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1 Introdução

Apresentamos e discutimos, neste Guia de orientação para o professor, a realização
de duas atividades experimentais e da sua correspondente análise gráfica como principais
ferramentas pedagógicas para a introdução dos conceitos de cinemática e da dinâmica do
movimento aos alunos do Ensino Médio.

Descrevemos neste Guia uma proposta didática que reúne duas atividades práticas
para serem realizadas com alunos do Ensino Médio – que envolvem a física do escoamento
de água do interior de um recipiente de geometria conhecida. Acreditamos que as duas
atividades sugeridas neste trabalho, possam auxiliar o professor na discussão com seus
alunos sobre a distinção entre os conceitos de tempo, intervalo de tempo e suas diferentes
escalas: o ano, a hora, o minuto e o segundo.

Esperamos também que, ao realizar as atividades práticas propostas, os estudantes
desenvolvam suas habilidades e competências para a observação, investigação e represen-
tação de um fenômeno físico. Com a realização dos procedimentos discutidos nas ativi-
dades, o professor pode orientar os estudantes em pelo menos dois aspectos. Primeiro,
estabelecer a representação matemática dos diferentes conceitos físicos considerados na
cinemática e na dinâmica do problema, a partir da observação e da análise da variação da
coluna de água contida no recipiente, para diferentes condições de escoamento; Segundo,
empregar estas representações como instrumentos de medida da passagem do tempo.

Para uma descrição detalhada das atividades propostas, reunimos o material didático
desenvolvido nesse Guia de orientação para o professor na seguinte ordem: no Capítulo 2,
descrevemos em detalhes as duas atividades propostas para a observação e caracterização
do escoamento da coluna de agua do interior de um recipiente, e mostramos como usar
as informações obtidas para a construção de um cronômetro baseado no fluxo da água;
para concluir esse trabalho, no Capítulo 3, apresentamos as nossas considerações finais, e
propomos um Plano de Aula, no Apêndice A.

O presente material instrucional está associado à dissertação de mestrado de João
Gabriel Campos de Bragança (2021), apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Ensino de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este trabalho foi realizado
com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil
(CAPES) – Código de Financiamento 001.
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2 O experimento

Apresentamos, neste capítulo, um conjunto de atividades em que o estudante do En-
sino Médio, sob a orientação do professor, pode praticar as etapas de um processo investi-
gativo científico: observar um fenômeno físico, estabelecer e medir as variáveis envolvidas
no problema e, com o auxílio da análise dos dados, estabelecer possíveis relações entre as
medidas obtidas. Nessas atividades primeiro escoamos diferentes volumes de água de um
mesmo recipiente, a partir de diferentes alturas da coluna de água: medimos a evolução
da altura da coluna ao longo do tempo e determinamos o correspondente tempo de escoa-
mento. Em seguida, analisamos gráfica e algebricamente o comportamento das grandezas
físicas envolvidas no problema e obtemos a lei que descreve o comportamento da altura
da coluna de água ao longo do tempo. Repetimos o processo com um recipiente similar
mas de orifício diferente e, ao final das atividades, utilizamos os resultados obtidos para
a construção de um cronômetro baseado no fluxo de água que sai do recipiente.

2.1 Material utilizado

Os materiais empregados nas atividades foram os seguintes: duas garrafas PET de
seção reta e com tampa, idênticas, de diâmetro 𝐷 = 12,0 cm, com capacidade de 2,0 litros;
um cronômetro; régua milimetrada de no mínimo 30 cm; jogo de chaves de fenda com
indicadores de calibre; marcador permanente de ponta fina (diâmetro menor que 1,0 mm),
lápis e papel para anotações. O modelo da garrafa PET empregada em nossas atividades
e o jogo de chaves estão ilustrados na Figura 1.

(a) (b)

Figura 1. – (a) Garrafa PET com a graduação de alturas e cronômetro empregados em
nossas atividades; (b) jogo de chaves de fenda com os indicadores de calibre, empregados
nas atividades. Também foram utilizados no trabalho uma régua graduada, lápis e papel.
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Ter à disposição palitos de churrasco, alfinetes de fraldas ou alfinete de cabeça permite
realizar o orifício de saída nas garrafas. A tampa da garrafa é essencial para que o
experimentador controle o início do escoamento. Com o marcador permanente, podemos
reproduzir a escala da régua sobre uma vertical ao longo da superfície da garrafa. Em
uma das garrafas, com o auxílio do alfinete e das chaves de fenda, produzimos, a 5,0 cm
acima da base da garrafa, um orifício de diâmetro igual a 3,0 mm. A escolha da posição
dessa origem de coordenadas foi um compromisso devido ao formato da base das garrafas.
O desenho da escala na garrafa PET está indicado na Figura 2.

(a) (b)

Figura 2. – (a) Garrafa PET com a graduação de alturas feita com o auxílio da régua
e do marcador permanente; (b) Vista aproximada do orifício na parte inferior da garrafa.
A altura da posição da origem de coordenadas foi um compromisso devido ao formato
da base da garrafa.

O alfinete ajuda a perfurar a garrafa e as chaves de fenda permitem definir o diâmetro
desejado com uma certa precisão. A partir do centro do orifício marcamos a escala
correspondente às diferentes alturas, dividida em centímetros, até 16,0 cm. Subdividimos
os dois primeiros centímetros da escala em 0,5 cm e aumentamos a quantidade de medidas
nesse intervalo de alturas, próximo à origem de coordenadas, onde se encontra o orifício de
escoamento da água. Na outra garrafa, procedemos de maneira equivalente, mas fizemos
um orifício com diâmetro cerca de três vezes menor, 𝑑 = 1,2 mm. Como cronômetro,
usamos o aplicativo disponível em nosso aparelho de telefonia móvel.

Podem ser adotados outros valores para os diâmetros dos orifícios de escoamento de
cada garrafa. O importante é escolher valores para os diâmetros que sejam fáceis para o
aluno estabelecer uma proporção entre eles.
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2.2 Preparação do material

Para investigar a relação entre a variação da altura da coluna de água ao longo do
tempo, e determinar o tempo de escoamento correspondente, preenchemos a garrafa com
água, até uma altura acima daquela desejada. Ao enroscar ou desenroscar a tampa da
garrafa podemos controlar o escoamento através do orifício de saída e, desse modo, defi-
nir com precisão a altura de partida desejada. Procedemos então, da seguinte maneira:
com a tampa fechada e a água em repouso, disparamos o cronômetro; em seguida, de-
senroscamos a tampa, o escoamento se inicia e registramos o instante de tempo indicado
pelo cronômetro; observamos a coluna de água alcançar diferentes alturas e anotamos o
instante de tempo correspondente, indicado pelo cronômetro.

Uma consulta prévia realizada pelo professsor aos trabalhos de Plauska (2013), sobre
“Uma aula introdutória a mecânica dos fluidos”, e ao trabalho de Silva (2020), sobre “A
análise gráfica como instrumento para o ensino de calorimetria no Ensino Médio”, podem
servir de orientação sobre a realização das atividades propostas neste capítulo.

