
A IMP-ORTANCIA DAS- A可LAS聴Å官I-CAS DE cl臨`N-CRAS-

NO ENSINO甲UNDAMENTAL

RESUMO-

E necess細fo- que臆a ci-en-cias despert-e n-o- educ劃o o- int-eresse em q-uest5es de resolu9着o de-

problemas atrav6s da experimenta確o e investigapao, sendo assim capazes de compreender as

constantes transfomap6es que ocorrem no seu cotidiano. 0 presente trabalho teve como

objetivo refletir sobre a importincia das aulas p血ticas de ciencias no ensino fundamental.

Consider狐do- o- papel do profe-s-s-or indispensaivel nesse- pro-cesso, elabormdo atividades que

proporcionem aos臆alunos compreensao de eonceitos e a conscientizapao sobre diferen書es

ass皿tos que envolvem a discipl血a de cienci謎. Nessa pe重spectiva o ens血o deixa de ser mera

e坤os王確o e passa a ser寄oca de sig皿範cadosクcolabor孤do p紳a a co腿血確o da租utonomia de

pensamento e apao.



宣. ⅢTRODUCÅ0
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tradicional, desenvolvendo aulas pouco interessantes que nao conseguem motivar os alunos a

mobilizar seas conheeimentus para- desenvolvimento de novos. Para tomar_ a aula mais_

din鉦ica e atrativa, existem diversos reoursos que podem ser utilizados pelos professores,

contribuindo para a aprendizagem e motivapao dos alunos. Sous (2007) ressalta que 6

possivel a utilizapao de valios materiais que a収iliem a desenvolver o processo de ensino e

aprendizagem facilitando a relapao professor - aluno - conhecimento. Qundo o recurso

utilizado demonstra resultados positivos, o aluno toma-se mais confiante, capaz de se

interessar por novas situa曾6es de aprendizagem e de construir conhecimentos mais

complexos. Assin, a insengao de recursos diditicos diferencindos nas aulas resulta em uma

melhor compreensao e境xa鋒o dos co鵬e心dos ab-ordados, favorecendo o processo de ensino-

aprendi2agem, tomando-o de qualidade, estimulando o senso critico e a participapao dos

alunos nas aulas. Diante disso, o professor, alem de dinanizar suas aulas, poderi despertar o

interesse mos a獲unus, envolvendo-os cada vez mais no processo OVESSE NECOLA; PANIZ,

2016).

A alfabetizngao cientifica 6 "o conjunto de conhecimentus que f純ilitarian紬s

血u軸狙os癖拉er mあ宣ei樋a do m皿d○ ○nde vive血''(C恥ssoT, 2000) ol章"をposs納重iぬde de｣

ter a disposi9脅o os conhecinentos cient漁cos e tecnol6gicos necess壷os para se desenvolver

na vida cotidi_ana, ajudarldo a re?o喜ver os prQbl_emas e as pecess干dades. de sa心de e

sobrevivencia bdsica" (FUR血et al., 2010). Esse processo deve ter seu inicio na fase inicial

de escolarizapao, nas series iniciais, visto que nesta idade a curiosidade e grande e a crianga

adora o fato de participar de experiencias, como por exemplo, montar terr証os ou observar a

germina軸o de rna semente. Aulas pr各ticas dao a oportunidade de vivencia atrav6s do

c-o血eciment-o- cie-n-綴鯖co- e-s-timm和do--o-s a con-s面r` o- conhee-ime-nto- a patir da elabora確o de-

hip6teses para resolueao de problemas (LORENZETTI; DELIZOICov, 2001)

0 eusino de ciencias nas series iniciais proporciona uma aproximap都o gradual do temo

cientifico. Esse processo deve ser mediado pelo professor com atividades que oportunizem

essa aproxinapao, com situae6es significativas e que pemitam reelaborar os conhecimentos

pr6vios dos alunos, fazendo��2�匁��"�6�6V友�2��FR��6�&F��6��6ﾖ友����涛ｒﾂ���儲��'H��6��ﾐ

do trahalho pr釦ico 6 inque融on自vel na disciplina de Ciencias e deveria ocupar lugar central

no seu eusino. E necess如io, contudo, que alguns desafios sejan enfrentados atrav6s de

experiencias e investigap6es contribuindo e incentivando as atitudes de curiosidade, de



respeito ao meio ambiente, as opini6es e diversidades para formap5o de cidndaos cn’ticos,

capazes de筒袖sfbm紬os c○nhecimentos cient純○○s que recebem em a96es que co虹証buam

na me皿oria de sua vida e da vida de s脚c○m皿idade (LOPES, 2009).

