
Sequência didática

Mamíferos ameaçados

Amanda Magalhães, Beatriz Busin, Carolina Moraes, Marina Ferraz e Viviane Carvalho.

BIZ 0307-2018 – Contexto e Práticas em Ensino de Zoologia

Docente: Prof.a Dra. Rosana L. F. Silva / Monitor PAE: Gabriel de Moura Silva



Estrutura da sequência

➔ Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II.

➔ 7 aulas de 50 min cada.

➔ Estudo de caso: caráter investigativo.

➔ Atividade contextualizada e interdisciplinar.



Alfabetização científica

“Domínio de conhecimentos científicos 
e tecnológicos necessários para o 
cidadão desenvolver-se na vida diária.” 
(Chassot, 2003).

- Para Fourez (1997, p. 51):

 [...] as pessoas poderiam ser consideradas 
científica e tecnologicamente letradas quando 
seus conhecimentos e habilidades dão a elas um 
certo grau de autonomia (a habilidade de ajustar 
suas decisões às restrições naturais ou sociais), 
uma certa habilidade de se comunicar (selecionar 
um modo de expressão apropriado) e um certo 
grau de controle e responsabilidade em negociar 
com problemas específicos (técnico, mas também 
emocional, social, ético e cultural). 

- Eixos: 

Contextualização social;
Natureza da Ciência;
Conceitos científicos, aculturação científica.



Abordagem comunicativa

 Interação professor/estudantes:

- Interativo/dialógico: “O professor considera o 
que o estudante tem a dizer do ponto de vista 
do próprio estudante; mais de uma ‘voz’ é 
considerada e há uma inter-animação de 
idéias” (Mortimer, 2002).

- Interativo/de autoridade: “O professor 
geralmente conduz os estudantes por meio de 
uma seqüência de perguntas e respostas, com 
o objetivo de chegar a um ponto de vista 
específico” (Mortimer, 2002).

Interação entre estudantes:

- Interativo/dialógico: “Os estudantes exploram 
idéias, formularam perguntas autênticas e 
oferecem, consideram e trabalham diferentes 
pontos de vista” (Mortimer, 2002).



CONCEITUAIS

●Reconhecer características que agrupam os 

mamíferos e contrastar diferentes mamíferos;

●Reconhecer as adaptações dos mamíferos e 

relacionar ao ambiente onde vivem;

●Identificar relações ecológicas com base em 

dados de tamanho populacional;

●Propor  efeitos de mudanças nas relações 

ecológicas na dinâmica de populações de 

mamíferos;

●Caracterizar o ciclo de vida e reprodução de 

diferentes mamíferos;

●Avaliar efeitos da degradação de ambientes 

naturais na preservação de espécies;

Objetivos

PROCEDIMENTAIS

●Interpretar gráficos;

●Interpretar mapas;

●Formular hipóteses;

●Selecionar informações para 

resolução de problema;

●Em grupo, articular os dados 
para construir explicações 
baseadas em evidências;

●Comunicar seus resultados;

●Sintetizar informações.

ATITUDINAIS

●Avaliar como ações 

humanas afetam a 

dinâmica de populações 

animais;

●Propor ações individuais 

e coletivas para 

promover conservação 

de espécies;

●Se posicionar e respeitar 

a opinião do colega em 

um trabalho em grupo; 



Material Didático

Estudo de caso





Alimentação
Relações ecológicas
Reprodução e ciclo de vida
Biogeografia

Textos
Gráficos
Tabelas
Imagens / mapas







Sequência 
didática



Aula 1 - Apresentação do caso a ser estudado

35 min Lição de casa15 min

1º momento: Apresentação do vídeo e 
introdução ao caso a ser estudado.



Vídeo de introdução

Reportagem Jornal Vanguarda  (até 0:46) 
https://globoplay.globo.com/v/6748529/

https://globoplay.globo.com/v/6748529/


Caso a ser estudado

Por que a população de bugios está diminuindo?

Como você poderia solucionar esse problema?



Aula 1 - Apresentação do caso a ser estudado

35 min Lição de casa15 min

1º momento: Apresentação do vídeo e 
introdução ao caso a ser estudado.

Fazer uma lista com os 
mamíferos que eles conhecem 
e trazer para a próxima aula.

2º momento: Levantamento de conhecimentos prévios: 

Como podemos estudar esse caso? Como podemos 
formular uma hipótese?



