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APRESENTAÇÃO 

 

          De acordo com Silva (2018, p.56), o uso do jogo, no espaço educacional, cria 

condições potencializadoras para o processo de ensino–aprendizagem por 

proporcionar ao aluno uma ação ativa e motivadora a partir do lúdico, potencializando 

também a exploração e a construção do conhecimento.  

          A partir da mediação sobre lentes, espelhos, funcionamento dos telescópios e 

imagens do céu profundo, buscou-se aqui, a confecção de um Produto 

Educacional com uso de peças inusitadas contendo lentes – os antigos monóculos - 

num verdadeiro convite aos alunos para a dinâmica interativa de aprendizagem. 

         O varal dos monóculos é um instrumento interativo, aplicado em grupo, que 

promove ensino e aprendizagem de forma lúdica e permite a avaliação qualitativa e 

quantitativa durante o processo. Sua aplicação em sala de aula, permite que os alunos 

identifiquem imagens do céu profundo reconhecendo galáxias, nebulosas e 

aglomerados estelares e suas características intrínsecas, agregando novos 

conhecimentos, ampliando, assim, a visão sobre o Universo através das lentes destas 

peças retrôs. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

          A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), recomenda que os professores 

selecionem e apliquem metodologias e estratégias didático pedagógicas 

diversificadas, rompendo paradigmas tradicionais, de forma a promover o 

protagonismo e respeitar as diferenças e os ritmos dos alunos. 

          Assim, o Produto Educacional, aqui elaborado, consiste em um instrumento 

pedagógico que traz os conteúdos de Astronomia para serem desenvolvidos com os 

alunos a partir de propostas que englobam as metodologias ativas com foco nas 

dinâmicas de aprendizagem. 

          Além da importância do estudo da Astronomia, os conteúdos desta matéria, 

oportunizam, alunos e professores, para o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

interdisciplinares, promovendo pontes entre diversos componentes curriculares como 

a Matemática, a Física, a Química e a Biologia, entre outras, tornando, assim, o 

aprendizado mais significativo, o que reverbera para a melhoria da qualidade 

educacional.          

          Neste sentido, da condução do aluno para a construção do seu próprio 

conhecimento, as metodologias ativas aplicadas aos conteúdos de Astronomia, atuam 

para o êxito do processo de ensino e aprendizagem.  

          As metodologias ativas consistem em meios ou caminhos, traçados pelos 

professores, para que os alunos exerçam o protagonismo na construção do seu 

próprio conhecimento. Tais práticas instigam os alunos a reflexões, a deduções 

lógicas e debates, entre outros, promovendo e melhorando as funções cognitivas, as 

relações interpessoais e a capacidade de pensar e agir. 

          Tais metodologias envolvem diferentes práticas que buscam contemplar os 

movimentos de aprendizagens individuais, grupais e orientados. Desta forma, a 

prática que o professor escolhe, dentro das metodologias ativas, deve respeitar o ritmo 

do processo de aprendizagem de cada um dos alunos envolvidos, promover ações 

interacionistas através do desenvolvimento de atividades em grupo e ter o 

acompanhamento do professor em todo o processo, o qual deve atuar como mediador 

das aprendizagens, orientando e conduzindo os alunos ao êxito. 

          Proporcionando o uso das metodologias ativas, o Produto Educacional aqui 

apresentado, promove uma participação interativa entre as partes envolvidas, com 

abertura para adequação de atividades em sala de aula, estimulação para o 
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desenvolvimento de projetos interdisciplinares e letramento científico e para outras 

propostas com um fazer pedagógico pautado na construção coletiva e troca interativa 

de experienciação, ações estas, voltadas para a promoção de mudanças e 

intervenções nas práxis da sala de aula.    

          Pautada na interdisciplinaridade e no protagonismo juvenil, justifica-se aqui a 

elaboração deste Produto Educacional, visto que os currículos escolares e o fazer 

pedagógico começam a se sedimentarem nesta nova perspectiva, apoiados nos 

conteúdos de Astronomia introduzidos nos livros didáticos atuais e trazidos pelos 

alunos para a sala de aula. Com o olhar do Telescópio Hubble e mais recentemente 

do James Webb, a Astronomia e o desvendamento do Universo é uma constante nas 

mídias, o que tem provocado a curiosidade e interesse pela sociedade. 

          Este Produto Educacional elaborado, apresentando uma estética diferenciada, 

para além do aprendizado dos conteúdos de Astronomia, está voltado para a 

curiosidade do aprender, a partir de algo novo e atrativo em suas formas e cores; está 

voltado para as possibilidades criadas, visando tirar os alunos do sedentarismo e das 

zonas de conforto de suas carteiras tradicionais, levando-os a participar de uma 

dinâmica interacionista; está voltado para a solução de desafios com trocas de 

experiências aos pares ou em grupos maiores; está voltado para uma inovação e 

flexibilização no uso dos tempos e espaços escolares e ainda traz possibilidades para 

a inclusão escolar. 