2.3 Escoamento da água – Atividade 1

Montado o aparato experimental, procedemos a aquisição dos dados da evolução da
altura da coluna de água em função do tempo e, em seguida, construímos a tabela corres-
pondente para posterior análise gráfica das medidas. Sugerimos que antes de realizar a
primeira coleta de dados, o professor discuta com os alunos como fazer as medidas, como
anotá-las e quem será incumbido de cada tarefa. Essa discussão é fundamental para que os
alunos tomem consciência da importância da organização ao se realizar um experimento.
Pretendemos, assim, desenvolver algumas habilidades nos estudantes como, por exemplo,
a organização para realizar tarefas e a colaboração em trabalhos coletivos.

É importante mencionar que as medidas feitas nessa fase podem ser tomadas de di-
versas formas. Sendo assim, os alunos podem e devem ser encorajados a realizá-las da
maneira que eles julguem mais apropriada, desde que se organizem para tal desde o iní-
cio da atividade. Com isso, queremos dizer que o tempo pode ser marcado em relação
a variações fixas de altura a partir de um valor inicial ou a altura pode ser medida em
intervalos fixos de tempo ou, ainda, que os estudantes podem aferir a altura em intervalos
de tempo aleatórios. Cada forma de se realizar a aquisição de dados pode ter seus pontos
positivos e negativos do ponto de vista organizacional e isso deve ser discutido em acordo
com os objetivos do experimento.

Outra etapa importante da atividade é a construção dos gráficos. Neste experimento,
esse processo é essencial do ponto de vista didático e deve ser explorado em todas as suas
possibilidades. A escolha das escalas, a marcação dos dados obtidos e a determinação
da curva mais simples para a sua representação não devem ser tratados como processos
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triviais. Se trabalhadas de forma apropriada, essas habilidades desenvolvidas pelos alunos
podem representar uma grande e valiosa ferramenta para o saber científico deles.

Um primeiro gráfico pode ser construído no quadro, pelo professor, em colaboração
com os alunos. Mas é fundamental que os estudantes tenham a tarefa de construir os
gráficos posteriores. Alguns programas computacionais também podem ser utilizados
para a montagem dos gráficos. Porém, é sugerido que ao menos os primeiros gráficos
sejam feitos a mão, pelos alunos, no papel milimetrado.

2.3.1 Evolução da coluna de água para altura inicial 𝐻 = 16 cm

Apresentamos nesta seção as medidas e a análise dos resultados para a evolução da
altura da coluna de água em função do tempo para o escoamento da água a partir da
altura inicial 𝐻 = 16,0 cm, para o recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm. É
difícil estabelecer com precisão o intervalo de tempo de escoamento, a partir da observação
direta. Ao se aproximar do orifício, a coluna de água parece estacionar, mas um pequeno
filete quase imperceptível continua a fluir. O intervalo de tempo 𝑡esc = 282 s corresponde
ao tempo de escoamento estimado a partir da observação mas discutimos mais adiante
um melhor critério para definir o intervalo de tempo de escoamento.

2.3.1.1 A altura vs. tempo

A Tabela 1 apresenta a altura da coluna de água vs. instante de tempo para o escoa-
mento a partir da altura inicial 𝐻 = 16,0 cm, para o recipiente com orifício de diâmetro
𝑑 = 3,0 mm.

Tabela 1. – Altura ℎ da coluna de água vs. instante de tempo 𝑡 para uma altura inicial
𝐻 = 16,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm.

instante de tempo 𝑡′(s) instante de tempo 𝑡(s) altura ℎ da coluna 𝑡(cm)

3,0(5) 0(1) 16,0(1)
23,0(5) 20(1) 14,0(1)
43,0(5) 40(1) 12,0(1)
65,0(5) 62(1) 10,0(1)
89,0(5) 86(1) 8,0(1)

117,0(5) 114(1) 6,0(1)
152,0(5) 149(1) 4,0(1)
195,0(5) 192(1) 2,0(1)
223,0(5) 220(1) 1,0(1)
259,0(5) 256(1) 0,5(1)

Os instantes de tempo 𝑡′(s) correspondem aos instantes de tempo indicados pelo cronô-
metro e os instantes de tempo 𝑡(s) agora subtraído do intervalo entre o disparo do cronô-
metro e o início do escoamento. Consideramos como incerteza 𝛿𝑡 = 0,5 s e 𝛿ℎ = 0,1 cm
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para os instantes de tempo 𝑡 e altura ℎ, respectivamente. Ao longo deste trabalho in-
dicamos as medidas com suas incertezas na representação (3,0 ± 0,5) s = 3,0(5) s, como
indicado na Tabela 1. A evolução da altura da coluna de água, para uma altura inicial
𝐻 =16,0 cm, representada na Tabela 1 pode ser melhor percebida com o auxílio do gráfico
indicado na Figura 3.
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Figura 3. – Altura ℎ da coluna de água vs. instante de tempo 𝑡 para uma altura
inicial 𝐻 = 16,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm. A linha contínua
representa a evolução da altura da coluna de água, desde a sua altura inicial até a água
do recipiente praticamente parar de escoar.

Definimos o tempo de escoamento como aquele instante de tempo em que observamos
a coluna de água alcançar uma altura mínima ou velocidade nula. É interessante observar
que, devido as dimensões do orifício, a velocidade nula nem sempre ocorre para altura
nula.

Observamos ainda que somente com a construção do gráfico dos dados de escoamento.
representado na Figura 3, não é possível determinar com precisão em qual altura ℎ ou
instante 𝑡 a velocidade de escoamento é nula. Para resolver esse problema, devemos fazer
um outro gráfico que represente a velocidade 𝑣 da superfície livre vs. instante de tempo.
Para a construção desse gráfico, calculamos a velocidade média 𝑣𝑖 em um dado intervalo
de tempo Δ𝑡:

𝑣𝑖 =
(︃

Δℎ

Δ𝑡

)︃
𝑖

= ℎ𝑖+1 − ℎ𝑖−1

𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖−1
. (2.1)

com sua respectiva incerteza:

𝛿𝑣𝑖 = 𝑣𝑖

(︃
𝛿ℎ𝑖

Δℎ
+ 𝛿𝑡𝑖

Δ𝑡

)︃
. (2.2)

Deixamos a critério do professor a realização ou não dos cálculos da incerteza dos parâ-
metros envolvidos na atividade. Os incluímos neste trabalho para que o leitor tenha uma
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estimativa da ordem de grandeza desses valores para as condições em que as atividades
foram realizadas.

Lembramos que, para pequenos intervalos de tempo, essa velocidade média 𝑣𝑖 corres-
ponde à velocidade do instante 𝑡𝑖 determinado pela média aritmética dos dois instantes
considerados para a determinação do intervalo Δ𝑡:

𝑡𝑖 = 𝑡𝑖+1 + 𝑡𝑖−1

2 . (2.3)

Observamos que, com esta definição, não há propagação do valor da incerteza na deter-
minação desse instante de tempo.

Admitimos que essas hipóteses sejam válidas para o nosso problema, construímos a
Tabela 2 e representamos esses dados no gráfico na Figura 4.

