOR 

Fonte: Pr6pria pesquisa (2018) 

Aqui tratamos das possiveis dificuldades em relacao a disciplina de Fisica e 

percebemos que a maior dificuldade por parte dos alunos e entender os conteudos 

trabalhados em sala de aula pelos professores. Podemos destacar tambem como 

dificuldade elencada pelos alunos a dificuldade em interpretar e entender a teoria e a 

pratica. O que chama a atencao e que apenas 8% dos alunos disseram ter 

dificuldade em Fisica com relacao a forma como o professor trabalha a disciplina em 

sala de aula. 

7. Voce acha que o ensino de Fisica e voltado para o cotidiano do aluno? Justifique 

sua resposta. 

( ) Sim - 67% 

Grafico 6: A existencia da relacao entre o ensino de Fisica e o cotidiano 

Fonte: Prbpria pesquisa (2018) 
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Quando questionados se o ensino de Fisica e voltado para o cotidiano do 

aluno, 6 7 % responderam que sim, o ensino de Fisica tern relacao com o cotidiano 

do aluno; por outro lado, 33% afirmaram que nao. 

Algumas justificativas citadas pelos alunos relacionadas ao questionamento 

foram: 

- Sim, pois e atraves da Fisica que fazemos alguns calculos como de forca, 

densidade, massa, etc. 

- Muitas vezes nao; 

- Porque ajuda no dia a dia; 

- Sim, porque ajuda no dia a dia. 

8. Voce acha que o uso de experiencias na sala de aula contribui para uma melhor 

compreensao dos conteudos de Fisica? Justifique sua resposta. 

( ) Sim - 98% 

Grafico 7: As experiencias no ensino de Fisica 

Fonte: Propria pesquisa (2018) 

E praticamente unanime que o uso de experiencias em sala de aula e 

fundamental para que tenhamos uma melhor compreensao dos conteudos de Fisica 

e consequentemente termos urn processo de ensino e aprendizagem mais eficaz ou 

significativo. 

Algumas justificativas foram: 

- Sim, pois ajuda a compreender os assuntos de maneira mais pratica; 

- Sim, pois acabamos absorvendo os conteudos de forma mais pratica; 
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- Sim, pois faz com que aluno goste mais da disciplina; 

- Sim, pois podemos ver algumas experiencias e entende-las melhor. 

9. O professor, junto com a turma, ja trabalhou (desenvolveu) algum projeto 

(atividade de ensino ou pesquisa realizada de maneira diferente da aula) relacionado 

a Fisica? 

( ) Sim - 58% 

( ) Nao - 4 2 % 

Grafico 8: O desenvolvimento de projetos pelo professor 

Fonte: Prbpria pesquisa (2018) 

10 (a). Na escola que voce estuda existe laboratorio para o desenvolvimento das 

aulas de Fisica? 

( ) Sim - 90% 

( ) N a o - 1 0 % 

Grafico 9a: A existencia de laboratories para o ensino de Fisica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A EXISTENCIA DE LABORATORIOS PARA O ENSINO DE FISICA 

1 0 0 % 

8 0 % 

6 0 % 

4 0 % 

2 0 % 

0 % 

i GRAFICO 9a 

SIM NAO 

Fonte: Prbpria pesquisa (2018) 
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10 (b). Se sim, e utilizado periodicamente? 

( ) Sim - 60% 

( ) Nao - 4 0 % 

Diante dos nossos questionamentos, tanto para os professores como para 

os alunos, percebemos que para eles o estudo da Fisica e importante, mas falta 

muito ainda para que o mesmo possa ser visto de forma mais pratica e objetiva. 

Foram citados fatores positivos, mas muitos negativos, como por exemplo, a falta de 

estrutura, de laboratories, de uma mudanca de pratica, sobretudo procurando fazer 

uma relacao da Fisica com o cotidiano, pois e muito dificil ter interesse por um 

determinado conteudo se nao sabe como utiliza-lo no dia a dia. 

