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APRESENTAÇÃO

A robótica é um ramo educacional e tecnológico que trabalha com sistemas compostos 
por partes mecânicas automáticas e controladas por circuitos integrados. A utilização de 
robôs tende cada vez mais a fazer parte das tarefas cotidianas. Atualmente a robótica está 
incorporada principalmente nos ambientes fabris e industriais, devido principalmente a 
questões relacionadas a redução de custos, o aumento de produtividade e a diminuição de 
problemas trabalhistas com funcionários, mas com tendência de crescimento significativo 
nos mais diversos ambientes. Este livro, se propõe a permitir que seus leitores venham a 
conhecer melhor o panorama da robótica, por meio do contato direto com alguns dos mais 
importantes trabalhos realizados neste ramo atualmente.

Dentro deste contexto, esta obra aborda aspectos importantes da robótica, tais 
como: a utilização da robótica como meio de aprimoramento dos conhecimentos obtidos 
na grade curricular, o desenvolvimento de um sistema que unifica um manipulador robótico 
(SCORBOT-ER 4u) com técnicas de visão computacional e redes, o desenvolvimento de 
uma ferramenta de aprendizagem para a inclusão de deficientes visuais na educação, 
o emprego do Deep Learning, especificamente a técnica de redes neurais artificiais 
convolutivas, para um sistema de navegação autônoma que recebe imagens do ambiente 
e define a direção de condução, o desenvolvimento de um protótipo em módulo de MDF 
(Medium Density Fiberboard) para ser instalado na estrutura da lixeira plástica sem a 
necessidade de qualquer modificação, a confecção de placas de circuito impresso usando 
materiais de baixo custo a partir de desenhos feitos com caneta de tinta permanente para 
que posteriormente possa ser feito processos de corrosões químicas para finalização 
das placas de circuito impresso, o desenvolvimento de sistema de automação residencial 
em escala reduzida, para ser utilizado nas áreas de ensino e pesquisa da domótica em 
escolas dos níveis médio e técnico, e o desenvolvimento de um protótipo de um boné com 
sensor de objetos utilizados por pessoas portadoras de deficiência visual.

Sendo assim, os trabalhos que compõem esta obra, formam uma rica coletânea de 
experimentos e vivências de seus autores, que permitem aos leitores analisar e discutir 
os relevantes assuntos específicos abordados. Espera-se que esta obra venha a ajudar 
diversos alunos e profissionais deste importante ramo educacional, a enfrentarem os mais 
diferentes desafios da atualidade. Por fim, agradeço aos autores, por suas relevantes 
contribuições, e desejo a todos os leitores, uma ótima leitura, repleta de novos e importantes 
conhecimentos.

Ernane Rosa Martins



SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 ..........................................................................................................................1
A CONTRIBUIÇÃO DA ROBÓTICA EDUCACIONAL NA APRENDIZAGEM DE FÍSICA

Luiza Moura Sá Teles
Simone Carleti
DOI 10.22533/at.ed.0812024071

CAPÍTULO 2 ..........................................................................................................................7
DESENVOLVIMENTO DE UM CONTROLE INTELIGENTE PARA SELEÇÃO DE MANGAS APLICADA A UM 
PROTÓTIPO DE MANUFATURA ROBOTIZADA

Fábio Silveira Silva 
Carine Ramos de Almeida Gottschall
Denise Silva Lima 
João Erivando Soares Marques
José Alberto Diaz Amado
Cleia Santos Libarino 
Wilton Lacerda Silva
Kenedy Marconi Geraldo dos Santos
Elvio Prado da Silva
Wesley de Almeida Souto
Rodrigo Assis Bonfim
João Batista Regis Pires
DOI 10.22533/at.ed.0812024072

CAPÍTULO 3 ........................................................................................................................20
DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO PARA APRENDIZAGEM DO SISTEMA BRAILLE

Pedro Henrique Alves de Oliveira
Luiz Antonio Marques Filho
George João de Almeida Pereira Chaves
DOI 10.22533/at.ed.0812024073

CAPÍTULO 4 ........................................................................................................................33
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE NAVEGAÇÃO AUTÔNOMA ATRAVÉS DE INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

Elionai de Farias Borges
José Alberto Diaz Amado
João Erivando Soares Marques
Adriano de Oliveira Rocha
Sílvia Maria Nascimento Carvalho
Cleia Santos Libarino 
Wilton Lacerda Silva
Kenedy Marconi Geraldo dos Santos
Elvio Prado da Silva
Wesley de Almeida Souto
Rodrigo Assis Bonfim
João Batista Regis Pires
DOI 10.22533/at.ed.0812024074