Tabela 2. – Velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. instante de tempo 𝑡,
para uma altura inicial 𝐻 = 16,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm.

instante de tempo 𝑡(s) velocidade 𝑣(cm s−1)

20(1) 0,100(8)
41(1) 0,095(7)
63(1) 0,087(6)
88(1) 0,077(5)

118(1) 0,063(4)
153(1) 0,051(3)
185(1) 0,042(3)
224(1) 0,023(3)
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Figura 4. – Velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. instantes de tempo
𝑡, para uma altura inicial 𝐻 = 16,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm.
As incertezas nas medias foram representadas somente no início e no fim do movimento,
para não sobrecarregar a figura.
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Como podemos observar na Tabela 2, ao seguir os procedimentos indicados pelas equa-
ções (2.1) e (2.3), interpolamos os valores calculados para a velocidade da superfície livre
da altura da coluna de água entre os instantes inicial e final da sua evolução. Estes proce-
dimentos também permitem determinar com melhor precisão as diferentes velocidades da
superfície da água ao longo do seu movimento e, por conseqüência, permitem determinar
o instante de tempo para o qual a velocidade se anula no gráfico da Figura 4.

A mesma Figura 4 revela que a velocidade da coluna de água varia linearmente com
o tempo, e pode ser representada algebricamente pela forma:

𝑣 = 𝑣0 − 𝑎𝑡, (2.4)

onde os coeficientes linear 𝑣0 e angular 𝑎 podem ser determinados a partir do gráfico da
figura. Da interseção da reta com o eixo das ordenadas determinamos o coeficiente linear
𝑣0 = 0,11(1) cm s−1, com dimensão de velocidade.

O coeficiente angular 𝑎 é determinado traçando-se duas retas auxiliares que levem em
conta as incertezas das velocidades, como indicado na Figura 5.
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Figura 5. – Velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. instante de tempo
𝑡, para uma altura inicial 𝐻 = 16,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm.
As retas auxiliares determinam as incertezas nos parâmetros da reta que descreve a
evolução da velocidade.

Portanto, podemos estimar um valor máximo e um mínimo para 𝑎 tal que

𝑎max
min = 0.11 ± 0.01

290 ∓ 20 (2.5)

e o parâmetro 𝑎 corresponde a
𝑎 = 𝑎max + 𝑎min

2 (2.6)

e a sua respectiva incerteza é dada por

𝛿𝑎 = 𝑎max − 𝑎min

2 (2.7)
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Assim, obtemos um coeficiente angular 𝑎 = 3,79(3) · 10−4 cm/s2. Este coeficiente angu-
lar corresponde à aceleração média a qual a superfície livre está submetida. É tentador
associar o parâmetro 𝑣0 à velocidade inicial do movimento, mas observamos que a co-
luna iniciou o seu movimento a partir do repouso. Resolvemos esse paradoxo no material
instrucional A física do relógio de água (Guia de orientação para o professor) (BRA-
GANÇA; SOARES, 2021). O comportamento temporal da velocidade representado na
Figura 4 também nos revela que o movimento da coluna tem velocidade nula quando
𝑡esc = 290(10) s, em acordo com o valor observado experimentalmente de 4,9(2) min.

Da mesma Figura 4 também podemos observar que a velocidade média aritmética
entre 𝑣 e 𝑣0 corresponde a

−𝑣 + 𝑣0

2 = ℎ − ℎ0

𝑡 − 0 , (2.8)

onde ℎ e ℎ0 correspondem as alturas nos instantes 𝑡 ̸= 0 e 𝑡 = 0, respectivamente.
Substituímos (2.4) em (2.8), solucionamos o resultado para ℎ e obtemos

ℎ = ℎ0 − 𝑣0𝑡 + 1
2𝑎𝑡2, (2.9)

onde ℎ0 = 𝐻 = 16,0 cm. A expressão algébrica (2.9) representa a evolução da altura
da superfície livre da coluna de água durante o processo de escoamento, e corresponde à
curva contínua delineada na Figura 3. Podemos desse modo, afirmar que o movimento da
coluna de água pode ser representado de forma aproximada pela expressão do movimento
uniformemente retardado.

2.3.1.2 A velocidade vs. altura

Com o auxílio da equação (2.9) podemos substituir os instantes de tempo indicados
na Tabela 2 e estudar o comportamento da velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de
água em função da altura ℎ da coluna de água. O resultado está indicado na Tabela 3.

Tabela 3. – Velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. altura ℎ, para uma
altura inicial 𝐻 = 16,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm.

altura ℎ(cm) velocidade 𝑣(cm s−1)

13,9(1) 0,100(8)
11,9(1) 0,095(7)
9,9(1) 0,087(6)
7,9(1) 0,077(5)
5,8(1) 0,063(4)
3,7(1) 0,051(3)
2,3(1) 0,042(3)
1,0(1) 0,023(3)

O comportamento não linear dos dados da Tabela 3 pode ser observado no gráfico
representado na Figura 6.
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Figura 6. – Velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. altura ℎ, para uma
altura inicial 𝐻 = 16,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm.

Entretanto, ao elevar ao quadrado a equação (2.4) obtemos, com o auxílio da equação
(2.9), a expressão

𝑣2 = 𝑣2
0 + 𝑎2𝑡2 − 2𝑎𝑣0𝑡

= 𝑣2
0 − 2𝑎

(︂
𝑣0𝑡 − 1

2𝑎𝑡2
)︂

= 𝑣2
0 − 2𝑎 (ℎ0 − ℎ) .

(2.10)

Da Figura 6 observamos que 𝑣 ≈ 0 quando ℎ ≈ 0. Desse modo, a partir de (2.10) podemos
concluir que 𝑣2

0 ≈ 2𝑎ℎ0. Portanto, em boa aproximação, a equação (2.10) se reduz a

𝑣2 = 2𝑎ℎ, (2.11)

Para investigar o resultado indicado pela equação (2.11) construímos a Tabela 4.

Tabela 4. – Quadrado da velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. altura
ℎ, para uma altura inicial 𝐻 = 16,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm.

altura ℎ(cm) quadrado da velocidade 𝑣2(cm2/s2)

13,9(1) 0,0100(8)
11,9(1) 0,0091(7)
9,9(1) 0,0076(5)
7,9(1) 0,0059(4)
5,8(1) 0,0040(3)
3,7(1) 0,0026(2)
2,3(1) 0,0018(1)
1,0(1) 0,0005(1)

O comportamento dos dados da Tabela 4 pode ser observado no gráfico representado
na Figura 7.
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Figura 7. – Quadrado da velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. altura
ℎ, para uma altura inicial 𝐻 = 16,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm.

Observamos, da Figura 7, o comportamento praticamente linear entre o quadrado
da velocidade da superfície livre e a altura da coluna de água ao longo do escoamento.
Observamos também o afastamento desse comportamento no início do movimento, quando
a coluna sai do repouso e adquire uma velocidade não nula, e no final do movimento,
quando a altura da coluna de água é comparável ao raio do orifício.

2.3.1.3 O tempo vs. profundidade

Os resultados obtidos anteriormente nos permitem descrever o instante de tempo vs.
a profundidade da superfície da coluna de água em relação ao seu nível inicial, como
representado na Figura 8.
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Figura 8. – Instante de tempo 𝑡 vs. profundidade 𝑧, para uma altura inicial 𝐻 =
16,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm. Observamos no gráfico a
proporção 1:3:5:7 associada ao movimento uniformemente acelerado.
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Observamos na mesma Figura 8 a proporção 1:3:5:7 associada ao movimento unforme-
mente acelerado. Podemos, assim, construir um cronômetro onde os instantes de tempo
são indicados pela altura da coluna de água.