Com o termino deste capitulo pudemos fazer uma relacao entre nossas pesquisas 

bibliograficas e de campo, o que nos proporcionou um maior nivel de conhecimento 

sobre a tematica em estudo. 
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6. C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

A disciplina de Fisica no Ensino Medio e uma pratica que deveria 

desenvolver no aluno o senso de curiosidade, pois a disciplina tern como fonte de 

estudo fenomenos que ocorrem no nosso cotidiano. Entender como um eclipse 

acontece tern suas e x p l i c a t e s empiricas, porem a Fisica ira demonstrar e explicar 

cientificamente este fenomeno. Entretanto, nao e isto que vem acontecendo no 

Ensino Medio, ha uma dificuldade de contextualizacao entre os conteudos 

ministrados pelo professor em sala de aula e os conhecimentos que os discentes ja 

possuem na forma empirica, do cotidiano. 

O Ensino Medio alem de ser um degrau a mais para formacao dos 

discentes oferece ao aluno uma nova forma de pensar. Com isso a Fisica se 

apresenta como uma disciplina complexa, ora estuda fenomenos, ora matematiza 

determinadas situacoes. Como o discente nao possui uma boa interpretacao de 

texto e resolucao de calculos matematicos termina por nao gostar de fisica. 

A Fisica do Ensino Medio e uma ciencia diferente da Fisica estudada pelos 

cientistas. Porem mantem o mesmo instinto de investigacao, pois ao estudar os 

fenomenos ocorridos no cotidiano, os alunos sao induzidos a descobertas. Com este 

sentido pretende-se envolver o discente e desperta-lo para o senso da pesquisa. 

Porem, muitas das vezes a autonomia critica do educando e suprimida por 

resolucoes de formulas, no qual os conteudos fisicos sao ministrados 

superficialmente, uma vez que o docente que leciona a disciplina de Fisica nao e da 

area, com isso da enfase aos calculos por nao ter formacao especifica. E evidente 

que a formacao de profissionais seja na area de medicina, de direito, licenciatura ou 

arquitetura, apresentam especificidade distinta para cada area de atuacao. por isso, 

entende-se que cada profissional ao longo de sua formacao adquira os 

conhecimentos e as tecnicas adequadas para desempenhar o seu papel e atuar 

exclusivamente na area de sua formacao. 

Diante de nossas pesquisas e de posse do resultado pudemos verificar que 

esse distanciamento possivelmente ocorra por diversos fatores. Dentre esses 

fatores, podemos elencar o fato da disciplina de Fisica so ser ministrada, ate hoje, 

no ensino medio, e e apresentada com uma pequena introducao no nono ano do 

ensino fundamental juntamente com a Quimica, e ainda levam o nome de ciencias. 

Com isso ao iniciarem o ensino medio, os alunos se deparam com a Fisica e a 
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Qufmica separadamente. E a fase em que o discente encontra dificuldade, pois a 

disciplina Fisica exige diversos conhecimentos adquiridos ao longo de todo ensino 

fundamental, a falta de conhecimentos basicos em leitura e interpretacao de textos, 

e dificuldades com a matematica basica. sao fatores que prejudicam a 

aprendizagem do estudante logo no primeiro contato com a Fisica, criando de 

imediato certa barreira e consequentemente interferindo de forma negativa no 

aprendizado dos alunos. 

Outro problema enfrentado pelos alunos para uma melhor assimilacao e 

compreensao dos conteudos e o fato da carencia de profissionais formados na area. 

Para suprir a carencia, deslocam-se professores com formacao em outras areas, tais 

como Matematica e Quimica, sem as tecnicas adequadas para trabalhar os 

conteudos e explorar as experiencias do aluno em seu dia a dia. Estes acabam 

resumindo a fisica apenas a formulas e em calculos matematicos distorcendo todo o 

objetivo da Fisica para o Ensino Medio. 