Aula 2 - Caracterização dos mamíferos

15 min 25 min10 min

1º momento: Retomar a lição de 
casa construindo uma lista 
coletiva na lousa a partir do que os 
alunos levantarem.

2º momento: Expositivo dialogado 

Quais características  nos permitem classificar todos esses 
animais como mamíferos? E o que eles têm de diferente?

3º momento: Atividade adaptações

Dividir os alunos em 5 grupos. Uma ficha com 
características de um animal por grupo. “Como 
essa característica ajuda o animal a sobreviver?” 



Atividade Adaptações

“Como essa característica ajuda o animal 
a sobreviver?” 



Aula 3 - Investigação: alimentação e relações ecológicas

10 min 40 min

1º momento: Retomar estudo de caso 
apresentado na Aula 1 e apresentar o 
material didático - Apostila de estudos 
de caso.

2º momento: Separar alunos em 5 grupos e estabelecer um estudo de 
caso para cada grupo. Os grupos devem analisar os dados fornecidos 
e responder às questões orientadoras dos temas alimentação e 
relações ecológicas. Entregar respostas por escrito ao final da aula



Aula 4 - Ciclo de vida, reprodução e biogeografia

50 min Lição de casa

Os grupos devem analisar os dados fornecidos 
e responder às questões orientadoras dos 
temas ciclo de vida, reprodução e biogeografia.
Entregar respostas por escrito ao final da aula

Pesquisar e trazer fotos ou ilustrações 
impressas sobre o mamífero estudado 
para a confecção dos cartazes.



Aula 5 - Elaboração dos cartazes

40 min10 min

2º momento: Construção dos cartazes.

1º momento: Orientação

Produzir um cartaz com informações sobre o animal e 
propor uma explicação para o problema apresentado no 
caso estudado pelo grupo



Aula 6 - Apresentação 
dos cartazes

Cada grupo terá aproximadamente 10 
minutos para apresentar o mamífero 
estudado, usando o cartaz como material 
de apoio.

Apresentar informações sobre os temas 
investigados, hipótese e solução.



Aula 7 - Retomada do caso do bugio

15 min10 min 15 min 10 min

1º momento: Apresentar o caso 
do bugio nos mesmos moldes 
das apresentações dos alunos.

2º momento: Discussão coletiva. Identificar 
pontos de divergência e aproximação entre os 
mamíferos estudados e a espécie de bugios 
ruivos ameaçada.

3º momento: Os alunos deverão 
criar uma hipótese para explicar 
o que provocou a diminuição da 
população de bugios e propor 
soluções para o problema.

4º momento: Discussão 
coletiva das hipóteses e 
soluções criadas.

Lição de casa

Assistir ao vídeo 
"Por que os 
bugios ruivos 
estão sumindo." 



Vídeo: "Por que os bugios 
ruivos estão sumindo”

Material didático: 
https://www.youtube.com/watch?v=763

wCGpjGGs



Avaliações



Avaliações diagnósticas

➔ Aula 1: Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre causas de 

diminuição populacional ou alteração da ecologia de mamíferos e conteúdos 

procedimentais relacionados à condução de uma investigação. Qualitativa e 

não sistematizada.

➔ Aula 2: Levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos sobre conteúdos 

conceituais relacionadas à caracterização e classificação dos mamíferos. Essa 

avaliação é feita a partir da lição de casa proposta para a aula 2. 



Avaliação formativa

➔ Questões orientadoras dos estudos de caso (Aulas 3 e 4):  as respostas devem 

ser analisadas pela professora e devolvidas, com feedbacks, para os alunos 

usarem durante a aula 5.

➔ Discussão entre os pares (Aulas 3, 4, 5 e 7): essa avaliação é feita pelos próprios 

alunos durante as etapas de trabalho e discussão coletivos.

➔ Hipóteses e soluções propostas (Aula 7): as hipóteses e soluções elaboradas  

serão avaliadas em um momento posterior à aula. Esta etapa é importante para 

verificar se os alunos se posicionam cientificamente na elaboração de hipóteses. 



Avaliação somativa

➔ Apresentação dos cartazes produzidos (Aula 6): avaliação quantitativa e 

levará em consideração as informações expostas, o uso dos feedbacks dados 

ao longo das aulas e a apresentação oral.
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