2.3.2 Evolução da coluna de água para altura inicial 𝐻 = 8 cm

Estudamos nesta seção o comportamento do escoamento da água, a partir da altura da
coluna de água igual a 𝐻 = 8,0 cm, para o recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm.
Seguimos as mesmas orientações definidas e discutidas na seção 2.3.1.

2.3.2.1 A altura vs. tempo

A Tabela 5 apresenta a altura da coluna de água vs. instante de tempo para o esco-
amento a partir da altura inicial 𝐻 = 8,0 cm, para o recipiente com orifício de diâmetro
𝑑 = 3,0 mm e tempo de escoamento 𝑡esc = 210 s.

Tabela 5. – Altura ℎ da coluna de água vs. instante de tempo 𝑡 para uma altura inicial
𝐻 = 8,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm.

instante de tempo 𝑡′(s) instante de tempo 𝑡(s) altura ℎ da coluna 𝑡(cm)

4,0(5) 0(1) 8,0(1)
16,0(5) 12(1) 7,0(1)
30,0(5) 26(1) 6,0(1)
48,0(5) 44(1) 5,0(1)
66,0(5) 62(1) 4,0(1)
87,0(5) 83(1) 3,0(1)

109,0(5) 105(1) 2,0(1)
139,0(5) 135(1) 1,0(1)
190,0(5) 186(1) 0,5(1)

Os dados da Tabela 5 estão representados no gráfico da Figura 9. Para comparação,
representamos na mesma figura o comportamento da evolução da coluna de água para
uma altura inicial de 𝐻 = 16,0 cm.

Novamente, observamos que somente com a construção do gráfico dos dados de escoa-
mento. representado na Figura 9, não é possível determinar com precisão em qual altura
ℎ ou instante 𝑡 a velocidade de escoamento é nula. Para resolver esse problema, devemos
fazer um gráfico que represente a velocidade 𝑣 da superfície livre vs. instante de tempo 𝑡.

A Tabela 6 representa a velocidade da superfície livre 𝑣 da coluna de água vs. instantes
de tempo 𝑡, para uma altura inicial 𝐻 = 8,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro
𝑑 = 3,0 mm. O comportamento desses dados pode ser observado no gráfico da Figura 10.

A Figura 10 revela que, em primeira aproximação, a velocidade 𝑣 da coluna de água
varia linearmente com o instante de tempo 𝑡, no intervalo de tempo considerado, e pode
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Figura 9. – Altura ℎ da coluna de água vs. instante de tempo 𝑡 para uma altura inicial
𝐻 = 8,0 cm e 𝐻 = 16,0 cm, para o recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm, até
a água do recipiente parar de escoar.

Tabela 6. – Velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. instantes de tempo
𝑡, para uma altura inicial 𝐻 = 8,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm.

instante de tempo 𝑡(s) velocidade 𝑣(cm s−1)

13(1) 0,08(1)
28(1) 0,063(8)
44(1) 0,056(7)
64(1) 0,051(6)
84(1) 0,047(6)

109(1) 0,038(4)
146(1) 0,019(3)

ser representada algebricamente pela forma:

𝑣 = 𝑣0 − 𝑎𝑡, (2.12)

onde 𝑣0 = 0,08(1) cm s−1 corresponde ao coeficiente linear da reta, com dimensão de velo-
cidade, e 𝑎 = 3,79(3) · 10−4 cm/s2, o coeficiente angular da reta, corresponde à aceleração
a qual a superfície livre está submetida. Observamos que esta aceleração é a mesma que
aquela obtida na seção 2.3.1. O comportamento temporal da velocidade representado na
Figura 10 também nos revela que o movimento da coluna tem velocidade nula quando
𝑡esc = 195 s, em acordo com o observado experimentalmente.

Como observado na seção 2.3.1, da mesma Figura 10 também podemos concluir que
a evolução da altura da coluna de água pode ser descrita pela expressão

ℎ = ℎ0 − 𝑣0𝑡 + 1
2𝑎𝑡2, (2.13)
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Figura 10. – Velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. instantes de tempo
𝑡, para uma altura inicial 𝐻 = 8,0 cm (curva inferior) e 𝐻 = 16,0 cm (curva superior).
para o recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm. Observamos que as duas retas
possuem coeficiente linear 𝑣0 diferentes mas apresentam o mesmo coeficiente angular
𝑎. Observamos ainda que menor a altura de partida, menor é o tempo de escoamento.

onde ℎ0 = 𝐻 = 8,0 cm, delineada na Figura 9. Podemos desse modo, afirmar que o
movimento da coluna de água pode ser representado de forma aproximada pela expressão
do movimento uniformemente retardado.

2.3.2.2 A velocidade vs. altura

Com o auxílio da equação (2.13) podemos substituir os instantes de tempo indicados
na Tabela 6 e estudar o comportamento da velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna
de água em função da altura ℎ da coluna. O resultado está indicado na Tabela 7 e seu
comportamento não linear representado na Figura 11.

Tabela 7. – Velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. altura ℎ, para uma
altura inicial 𝐻 = 8,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm.

altura ℎ(cm) velocidade 𝑣(cm s−1)

7,0(1) 0,08(1)
6,0(1) 0,063(8)
4,9(1) 0,056(7)
3,9(1) 0,051(6)
2,9(1) 0,047(6)
1,9(1) 0,038(5)
0,9(1) 0,019(3)

Indicamos também, na mesma Figura 11, a curva obtida para o movimento da coluna
partindo da altura 𝐻 = 16,0 cm. A superposição das duas curvas indica que apenas
pela observação do gráfico só podemos distinguir os dois movimentos conhecendo-se a
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Figura 11. – Velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. altura ℎ, para
uma altura inicial 𝐻 = 8,0 cm e 𝐻 = 16,0 cm, para o recipiente com orifício de diâ-
metro 𝑑 = 3,0 mm. Observamos que ocorre uma superposição das duas curvas e que
elas são distinguíveis somente conhecendo-se a altura inicial da coluna de água. Este
comportamento sugere que 𝑣 ≈

√
2𝑎ℎ para ambos os movimentos.

altura inicial 𝐻. Podemos assim conjecturar que as as velocidades dos dois movimentos
obedecem a mesma dependência com a altura: 𝑣 ≈

√
2𝑎ℎ. Construímos então a Tabela 8,

onde o quadrado da velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água é descrito em
função da altura ℎ da coluna de água.

Tabela 8. – Quadrado da velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. altura
ℎ, para uma altura inicial 𝐻 = 8,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm.

altura ℎ(cm) quadrado da velocidade 𝑣2(cm2/s2)

7,0(1) 0,0059(8)
6,0(1) 0,0039(5)
4,9(1) 0,0031(4)
3,9(1) 0,0026(3)
2,9(1) 0,0022(3)
1,9(1) 0,0015(2)
0,9(1) 0,000 34(5)

O comportamento dos dados da Tabela 8 pode ser observado no gráfico da Figura 12.
Observamos mais uma vez, da Figura 12, o comportamento linear entre o quadrado

da velocidade da superfície livre e a altura da coluna de água. Observamos também o
afastamento desse comportamento no início do movimento, quando a coluna sai do repouso
e adquire uma velocidade não nula, e no final do movimento, quando a velocidade se anula
para uma altura da coluna de água comparável ao raio do orifício.
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Figura 12. – Quadrado da velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. altura
ℎ, para uma altura inicial 𝐻 = 8,0 cm e 𝐻 = 16,0 cm, para o recipiente com orifício de
diâmetro 𝑑 = 3,0 mm. Notamos mais uma vez a superposição das duas curvas e que elas
são distinguíveis somente conhecendo-se a altura inicial da coluna de água. Notamos
também o afastamento do comportamento linear no início e no fim dos respectivos
movimentos.