Outro obstaculo encontrado no caminho da Fisica na escola e a pequena 

carga horaria, fazendo com que os conteudos sejam explorados de forma quase que 

artificial e sempre voltados para provas de vestibulares. Com isso os professores 

acabam buscando o que chamamos de resumos. Ficando a Fisica ensinada, na 

escola, sem ligacao alguma com o cotidiano do individuo. 

A falta de preparo do docente que ministra a disciplina Fisica o deixa preso 

apenas a sala de aula, usando somente o livro didatico e giz. Deixando de lado a 

utilizacao dos laboratories, que muitas escolas possuem, mas pela falta de 

manuseio terminam por nao estarem aptos ao uso, com isto o que se deveria ser 

comprovado, demonstrado, ou, preferencialmente, aprendido a partir da pratica 

acaba ficando somente na teoria, sem ligacao nenhuma com o cotidiano. 

Assim, ao termino deste trabalho, percebemos que mudancas sao 

necessarias para amenizarmos essa problematic^ que aflige o ensino de Fisica e 

que a forma de ensinar depende a cada dia que o educador va sempre a busca de 

atualizacoes, para poder acompanhar o desenvolvimento do mundo cada vez mais 

tecnologico e interligado. Com isso, contornar as barreiras impostas por diversos 

problemas que sondam a aprendizagem e a troca de conhecimento e um desafio 

que os educadores tern que veneer a cada dia. Assim e fundamental que se avalie a 

pratica pedagogica e a realidade que passa as salas de aulas e ainda escutar a 



48 

opiniao dos educandos com o intuito de melhorarmos a realidade que vem 

enfrentando o ensino de Fisica. 
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U F C C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG 

CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE 

UNIDADE ACADEMICA DE FfSICA E MATEMATICA 

CURSO DE LICENCIATURA EM FlSICA 

Trabalho de levantamento de dados para auxiliar na pesquisa de construcao 

do Trabalho de Conclusao de Curso - TCC com o tema "AS DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM E O DISTANCIAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO EM 

RELAQAO A DISCIPLINA DE FlSICA: UM ESTUDO DE CASO". 

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROFESOR JOSE LUIZ NETO. 

TURMA. 

TURNO: 

BARRA DE SANTA ROSA (PB) / / . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PROFESSORES 

1. Voce e licenciado para lecionar a disciplina de fisica? 

1.1 Se nao, qual sua formacao? 

1.2 Caso seja licenciado em fisica, como foi sua formacao pedagogica? Como foi 

sua formacao no que se refere as disciplinas do nucleo basico? 

2. Voce costuma utilizar em sala de aula recursos didaticos diversos para trabalhar 

os conteudos de fisica? Quais? 

3. No seu ponto de vista, ha uma re je ic io dos estudantes com relacao a disciplina 

de fisica? Por que? 

4. No seu entendimento, o que deveria mudar ou melhorar para diminuir essa 

rejeigao com relacao a disciplina de fisica por parte dos alunos? 

5. O que pode ou deve ser feito para termos uma aprendizagem em Fisica mais 

eficiente e atrativa para alunos do Ensino Medio? 

6. Em sua opiniao, quais as maiores dificuldades em ensinar fisica? Falar sobre 

infraestrutura, carga horaria, nivel dos alunos, materials didatico-pedagogicos, 

planejamento, formacao continuada, etc. 

7. Voce costuma fazer uma relacao dos conteudos trabalhados em sala de aula com 

o cotidiano dos alunos? De que forma? 

8. Na escola existe laboratorio que possa ser utilizado pelo professor de fisica? 
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9.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Caso exista, voce gosta e costuma utilizar o laboratorio, no sentido de facilitar a 

compreensao dos alunos com relacao aos conteudos de fisica? 