CAPÍTULO 5 ........................................................................................................................50
DESENVOLVIMENTO DE UMA LIXEIRA ELETRÔNICA PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Giuliano Mantovi Silva
Gustavo Pontes dos Santos
Gean Lourenço da Silva



SUMÁRIO

Yan José de Oliveira Ribeiro 
Luiz Antonio Marques Filho 
DOI 10.22533/at.ed.0812024075

CAPÍTULO 6 ........................................................................................................................61
DRAWING MACHINE - MONALISA 

Joao Matheus Bernardo Resende
Marcus Paulo Soares Dantas
Orivaldo Vieira De Santana Juinor
DOI 10.22533/at.ed.0812024076

CAPÍTULO 7 ........................................................................................................................71
SMARTHOUSE - UMA MAQUETE RESIDENCIAL INTELIGENTE PARA O ENSINO DA DOMÓTICA

João Moreno Vilas Boas
Allyson Amilcar Angelus Freire Soares 
Juscilésio da Silva Gomes
Guilherme Afonso Pillon de Carvalho Alves Pessoa
André Anderson Silva de Queiroz
João Pietro Ribeiro Peixôto
DOI 10.22533/at.ed.0812024077

CAPÍTULO 8 ........................................................................................................................92
THIRDEYE

Fernando Pinheiro dos Santos
Guilherme Augusto Videira
Marvin de Lima Oliveira
Douglas Baptista de Godoy
Daiani Mariano de Brito
Camila Baleiro Okado Tamashiro
DOI 10.22533/at.ed.0812024078

SOBRE O ORGANIZADOR .................................................................................................96

ÍNDICE REMISSIVO ............................................................................................................97



 
Capítulo 1 1Robótica: O Virtual no Mundo Real

Data de aceite: 16/07/2020

A CONTRIBUIÇÃO DA ROBÓTICA EDUCACIONAL NA 
APRENDIZAGEM DE FÍSICA

CAPÍTULO 1
doi

Luiza Moura Sá Teles
UFOB – Universidade Federal do Oeste da Bahia

Barreiras – Bahia 
Lattes http://lattes.cnpq.br/8443428164960010

Simone Carleti
UNIFAAHF – Centro Universitário Arnaldo Horácio 

Ferreira
Luís Eduardo Magalhães – Bahia

Lattes http://lattes.cnpq.br/1528125846268280
Data da submissão: 31/03/2020

RESUMO: A disciplina de física no ensino médio 
é uma das que possui maior rejeição dos alunos, 
deste modo o seu ensino é comprometido por 
causa da ideia prévia dos alunos de que não 
conseguem entender e aprender a matéria. No 
entanto, é um conteúdo necessário na grade 
curricular e que possui aplicações práticas no 
cotidiano das pessoas. Desta forma, surge a 
necessidade de tornar o ensino mais atrativo 
aos alunos e o aprendizado mais eficaz. Muitos 
especialistas dizem que o “faça você mesmo”, 
a ideia de construtivismo, é o método mais 
eficiente de educação, então surge a robótica 
educacional. Esta auxiliará com demonstrações 
práticas dos assuntos físicos tornando as aulas 
mais dinâmicas e convidativas aos alunos. 
Inicialmente, o projeto foi executado com alunos 

da 1ª série do ensino médio, eles montaram o 
robô de resgate com peças LEGO dos modelos 
NXT e EV3 para fixar assuntos como dinâmica 
e Leis de Newton, fizeram suas próprias 
programações e tiveram o acompanhamento 
tanto do professor de física como da professora 
de robótica. Os resultados obtidos foram de 
êxito completo, pois os alunos conseguiram 
aprimorar seus conhecimentos de física, se 
interessar pela matéria e ainda melhorar seu 
trabalho em grupo.
PALAVRAS-CHAVE: Física, Robótica 
educacional, Interação, Construtivismo