2.3.2.3 O tempo vs. profundidade

Dos resultados obtidos para uma altura inicial 𝐻 = 8,0 cm, também podemos descrever
os instantes de tempo vs. a altura da coluna de água, como representado na Figura 13.
Desse modo, temos um cronômetro onde os instantes de tempo são indicados pela altura
da coluna de água.
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Figura 13. – Instante de tempo 𝑡 vs. profundidade 𝑧, para uma altura inicial 𝐻 =
8,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm. Observamos no gráfico a
proporção 1:3:5:7 associada ao movimento uniformemente acelerado.

Observamos também, da mesma Figura 13, a proporção 1:3:5:7 associada ao movi-
mento uniformemente acelerado.
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2.3.3 Evolução da coluna de água para altura inicial 𝐻 = 10, 12, e 14 cm

Estudamos nesta seção o comportamento do escoamento da água, a partir da altura
da coluna de água igual a 𝐻 = 10,0 cm, 12,0 cm 𝑒 14,0 cm, para o recipiente com orifício
de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm. Seguimos as mesmas orientações da seção 2.3.1

2.3.3.1 A altura vs. tempo

A Tabela 9 apresenta as diferentes alturas da coluna de água vs. instante de tempo, e
tempo de escoamento 𝑡esc = 260 s, 270 s 𝑒 280 s, respectivamente.

Tabela 9. – Altura ℎ da coluna de água vs. instante de tempo 𝑡 para uma altura inicial
𝐻 = 10,0 cm, 12,0 cm 𝑒 14,0 cm, e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm.

𝐻 = 10,0 cm 𝐻 = 12,0 cm 𝐻 = 14,0 cm

𝑡′(s) 𝑡(s) ℎ(cm) 𝑡′(s) 𝑡(s) ℎ(cm) 𝑡′(s) 𝑡(s) ℎ(cm)

3,0(5) 0(1) 10,0(1) 4,0(5) 0(1) 12,0(1) 3,0(5) 0(1) 14,0(1)
15,0(5) 12(1) 9,0(1) 25,0(5) 21(1) 10,0(1) 26,0(5) 23(1) 12,0(1)
26,0(5) 23(1) 8,0(1) 47,0(5) 43(1) 8,0(1) 43,0(5) 40(1) 10,0(1)
42,0(5) 39(1) 7,0(1) 76,0(5) 72(1) 6,0(1) 67,0(5) 64(1) 8,0(1)
56,0(5) 53(1) 6,0(1) 111,0(5) 107(1) 4,0(1) 95,0(5) 92(1) 6,0(1)
72,0(5) 69(1) 5,0(1) 157,0(5) 153(1) 2,0(1) 132,0(5) 129(1) 4,0(1)
91,0(5) 88(1) 4,0(1) 182,0(5) 178(1) 1,0(1) 175,0(5) 172(1) 2,0(1)

113,0(5) 110(1) 3,0(1) 220,0(5) 216(1) 1,0(1) 200,0(5) 197(1) 1,0(1)
132,0(5) 129(1) 2,0(1) 237,0(5) 234(1) 0,5(1)
164,0(5) 161(1) 1,0(1)
203,0(5) 200(1) 0,5(1)

Os dados da Tabela 9 estão representados no gráfico da Figura 14.
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Figura 14. – Altura ℎ da coluna de água vs. instante de tempo 𝑡 para uma altura
inicial 𝐻 = 8,0 cm, 10,0 cm, 12,0 cm, 14,0 cm 𝑒 16,0 cm. O recipiente com orifício de
diâmetro 𝑑 = 3,0 mm.
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Como discutido na seção 2.3.1, construímos a Tabela 10 para determinar uma expres-
são algébrica para o movimento da coluna de água e o intervalo de tempo de escoamento
do recipiente. A Tabela 10 representa a velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água
vs. instante de tempo 𝑡, para as alturas iniciais 𝐻 = 10,0 cm, 12,0 cm 𝑒 14,0 cm.

Tabela 10. – Velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. instante de tempo 𝑡,
para uma altura inicial 𝐻 = 10,0 cm, 12,0 cm 𝑒 14,0 cm, e recipiente com orifício de
diâmetro 𝑑 = 3,0 mm.

𝐻 = 10,0 cm 𝐻 = 12,0 cm 𝐻 = 14,0 cm

𝑡(s) 𝑣(cm s−1) 𝑡(s) 𝑣(cm s−1) 𝑡(s) 𝑣(cm s−1)

12(1) 0,09(1) 22(1) 0,093(7) 20(1) 0,100(8)
26(1) 0,07(1) 47(1) 0,078(5) 44(1) 0,098(7)
38(1) 0,067(9) 73(1) 0,063(4) 66(1) 0,077(5)
54(1) 0,067(9) 113(1) 0,049(3) 97(1) 0,062(4)
71(1) 0,057(7) 143(1) 0,042(3) 132(1) 0,050(3)
89(1) 0,049(6) 185(1) 0,024(4) 163(1) 0,044(4)

109(1) 0,049(6) 203(1) 0,024(4)
136(1) 0,039(5)
165(1) 0,021(3)

O comportamento dos dados da Tabela 10 pode ser observado no gráfico representado
na Figura 15.
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Figura 15. – Velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. instantes de
tempo 𝑡, para uma altura inicial 𝐻 = 8,0 cm, 10,0 cm, 12,0 cm, 14,0 cm 𝑒 16,0 cm, para
o recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm.

A Figura 15 sugere que a velocidade 𝑣 da coluna de água varia linearmente com o
tempo 𝑡, no intervalo de tempo considerado, e pode ser representada algebricamente pela
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forma:

𝑣 = 𝑣0 − 𝑎𝑡, (2.14)

onde 𝑣0 corresponde ao coeficiente linear da reta, com dimensão de velocidade, e 𝑎, o coe-
ficiente angular da reta, corresponde à aceleração a qual a superfície livre está submetida.
Reunimos na Tabela 11 esses dois parâmetros vs. a altura inicial 𝐻 correspondente.

Tabela 11. – Resultados obtidos para os parâmetros 𝑣0 e aceleração 𝑎 para uma al-
tura inicial 𝐻 = 8,0 cm, 10,0 cm, 12,0 cm, 14,0 cm 𝑒 16,0 cm, e recipiente com orifício de
diâmetro 𝑑 = 3,0 mm.

𝐻(cm) 𝑣0(cm/s) 𝑎(10−4cm/s2)

8,0(1) 0,08(1) 3,79(3)
10,0(1) 0,09(1) 3,75(3)
12,0(1) 0,10(1) 3,79(3)
14,0(1) 0,105(5) 3,81(3)
16,0(1) 0,11(1) 3,79(3)

Da mesma Figura 15, como discutido na seção 2.3.1, também podemos concluir que a
evolução da altura da coluna de água pode ser descrita pela expressão

ℎ = ℎ0 − 𝑣0𝑡 + 1
2𝑎𝑡2, (2.15)

onde ℎ0 = 𝐻. A expressão algébrica (2.15) representa a evolução da altura da superfície
livre da coluna de água durante o processo de escoamento para todas as diferentes alturas
iniciais, e corresponde às curvas contínuas delineadas na Figura 14. Podemos desse modo,
afirmar que o movimento da coluna de água pode ser representado de forma aproximada
pela expressão do movimento uniformemente retardado para todas as diferentes alturas
iniciais 𝐻 consideradas.