10. Voce ja desenvolveu algum projeto (atividade de ensino e ou pesquisa, 

realizada com objetivos e metodos diferentes dos utilizados na aula) relacionado 

com a fisica na escola que trabalha? 
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U F C C zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE 

UNIDADE ACADEMICA DE FlSICA E MATEMATICA 

CURSO DE LICENCIATURA EM FlSICA 

Trabalho de levantamento de dados para auxiliar na pesquisa de construcao 

do Trabalho de Conclusao de Curso - TCC com o tema "AS DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM E O DISTANCIAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO EM 

RELAQAO A DISCIPLINA DE FlSICA: UM ESTUDO DE CASO". 

ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROFESOR JOSE LUIZ NETO. 

TURMA: 

TURNO: 

BARRA DE SANTA ROSA (PB), / / . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ALUNOS 

1) . Voce gosta de estudar fisica? Justifique sua resposta. 

( ) sim ( ) nao 

2) . O professor utiliza recursos didaticos, tais como projetor de imagemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Datashow), 

televisor, retroprojetor, etc., para expor os conteudos e auxiliar na aprendizagem dos 

alunos? 

( ) S i m ( )Nao 

3) . Qual a importancia do ensino de fisica para voce? Justifique sua resposta. 

4) . Como voce gostaria de estudar f isica? 

( ) Na sala de aula; 

( ) Na sala com experiencias; 

( ) No laboratorio; 

( ) Outro. Especificar. 

5) . A fisica estudada em sala de aula tern relacao com seu cotidiano e com as 

tecnologias? 

( ) S i m ( )Pouca ( ) 

Nao 

6) . Qual a sua maior dificuldade na disciplina de fisica? 

( ) Entender os conteudos ( ) Interpretar a teoria ( ) Entender a teoria e a 

pratica 

( ) A forma como a disciplina e trabalhada pelo professor ( ) Outra. 

Especificar 

7) . Voce acha que o ensino de fisica e voltado para o cotidiano do aluno? Justifique 

sua resposta. 

( ) S i m ( ) N a o 



5 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8) . Voce acredita que o uso de experiencias na sala de aula contribui para uma 

melhor compreensao dos conteudos de fisica? Justifique sua resposta. 

( ) S i m ( ) N a o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9) . O professor, junto com a turma, ja trabalhou (desenvolveu) algum projeto 

(atividade de ensino e ou pesquisa, realizada de maneira diferente da aula) 

relacionado com a fisica? 

( ) S i m ( ) N a o 

10) . Na escola que voce estuda existe laboratorio para o desenvolvimento das 

atividades nas aulas de fisica? 

( ) S i m ( ) N a o 

Se sim, e utilizado periodicamente? 

( ) S i m ( ) N a o 
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T E R M O DE CONSENTIMENTO L I V R E E E S C L A R E C I D O 

Prezado (a) estudante; 

Sou estudante do Curso de Graduacao na Universidade Federal de Campina 

Grande - UFCG. Estou realizando uma pesquisa sob supervisao do professor 

Joseclecio, cujo objetivo e utilizar os dados coletados na pesquisa para auxiliar na 

realizacao de um Trabalho de Conclusao de Curso - TCC. 

Sua participacao e contribuicao serao em responder um questionario, se 

assim voce permitir, e a participacao nesse estudo e voluntaria e se voce decidir nao 

participar ou quiser desistir de continuar em qualquer momento, tern absoluta 

liberdade de faze-lo. 

Na publicacao dos resultados desta pesquisa, sua identidade sera mantida no 

mais rigoroso sigilo. Serao omitidas todas as informacoes que permitam identifica-lo. 

Mesmo nao tendo beneficios diretos em participar, indiretamente voce estara 

contribuindo para a compreensao do fenomeno estudado e para a producao de 

conhecimento cientifico. 

Quaisquer duvidas relativas a pesquisa poderao ser esclarecidas pelo 

pesquisador atraves dos telefones: (83) 991821369 / (83) 999588437. 

Atenciosamente; 

Assinatura do(a) estudante 

Barra de Santa Rosa, / /2017. 