Assim, o objetivo do presente trabalho foi destacar a import鉦cia das aulas praticas no

ensino de ciencias na educa辞o b証ica, refor9ando aL re量ev鉦cia da estra俺gia de e肥ino como

魚cilitador d合印re調di乙age皿､

2. ME冒ODOLOG賞A

Neste estudo desenvolveu-se uma revisao namtiva com busca e analise critica de

infoma軸es em literatura especializada. Bases de dados como Google Academico e PubMed,

bern como livros, revistas e sites- em geral, foran utilizados como fonte de infomap5es para

esta revisao sobre a im-porぬn'cia` da-s aulas pr如icas no en-sino de ci6ncias na educae鎧o b蝕ica-.

3. DESENVOLV工MENTO

3.1. A ALFABETlzAc&o c職NT血cA

A alfabetizagao cientifica 6 o conhecimento necess如o para entender as quest6es de

cie皿cias e te○nologia, e assim, a調紳no皿do･ De acordo c○皿Hazen (1995),rna pcssoa

pode conside脚●-se a崎beti之ada em c王enci謎叩紬do co皿segue量id狐○○m血fbma96es do

campo cientifico do mesmo modo que consegue lidar com urn assunto qualquer. Nao 5

necess如io compreender os fatos cientificos em profundidnde, mas ja que o- avaneo da ciencia

pode afetar a vida sob diversos aspectos, o que se pretende 6 que o cidadao tenha

conhecimentos necess鏡os para entender essas mudaneas e suas consequ6ncias para a

sociedade em ge輪l (HAZEN, 1995)･

Nas series iniciais, a crianga toma contato com os primelfos conceitos e proposic6es

conceituais. E urn processo continue,- pois o conhecinento cientifico 6 din弧ico.. De acordo

com Lo記n脇tti; Delizoicov (2001), a ensino der ci組cias mos anos iniciais pods fomecer

recⅢsos ao al皿o para a c○ns仕頃9貧o do conhecime皿to de mundo, Ⅲ叫1i紬d〇〇〇, com

possibili血de de agir ativamente na sociedade onde es偽i騰erido. Segu血d○ 0 pensame血o do

autor entende-se que o ensino deve ter urn ponto de partida dentro do contexto de cada escola,

que dove obseⅣ虹p紅a seu alunado e a comunidade do e血omo e prepara｣os p狐a agi重, de皿血o

da sua重ea重idade, ativamente sobre essa comunidade.



[...I A crian9a nao e cida(膚do futuro, mas ja e cidada hoje, e, nesse sentido,

conhecer cie租cia臆6劃pli粧a臆sun possibilidade prese同e de particip即ao

social e viabi看izar s脚capacidade plena de participa鋒o social no futuro

(Brasilう1997, p. 22-23).

Desse modo a愉betiza9看o cie皿t絹ca pretende con扇bu正para que os alunos entendam a

ciencia e a tecnologia como parte do mundo e que sejan capazes de usar a seu favor com

responsabilidade. Esse processo, que se inicia nas series iniciais, permanece durante toda a

existencia do individuo, aprimorando-o pelo meio que esta inserido e pelos diversos contextos

que o rodei劃(LORENZETTI; DELIZαCOV, 200 I)I

3.2. OS CONCE量冒OS C量ENT血賞COS NOS ANOS ⅡⅦC賞A量S

Seguindo a linha de pensanento de Vygotsky (2007), o individuo constr6i seus-

conhecimentos atrav6s da int-era辞o com o meio que vive. Esse processo pode ser de un modo

coletivo, assim os mais experientes auxilian os outros, dando inicio ao significado de uma

cultura ou na constru確o do sujeito. De acordo com o autor a aprendizagem pode ser

compartilhada e resignificada de acordo com a cultun de cada urn e o meio que vive. De

acordo com Vygotsky (1998), os desenvolvimentos relacionados a aprendizagem s看o

possiveis quando hf uma intern確o do espapo fisico e social.

0 sujeito pensante pode mudar o ambiente exterior de acordo com Vygotsky (2007, p.

52):

A inven碑o e o uso de signos como meios auxiliares para solucionar un

dado problema psicol6gico (lembrar, comparar coisas, relatar, escolher etc.)

さa血loga a inven9碧o e uso de血s血e請os, s6 quc agora no c劃po

psicol6gico. 0 signo age como un instrunento de atividade psicol6gica de

maneira an訊oga ao papel de un instrunento no trabalho. (VYGOTSKY

2007,p.52).

Essa perspectiva Vygotskyana, refoxpa que o processo de aprendizagem 6 rna atividade

dividida entre as pessoas e por meios se suas ap6es e interap6es com o social e o fisico que ha

皿desenvolvimento do ser血mano.