2.3.3.2 A velocidade vs. altura

Com o auxílio da equação (2.15) podemos substituir os instantes de tempo indicados
na Tabela 10 e representar o comportamento da velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna
de água em função da altura ℎ da coluna. O resultado obtido está representado na
Tabela 12.

O comportamento não linear dos dados da Tabela 12 pode ser observado no gráfico
representado na Figura 16.

Da Figura 16 observamos ainda que todas as curvas se superpõem e que elas são dis-
tinguíveis somente conhecendo-se a altura inicial da coluna de água. Este comportamento
sugere que 𝑣 ≈

√
2𝑎ℎ para todos os movimentos.
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Tabela 12. – Velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. altura ℎ, para uma
altura inicial 𝐻 = 10,0 cm, 12,0 cm 𝑒 14,0 cm, e recipiente com orifício de diâmetro
𝑑 = 3,0 mm.

𝐻 = 10,0 cm 𝐻 = 12,0 cm 𝐻 = 14,0 cm

ℎ(cm) 𝑣(cm s−1) ℎ(cm) 𝑣(cm s−1) ℎ(cm) 𝑣(cm s−1)

9,0(1) 0,09(1) 9,9(1) 0,093(7) 12,0(1) 0,100(8)
7,9(1) 0,07(1) 7,9(1) 0,078(5) 9,8(1) 0,098(7)
7,0(1) 0,067(9) 5,8(1) 0,063(4) 8,0(1) 0,077(5)
5,9(1) 0,067(9) 3,6(1) 0,051(3) 5,8(1) 0,062(4)
4,9(1) 0,057(7) 2,3(1) 0,046(3) 3,7(1) 0,050(3)
3,9(1) 0,049(6) 1,0(1) 0,038(4) 2,3(1) 0,044(3)
2,9(1) 0,049(6) 1,0(1) 0,024(4)
1,9(1) 0,039(5)
1,0(1) 0,021(5)
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Figura 16. – Velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. altura ℎ, para uma
altura inicial 𝐻 = 8,0 cm, 10,0 cm, 12,0 cm, 14,0 cm 𝑒 16,0 cm, para o recipiente com
orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm. Observamos que ocorre uma superposição das cinco
curvas e que elas podem ser representadas por

√
2𝑎ℎ.

Para observar esse comportamento construímos a Tabela 13, onde o quadrado da
velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água é descrito em função da altura ℎ da
coluna.

O comportamento dos dados da Tabela 12 está ilustrado no gráfico da Figura 17.
Observamos mais uma vez, da Figura 17, o comportamento linear entre o quadrado

da velocidade da superfície livre e a altura da coluna de água ao longo do escoamento.
Observamos também o afastamento desse comportamento no início do movimento, quando
a coluna sai do repouso e adquire uma velocidade não nula, e no final do movimento,
quando a altura da coluna de água é comparável ao raio do orifício.
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Tabela 13. – Quadrado da velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. altura
ℎ, para uma altura inicial 𝐻 = 10,0 cm, 12,0 cm 𝑒 14,0 cm e recipiente com orifício de
diâmetro 𝑑 = 3,0 mm.

𝐻 = 10,0 cm 𝐻 = 12,0 cm 𝐻 = 14,0 cm

ℎ(cm) 𝑣2(cm2/s2) ℎ(cm) 𝑣2(cm2/s2) ℎ(cm) 𝑣2(cm2/s2)

9,0(1) 0,008(1) 9,9(1) 0,0086(6) 12,0(1) 0,0100(7)
7,9(1) 0,0055(8) 7,9(1) 0,0062(4) 9,8(1) 0,0095(7)
7,0(1) 0,0044(6) 5,8(1) 0,0039(3) 8,0(1) 0,0060(4)
5,9(1) 0,0044(6) 3,6(1) 0,0024(2) 5,8(1) 0,0038(2)
4,9(1) 0,0033(4) 2,3(1) 0,0018(1) 3,7(1) 0,0025(2)
3,9(1) 0,0024(3) 1,0(1) 0,000 57(8) 2,3(1) 0,0020(2)
2,9(1) 0,0024(3) 1,0(1) 0,000 59(9)
1,9(1) 0,0015(2)
1,0(1) 0,000 45(7)
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Figura 17. – Quadrado da velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. al-
tura ℎ, para uma altura inicial 𝐻 = 8,0 cm, 10,0 cm, 12,0 cm, 14,0 cm 𝑒 16,0 cm, para o
recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm.

2.3.3.3 O tempo vs. profundidade

Dos resultados obtidos para uma altura inicial 𝐻 = 10,0 cm, 12,0 cm 𝑒 14,0 cm, também
podemos descrever o instante de tempo vs. a altura da coluna de água, como representado
na Figura 18 e na Figura 19. Desse modo, temos um cronômetro onde os instantes de
tempo 𝑡 são indicados pelas respectivas alturas ℎ da coluna de água, ao longo dos diferentes
movimentos.

Indicamos na Figura 18 e na Figura 19 a proporção 1:3:5:7 associada ao movimento
uniformemente acelerado.

Observamos que em qualquer um dos movimentos discutidos poderíamos ter empre-
gado um outro sistema de contagem diferente do cronômetro que usamos; a única exi-
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Figura 18. – Instante de tempo 𝑡 vs. profundidade 𝑧, para uma altura inicial (a)
𝐻 = 10,0 cm e (b) 𝐻 = 12,0 cm, e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm.
Observamos no gráfico a proporção 1:3:5:7 associada ao movimento uniformemente
acelerado.

gência é que o novo sistema tenha uma freqüência definida de contagem. Por exemplo,
o aplauso ritmado ou a contagem oral realizada por um dos estudantes, apresentaria o
mesmo resultado; o que muda é somente a unidade de tempo adotada.

Os alunos podem escolher e imprimir qualquer um dos gráficos da Figura 18 e da
Figura 19, em uma escala adequada, e colar o gráfico escolhido sobre a superfície da
garrafa de maneira que, ao variar o seu nível durante o escoamento, a superfície da água
na ordenada indique na abscissa o correspondente intervalo de tempo transcorrido.
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Figura 19. – Instante de tempo 𝑡 vs. profundidade 𝑧, para uma altura inicial 𝐻 =
14,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 3,0 mm. Observamos no gráfico a
proporção 1:3:5:7 associada ao movimento uniformemente acelerado.

2.3.4 Os parâmetros ℎmin, 𝑣0 e o tempo de escoamento

Definimos a altura ℎmin como a altura correspondente ao instante de tempo 𝑡 igual
ao tempo de escoamento. Ela pode ser determinado graficamente ou com o auxílio das
correspondentes expressões algébricas para a velocidade e a altura em função do tempo.
Na Figura 20, representamos o comportamento do parâmetro ℎmin vs. altura inicial da
coluna de água.
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Figura 20. – Comportamento do parâmetro ℎmin vs. altura inicial da coluna de água.
Quanto menor a altura da coluna de água maior é a altura mínima prevista pela
representação do movimento como um movimento uniformemente retardado.