          Assim, buscando implementar as políticas públicas de inclusão escolar, este 

produto elaborado contribui para dar visibilidade a esta população escolar que 

apresenta dificuldades para aprender ou têm deficiências, desde que sejam 

trabalhados e adequados de acordo com as especificidades apresentadas por estes 

alunos a serem incluídos no processo educacional.  

          Assim, o Jogo dos monóculos com o tema “ Imagens do céu profundo” é um 

instrumento promotor da sedimentação dos conhecimentos apreendidos sobre as 

nebulosas, aglomerados estelares e galáxias e que traz a atividade lúdica em uma 

perspectiva sociointeracionista, de forma a promover o diálogo entre os pares, 

valorizando a autonomia e a construção coletiva do conhecimento. Aqui, o professor 

deve interagir com os alunos atuando como orientador e facilitador na condução da 

atividade proposta pelo instrumento. 

          Desta forma, este Produto Educacional conduz os alunos a processos de 

aprendizagens segundo o modelo Vygotskyano, interagindo entre si, atuando como 
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protagonistas na construção do conhecimento, cabendo ao professor o papel de 

mediador. Neste sentido, se referindo ao modelo sociointeracionista de Vygotsky e 

seu pensamento sobre mediação, Bandeira e Correia (2020), ressalta:  

          Para Vygotsky, a aprendizagem é uma experiência social mediada pela 

interação do homem com a sociedade, que consiste em um intercâmbio de 

experiências cognitivas, afetivas e/ou comportamentais. É por meio dessa interação 

que ocorre o desenvolvimento. Partindo do pressuposto de mediação como troca de 

experiências entre quem ensina e quem aprende, Vygotsky e seus seguidores 

explicam que mediação implica em ajudar, o que por sua vez implica em um esforço 

por parte de quem media como também do mediado, que terá de aproveitar as 

oportunidades. Sendo assim, a mediação Vygotskyana parte de uma colaboração 

consciente entre ambas as partes. (BANDEIRA & CORREIA, 2020, p. 01 e 03). 

          Buscando validar o Produto Educacional, este foi inicialmente aplicado em sala 

de aula no Colégio da Polícia Militar Rômulo Galvão em Ilhéus-BA (CPMRG/Ilhéus) e 

posteriormente usado no desenvolvimento de Oficinas Formacionais com 

professores. Com olhares aguçados, não só sobre o Produto Educacional em si, mas 

também sobre os conteúdos aí abordados, alunos e professores se mostraram 

envolvidos de forma dinâmica em todo o processo, trazendo questionamentos, trocas 

de conhecimento e interação. O Produto também foi replicado e entregue às escolas 

que fizeram parte da pesquisa. 

          Espera-se, assim, que este Produto Educacional, disponibilizado, contribua 

para a divulgação científica e a qualificação da prática de ensino em Astronomia de 

forma a fortalecer as práxis pedagógicas. 
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2.FICHA PEDAGÓGICA 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências da Natureza 

PÚBLICO ALVO:  9º ano do Ensino Fundamental, 1º e 2° ano do Novo Ensino Médio. 

DURAÇÃO:  2 aulas de 50 minutos cada. 

 

OBJETIVO GERAL: 

Contribuir para a sedimentação da aprendizagem, estimular a criatividade e promover 

a liberdade no processo de pensar e agir. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar os diferentes tipos de galáxias e outros objetos do céu profundo, como 

nebulosas e tipos de aglomerados estelares. 

- Compreender as lentes artificiais como uma tecnologia humana promotora da 

conquista espacial. 

- Realizar trabalho em grupo para a promoção da ética e da solidariedade nas relações 

interpessoais. 

 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS: 

 Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do 

Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento 

e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões 

éticas e responsáveis. 

 Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico 

e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e 

linguagens próprias das Ciências da Natureza, para propor soluções que 

considerem demandas locais, regionais e/ou globais. Ou seja, comunicar suas 

descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por 

meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação 

(TDIC). 
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 Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos 

relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como 

também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade 

para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) 

com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza. 

 

HABILIDADES  

ENSINO FUNDAMENTAL: 

(EF09CI05) Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e 

recepção de imagem e som, assim como a transmissão e recepção de dados da 

internet que revolucionaram o sistema de comunicação humana. 

(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e 

aplicações, discutindo e avaliando as implicações de seu uso. 

(EF09CI14) Descrever....a localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via 

Láctea) e dela no Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões). 

ENSINO MÉDIO: 

(EM13CNT201) Analisar e discutir modelos, teorias e Leis propostos em diferentes 

épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a 

evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas 

atualmente. 

(EM13CNT204) Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos 

de objetos na Terra, no sistema Solar e no Universo com base na análise das 

interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais 

(como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros. 