0liveira (1997, p. 55-56)

0 percⅢso de desenvo重vime血o do ser hum狐o e, em pa直e, de爾nido pelos

processos de matura確o do organismo individual, pertencente a especie

hrmana, mas 6 a aprendizagem que possibilita o dispertar de processos

intenos de desenvolvimento que, se nao fosse o contato de individuo com

um deteminado ambiente cultunl, nao ocorrerian. Em outras palavras, o

homem nasce equipado com certas caracteristicas pr6prias da espdeie�� 
exemplo, a capacidnde de enxergar por dois olhos, que pemite a percep軸o

tridime鵬iona獲, ou a capacidade de receber e processer infoma軸のauditiva),

us as chamadas fung6es psicol6gicas superiores, aquelas que envolvem

consciencia, aten9ao, planejanento, a96es volunt如as e deliberndas,



dependem de processos de aprendizagem. 0 homem 5 membro de rna

especie para cujo desenvolvimento a aprendizagem ten un papel central,-

especialmente no que diz respeito a essas血n9∂es s叩e五〇res, tipicamente

hum狐as. (OL暮VE工RA, 1997, p. 55-56)

Vygotsky (1987) diferencia dois tipos de conceitos que se distinguem pela estrutun

psicol6gica e pela foma de constr畔ao. Vygotsky chamou de conceitos di各rios aqueles

formados pela experiencia da crianga, os quais estao baseados em exemplos partieu獲ares, n急o

fa勝ndo parte de un sistem coerente de pensanento. Os conceitos cien雌cos, que sao

aprendidos na escola, sao sempre parte de un sistema construido com o tempo.

De acordo com Tolstoi a cri紬9a precisa sempre de opo重tunidades pain adqu正r

novos co皿ceito

Quando a crianea ouve ou le uma palavra desconhecida e a le
novamente em outra frase, comega a ter rna ideia vaga do novo

conceito, mais ced-o ou mais tarde, sent血e a necessidade de usar a

pal亀vra e com印eende重〇 〇〇ncei亀〇･ M謎仕組s皿i心movos c○皿ceitos紗s

alunos de modo direto e infrutifero. E como ensinar uma crianea a

andar apenas explicando-lhe as leis da fisica. (TOLSTOI apud

WGOTSKY, 1987, p. 105).

Vygotsky declara que os conceitos espont鉦eos ou cotidianos e os conceitos cien償ficos

se desenvolvem em dire96es opostas, po重さm, es儲o血ti血a皿ente relacionados, p狐a o

desenvolvimento do conceito cient継ico 6 necess紅io que ja tenha desenvolvido o conceito

espont鉦eo. A medida que os- sujeit`os'sao fan`iliarizados por s-eus pares dentro de uma- cul触m-,

as representap6es sobre o meio vao se construindo.

A escola 6 un grupo social ao q脚l a crianga pertence e as interag6es acontecem e as

constru96es de conceitos se modificam de modo consider如el. Na esco賞a a crian9a interage

com o adulto na rela碑o de ensino aprendizagem. Durante a rela確o, a atuapao do adulto e

intencional voltado para a aprendizagem conceitual, ha un trabalho com sentido da

aprendizagem de conhecinento pelo aluno. (Fontana & Cruz, 1997).

Seg皿do Vgotsky (1998, p･ 104), a foma9看o de conceitos 5 in processo di鯖cil e

longo, exige rna atividade intelectual, pois "I...] mais do que urn simples h5bito mental; 6 urn

ato real e complexo de pensamento que n釜o pode se ensinado por meio de treinamento, s6

podendo ser realizado quando o prdprio desenvolvimento mental da crianga ja tiver atingido o

nivel necess紅io".

[...] o desenvolvimentoぬfoma辞o de conceitos, 6 afetado por

diferentes condie6es extemas e intemas, e essencialmente urn

processo unit鉦io e nao un conflito entre fomas de intelec肇o

antag6nicas e mutuamente exclusivas. 0 aprendizndo 6 uma das

p血c垂ais如es de c○ncei鴨os da cri狐臆9a em idade es○○血, e e taⅡibem



4. coNs量DE鵬ぐ6ES田INA暮s
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cient綿ca de mode a餌皿ent狐a c坤acidade do al皿o p狐a o l狐9ame血o de q叫estion劃entos,

hip6teses, ideias e solug8総para os mais diferentes problemas enfrentados por ele no

cotidiano. Este aluno interessado- nas aulas passa de sujeito passivo para sujeito ativo da

situa9ao e, consequentemente, do aprendizado. Dessa foma, atua sobre a sua vida e sobre a

comunidade em que vive, transfomando-a positivamente, exercendo sua cidadania.
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