Observamos, da Figura 20, que, para as alturas iniciais consideradas, as alturas míni-
mas são da ordem de grandeza do diâmetro do orifício e que quanto menor a altura da
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coluna de água maior é a altura mínima prevista pela representação do movimento como
um movimento uniformemente retardado.

Na Figura 20, representamos o comportamento do parâmetro 𝑣0 vs. altura inicial da
coluna de água.
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Figura 21. – Comportamento do parâmetro 𝑣0 vs. altura inicial da coluna de água. A
linha contínua representa a aproximação 𝑣0 =

√
2𝑎ℎ0.

Observamos, da Figura 21, que, para as alturas iniciais consideradas, podemos adotar
a aproximação 𝑣0 =

√
2𝑎ℎ0.

Na Figura 22, representamos o comportamento do tempo de escoamento 𝑡esc vs. altura
inicial da coluna de água.
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Figura 22. – Comportamento do tempo de escoamento 𝑡esc vs. altura inicial da coluna
de água. A linha contínua na Figura 22 corresponde à equação (2.49), discutida em A
física do relógio de água (BRAGANÇA; SOARES, 2021).

Observamos, da Figura 22, que, para as alturas iniciais consideradas, podemos adotar
a aproximação 𝑡esc ≈

√
ℎ0, sugerida pela descrição do movimento como um movimento
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uniformemente retardado. A linha contínua na Figura 22 corresponde à equação 2.49, dis-
cutida em (BRAGANÇA; SOARES, 2021), e adaptada para as condições da Atividade 1.

2.4 Escoamento da água – Atividade 2

Apresentamos nesta seção as medidas e a análise dos resultados para a evolução da
altura da coluna de água em função do tempo para o escoamento da água a partir da
altura inicial 𝐻 = 16,0 cm, para o recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 1,2 mm.

2.4.1 Evolução da coluna de água para altura inicial 𝐻 = 16 cm

Seguimos o mesmo procedimento discutido na Atividade 1, para caracterizar a evolu-
ção da altura da coluna de água em função do tempo para o escoamento da água.

2.4.1.1 A altura vs. tempo

A Tabela 14 apresenta a altura da coluna de água vs. instante de tempo para o
escoamento a partir da altura inicial 𝐻 = 16,0 cm, para o recipiente com orifício de
diâmetro 𝑑 = 1,2 mm e tempo de escoamento 𝑡esc = 1980 s.

Tabela 14. – Altura ℎ da coluna de água vs. instante de tempo 𝑡 para uma altura
inicial 𝐻 = 16,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 1,2 mm.

instante de tempo 𝑡′(s) instante de tempo 𝑡(s) altura ℎ da coluna 𝑡(cm)

3,0(5) 0(1) 16,0(1)
127,0(5) 124(1) 14,0(1)
260,0(5) 257(1) 12,0(1)
404,0(5) 401(1) 10,0(1)
574,0(5) 571(1) 8,0(1)
755,0(5) 752(1) 6,0(1)

1000,0(5) 997(1) 4,0(1)
1160,0(5) 1157(1) 3,0(1)
1317,0(5) 1314(1) 2,0(1)
1606,0(5) 1603(1) 1,0(1)
2000,0(5) 1997(1) 0,5(1)

Os dados da Tabela 14 podem ser bem observados no gráfico representado na Figura 23.
Construímos, em seguida, a Tabela 15 que representa a velocidade 𝑣 da superfície

livre da coluna de água vs. instante de tempo 𝑡, para uma altura inicial 𝐻 = 16,0 cm e
recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 1,2 mm.

O comportamento dos dados da Tabela 15 pode ser observado no gráfico representado
na Figura 24.
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Figura 23. – Altura ℎ da coluna de água vs. instante de tempo 𝑡 para uma altura
inicial 𝐻 = 16,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 1,2 mm. A linha contínua
representa a evolução da altura até a água do recipiente parar de escoar.

Tabela 15. – Velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. instante de tempo 𝑡,
para uma altura inicial 𝐻 = 16,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 1,2 mm.

instante de tempo 𝑡(s) velocidade 𝑣(cm s−1)

129(1) 0,0156(8)
263(1) 0,0144(8)
414(1) 0,0127(7)
577(1) 0,0114(6)
784(1) 0,0094(5)
955(1) 0,0074(5)

1160(1) 0,0063(7)
1380(1) 0,0045(5)
1660(1) 0,0022(3)

A Figura 24 também sugere que a velocidade da coluna de água varia linearmente com
o tempo, e pode ser representada algebricamente pela forma:

𝑣 = 𝑣0 − 𝑎𝑡, (2.16)

onde 𝑣0 = 0,016(1) cm s−1 corresponde ao coeficiente linear da reta, com dimensão de ve-
locidade, e 𝑎 = 8,4(8) · 10−6 cm/s2, o coeficiente angular da reta, corresponde à aceleração
média a qual a superfície livre está submetida. O comportamento temporal da velocidade
representado na Figura 24 também nos revela que o movimento da coluna tem velocidade
nula quando 𝑡esc = 1900 s, em acordo com o observado experimentalmente.

Podemos, desse modo, afirmar que o movimento da coluna de água, para as condições
da Atividade 2 também pode ser representado de forma aproximada pela expressão do
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Figura 24. – Velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. instante de tempo
𝑡, para uma altura inicial 𝐻 = 16,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 1,2 mm.

movimento uniformemente retardado.

ℎ = ℎ0 − 𝑣0𝑡 + 1
2𝑎𝑡2, (2.17)

onde ℎ0 = 𝐻 = 16,0 cm. A expressão algébrica (2.17) representa a evolução da altura
da superfície livre da coluna de água durante o processo de escoamento, e corresponde à
curva contínua delineada na Figura 23.

2.4.1.2 A velocidade vs. altura

Com o auxílio da equação (2.17) podemos substituir os instantes de tempo indicados
na Tabela 15 e descrever o comportamento da velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna
de água em função da altura ℎ da coluna de água. O resultado está indicado na Tabela 16.

Tabela 16. – Velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. altura ℎ, para uma
altura inicial 𝐻 = 16,0 cm, e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 1,2 mm.

altura ℎ(cm) velocidade 𝑣(cm s−1)

13,9(1) 0,0156(8)
11,9(1) 0,0144(8)
9,9(1) 0,0127(7)
8,0(1) 0,0114(6)
5,8(1) 0,0094(5)
4,3(1) 0,0074(5)
2,9(1) 0,0063(7)
1,7(1) 0,0045(5)
0,8(1) 0,0022(3)

O comportamento não linear dos dados da Tabela 16 pode ser observado no gráfico
representado na Figura 25.
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Figura 25. – Velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. altura ℎ, para uma
altura inicial 𝐻 = 16,0 cm, e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 1,2 mm.

A Figura 25 sugere que a velocidade 𝑣 da superfície livre desse movimento também
pode ser descrita de forma aproximada pela expressão 𝑣 ≈

√
2𝑎ℎ. Para investigar essa

hipótese, construímos a Tabela 17.