(EM13CNT209) Analisar a evolução estelar associando-a aos modelos de origem e 

distribuição dos elementos químicos no Universo, compreendendo suas relações com 

as condições necessárias ao surgimento de sistemas solares e planetários, suas 

estruturas e composições e as possibilidades de existência de vida, utilizando 
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representações e simulações, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais 

(como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros). 

 

(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, 

empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, 

dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no 

enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. 

(EM13CNT302) Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados 

de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando e/ou interpretando textos, 

gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio 

de diferentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação 

(TDIC), de modo a participar e/ou promover debates em torno de temas científicos 

e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e ambiental. 

 

3.RECURSOS MATERIAIS: 

Elástico ou barbante (3m), monóculos (20 unidades), prendedores (2 unidades), 

imagens do céu profundo (galáxias, aglomerados e nebulosas), miçangas grandes em 

forma de estrelas com aro, envelopes pequenos (20 unidades), folhas de ofício (10 

unidades), papel cartão (7 folhas), computador com acesso à internet, impressora, 

caneta, caneta permanente, tesoura, cola branca, mini pregadores (20 unidades). 

 

4.PRODUÇÃO: 

1° - Numerar os monóculos com caneta permanente ou colar adesivo numerado e 

identificar os envelopes com letras. 

2°- Selecionar imagens de diferentes tipos de galáxias e de outras imagens do céu 

profundo (NASA), já trabalhadas com os alunos, e imprimir no tamanho adequado 

para acoplá-las nos monóculos; 

3° - Digitar as descrições das imagens e imprimir em papel cartão (6 minis cartões por 

folha), recortá-los e colocar nos envelopes; 
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4° - Distribuir os monóculos no elástico através do aro, intercalando com as miçangas. 

 

 5.DINÂMICA DO JOGO: 

1° - Prender o elástico ou o barbante, contendo os monóculos, nos extremos da sala 

de aula ou em área aberta da escola; 

2° - Anexar os envelopes no elástico com o auxílio dos minis pregadores; 

3° - Pedir aos alunos que façam duplas; 

4° - Cada dupla recebe 3 cartões de resposta (Imagem 01) onde devem colocar seus 

nomes e ir escrevendo as correspondências das letras dos envelopes com os 

números dos monóculos observados. 

5° - Após o tempo determinado pelo professor (sugestão 25’), as duplas entregam 

suas respostas que serão corrigidas. As duplas com as três melhores pontuações 

serão anotadas no quadro. Segue-se o procedimento para a segunda e terceira 

rodada. Finaliza-se o jogo premiando as três duplas com maior número de acertos. 

6° - O gabarito será disponibilizado e os cartões de respostas devolvidos aos alunos 

para que retornem ao varal e identifiquem as imagens que erraram. 

 

6.GABARITO DO JOGO 

1 – L (NGC 7293 - Nebulosa da Hélix). 

 

2 – G (NGC 2392 - Nebulosa do Esquimó). 
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3 – I (NGC 6302 - Galáxia Borboleta). 

 

4 – E (NGC 6543 - Nebulosa Olho de Gato). 

 

5 – C (NGC 4038 e 4039 /Galáxias Antenas). 

 

6 – N (ESO 350-40/Galáxia Cartwheel ou roda de carroça).  

 

7 – B (NGC 5195 ou M 51A e B). 
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8 – D (B 33 - Cabeça de Cavalo). 

 

9 – P (NGC 4485). 

 

10 – A (IC 418 - Nebulosa do Espirógrafo). 

 

11 – Q (NGC 7078/Pegasus Cluster). 

 

12 – O (NGC 1952 - Nebulosa do Caranguejo). 
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13 – J (Pilares da Criação). 

 

14 – M (NGC 4594 - Galáxia do Sombreiro). 

 

15 – H (NGC 6720 - Nebulosa do Anel). 

 

16 – K (NGC 2174 - Nebulosa cabeça de macaco). 

 

17 – R (NGC 4755 - Aglomerado estelar). 
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18 – F (M 45 - Aglomerado das Plêiades). 

 

19 – S (NGC 4826 - Galáxia do Olho Negro). 

 

20 – T (NGC 224 - Galáxia Andrômeda). 

 

 

 

7.IMAGEM DOS MATERIAIS UTILIZADOS. 

 

Imagem 01 – materiais utilizados na confecção do Produto Educacional. 

 

  Fonte: Marli A. Rodrigues. 
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8.IMAGENS DOS CARTÕES DESCRITIVOS. 
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Fonte: Marli A. Rodrigues. 

 

9.IMAGEM DO CARTÃO RESPOSTA. 

 

Imagem 01 – Cartão para marcação das respostas. 

 

Fonte: Marli A. Rodrigues. 
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10.IMAGENS DA APLICAÇÃO DO PRODUTO. 

 

Imagem 02 – Aplicação com alunos. 

 

Fonte: Marli A. Rodrigues. 

 

Imagem 03 – Aplicação com professores. 

 

Fonte: Marli A. Rodrigues. 

 

Imagem 04 – Produto replicado. 

 

Fonte: Marli A. Rodrigues. 
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