Tabela 17. – Quadrado da velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. al-
tura ℎ, para uma altura inicial 𝐻 = 16,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro
𝑑 = 1,2 mm.

altura ℎ(cm) quadrado da velocidade 𝑣2(cm2/s2)

13,9(1) 0,000 24(1)
11,9(1) 0,000 21(1)
9,9(1) 0,000 162(9)
8,0(1) 0,000 130(7)
5,8(1) 0,000 088(5)
4,3(1) 0,000 055(4)
2,9(1) 0,000 040(4)
1,7(1) 0,000 020 0(2)
0,8(1) 0,000 004 8(2)

O comportamento dos dados da Tabela 16 pode ser observado no gráfico representado
na Figura 25.

Observamos, da Figura 25. o comportamento linear entre o quadrado da velocidade
da superfície livre e a altura da coluna de água ao longo do escoamento. Observamos
também o afastamento desse comportamento no início do movimento, quando a coluna
sai do repouso e adquire uma velocidade não nula, e no final do movimento, quando a
altura da coluna de água é comparável ao raio do orifício.

Esses resultados nos permitem descrever o comportamento da evolução da coluna de
água durante o escoamento e, mais ainda, permite controlar os parâmetros do experimento
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Figura 26. – Quadrado da velocidade 𝑣 da superfície livre da coluna de água vs. altura
ℎ, para uma altura inicial 𝐻 = 16,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 1,2 mm.

de maneira a modificar a escala de tempo conforme o desejado.

2.4.1.3 O tempo vs. profundidade

Dos resultados obtidos, podemos descrever os instantes de tempo vs. a altura da
coluna de água, como representado na Figura 27. Desse modo, temos novamente um
cronômetro onde os instantes de tempo são indicados pela altura da coluna de água.
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Figura 27. – Instante de tempo 𝑡 vs. profundidade 𝑧, para uma altura inicial 𝐻 =
16,0 cm e recipiente com orifício de diâmetro 𝑑 = 1,2 mm.

Observamos na mesma Figura 27 a proporção 1:3:5:7 associada ao movimento uni-
formemente acelerado. Observamos também que poderíamos ter empregado um outro
sistema de contagem diferente do cronômetro que usamos, a única exigência é que o novo
sistema tenha uma freqüência definida de contagem, como discutido na Atividade 1.
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2.5 Tempo de escoamento e o orifício de saída

Analisamos agora uma relação entre o tempo de escoamento e o diâmetro do orifício
de escoamento. Da análise dos dados das Atividades 1 e 2, percebemos que para um
mesmo recipiente e mesma altura inicial, quanto menor for o orifício de saída maior
será o tempo de escoamento. Para a altura inicial 𝐻 = 16,0 cm, temos os tempos de
escoamento 𝑡1 = 290 s e 𝑡2 = 1900 s para os diâmetros do orifício 𝑑 = 3,0 mm e 𝑑 = 1,2 mm,
respectivamente. Desse modo, temos

𝑡2

𝑡1
= 6, 6. (2.18)

Entretanto, a razão entre os diâmetros corresponde a

𝑑1

𝑑2
= 2, 5. (2.19)

Observamos que a vazão da água é proporcional a área do círculo definido pelo orifício
considerado. Nesse caso, a razão entre as áreas corresponde a

𝑆1

𝑆2
=
(︃

𝑑1

𝑑2

)︃2

= 6, 3. (2.20)

Podemos, assim, concluir que
𝑡2

𝑡1
≈ 𝑆1

𝑆2
. (2.21)

Essa relação permite construir relógios de água com diferentes intervalos de tempo de
escoamento. Uma discussão mais detalhada dos limites de validade da relação (2.21) é
feita em A física do relógio de água (BRAGANÇA; SOARES, 2021).
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3 Considerações finais

Apresentamos neste Guia duas atividades didáticas que envolvem a realização do expe-
rimento de escoamento de água de um recipiente e a análise das observações realizadas no
processo como principais ferramentas didáticas para estudo dos conceitos da cinemática
desse movimento. Ao preparar essas atividades procuramos oferecer aos alunos as condi-
ções para que eles participem do experimento: meçam as grandezas físicas relevantes nas
atividades, procurem estabelecer relações algébricas entre elas, com auxilio de diferentes
representações gráficas e, ao final do trabalho, cheguem a uma conclusão.

Com as sequências apresentadas em nosso trabalho, podemos realizar a construção de
um relógio de água, e esperamos oferecer ao aluno uma oportunidade para ele perceber
que a medida do fluir do tempo não se limita a observar os ponteiros de um relógio ou o
painel de um cronômetro. São medidas que exigiram a observação e o desenvolvimento,
ao longo de nossa História, de procedimentos físicos e matemáticos para a sua caracteri-
zação. O tema ainda é bastante rico e atual, como observa Plofker (2011), ao oferecer a
oportunidade ao professor de combinar a História com o ensino de Física e Matemática.
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A Plano de Aula

Apresentamos nesse apêndice o Plano de Aula. Esse modelo de roteiro descreve o con-
teúdo a ser trabalhado, objetivo da aula, as estratégias, os recursos utilizados, a duração
a aula e a avaliação.

Tema
A clepsidra como instrumento de construção dos conceitos da cinemática.

Conteúdo
Noções básicas de cinemática:

• Tempo

• Intervalo de tempo

• Posição

• Deslocamento

• velocidade

• Aceleração

Noções Básicas de matemática:

• Função de primeiro grau

• Função de segundoo grau

Objetivo
Esperamos que os alunos sejam capazes de:

• Estabelecer a relação entre o tempo e a altura de líquido na clepsidra;

• Estabelecer a relação entre o tempo e a velocidade de líquido na clepsidra;
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• Estabelecer a relação entre a velocidade e a altura de líquido na clepsidra;

• Estabelecer a relação entre o quadrado da velocidade e a altura de líquido na clep-
sidra;

• Realizar medidas com os aparatos experimentais;

• Construir gráficos e interpretá-los;

• Desenvolver, através da análise gráfica, as relações existentes entre as grandezas
físicas;

• Adquirir competências que o possibilitem realizar medidas diminuindo a incerteza.

Desenvolvimento
A proposta dessa aula é ensinar, através da construção de uma clepsidra, os conceitos

básicos da cinemática a partir da observação da descrição do seu funcionamento.
O ponto de partida dessa aula será uma brevíssima história sobre a medida do tempo,

a evolução do relógio de Sol, relógio de areia (ampulheta), o relógio de água (clepsidra),
do pêndulo simples, utilizados pelos povos antigos, até os relógios utilizados atualmente,
como os relógios digitais e relógios nucleares. Essa abordagem foi empregada para con-
textualizarmos o aprendizado do conteúdo proposto, assim procuramos chamar a atenção
dos alunos para a importância da medida do tempo na evolução da nossa história.

Em seguida a essa introdução histórica, apresentamos o experimento com a clepsidra,
definimos sua construção e apresentamos os acessórios necessários para a sua montagem.

Após essa etapa, dividimos a turma em grupos, cada grupo associado a uma clepsidra
de altura particular, pré-estabelecidas pelo professor. Cada aluno de cada grupo deve
observar o escoamento da água para diferentes alturas de partida.

Recursos didáticos
Atividades didáticas 1 e 2, apresentadas nesse trabalho.

Duração
3h

Avaliação
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Será feita na observação do envolvimento de cada grupo e na análise do relatório que
cada grupo deverá entregar no próximo encontro.
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