THE CONTRIBUTION OF 

EDUCATIONAILPHY ROBOTICS IN PHYSICS 

LEARNING

ABSTRACT: The discipline of physics in high 
school is one that has the highest rejection of 
students, so their teaching is compromised 
because of students’ previous idea that they can 
not understand and learn the subject. However, 
it is a necessary content in the curriculum and 
it has practical applications in people’s daily 
lives. In this way, the need arises to make 
teaching more attractive to students and more 
effective learning. Many experts say that “do it 
yourself”, the idea of   constructivism, is the most 
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efficient method of education, so educational robotics arises. This will assist with practical 
demonstrations of the physical subjects making the classes more dynamic and inviting to 
the students. Initially, the project was executed with high school students, they set up the 
rescue robot with LEGO pieces of the NXT and EV3 models to fix subjects such as dynamics 
and Newton’s Laws, made their own schedules and had the accompaniment of both the 
teacher Physics teacher and robotics teacher. The results were completely successful, as the 
students were able to improve their physics knowledge, become interested in the subject and 
improve their group work.
KEYWORDS: Physics, Educational Robotics, Interaction, Constructivism

1 |  INTRODUÇÃO

A robótica educacional é um modo de aprendizagem por meio da construção e 
programação de robôs que se tornam uma forma de expressão das próprias ideias dos 
estudantes, é o famoso “maker” ou “faça você mesmo” dentro das instituições escolares. 
(MIRANDA e SUANNO, 2008)

Segundo SOUZA e NÓBREGA (2010, p.3) “a Robótica Educacional é uma área 
recentemente explorada, voltada para o desenvolvimento de projetos educacionais 
envolvendo atividades de construção e manipulação de robôs”,  promovendo ao aluno o 
aprimoramento de suas capacidades cognitivas e interação social, além de unir educação 
e tecnologia.

Jean Piaget, psicólogo suíço nascido no fim do século XIX, desenvolveu o 
construtivismo, teoria de aprendizagem que mostrava o modo como o aprendiz vê o 
conhecimento científico, segundo ele o construtivismo era a explicação de como o indivíduo 
conhece o seu próprio mundo, fazendo os seus próprios mecanismos de conhecimento e 
entendimento do espaço ao seu redor. (ZILLI, 2004)

Ao longo dos útlimos anos tornou-se notória a necessidade  de uma mudança no 
ensino tradicional, a física ensinada em sala de aula não está em sintonia com as pesquisas 
de ensino de física e os livros desta forma abordam o conteúdo de modo rudimentar e 
complexo. (PENA e FILHO, 2008)

Assim, Jacques Delors, inclui como um pilar da educação do século XXI o “aprender 
a fazer”, no qual o conhecimento não se priva somente a sala de aula, mas o aluno deve 
buscar provar na prática o que aprendeu em sala de aula. (PIETROCOLA ET AL, 2013)

Desta forma, nada melhor que a utilização da robótica educacional para esta 
finalidade, o que irá proporcionar a visão prática dos conhecimentos físicos e com isto um 
aprendizado mais eficaz que não oferecerá riscos ao estudante em questão.

Este artigo possui organização da seguinte maneira: a seção 2 traz os objetivos. A 
seção 3 descreve a proposta do trabalho. A seção 4 apresenta os materiais e métodos. A 
seção 5 traz os resultados e discussão, e as conclusões são apresentadas na seção 6.
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2 |  OBJETIVOS

O seguinte artigo traz como objetivo principal a utilização da róbotica como meio 
de aprimoramento dos conhecimentos obtidos na grade curricular da disciplina de física. 
Também, busca-se ofertar o contato dos alunos com a robótica, além de unir educação 
e tecnologia, criando um método que atraia alunos para o conhecimento de física. Este 
projeto ainda pretende cultivar a interação social entre os alunos e alimentar a criatividade, 
a autonomia e o raciocínio dos estudantes em questão.

3 |  O TRABALHO PROPOSTO

Pretende-se demonstrar que a utilização de robôs, inicialmente os que  possuem 
construção detalhada nos manuais LEGO, podem tornar a aprendizagem de física mais 
eficaz no ensino secundário.

Objetiva-se construir o robô que realiza a atividade “Resgate”, para uma 
demonstração de Dinâmica e a fixação das três leis de Newton, dos sistemas heliocêntrico 
e geocêntrico e da força centrípeta, assuntos estudados em sala de aula.

O projeto será desenvolvido com turmas de primeiro ano do ensino médio, de uma 
escola da cidade de Luis Eduardo Magalhães – BA, desta forma os robôs serão práticas 
dos assuntos estudados na grade curricular da série citada.

Utilizou-se de maletas LEGO tanto do modelo NXT como do modelo EV3, para que 
assim o aluno tivesse a oportunidade de um contato mais diversificado com a robótica.

O acompanhanto de um professor de física é essencial, logo que juntamente com a 
montagem, a utilização dos robôs e a conexão feita entre o robô e o assunto já estudado 
deverá haver uma complementação teórica para que o aprendizado seja completo. 

4 |  MATERIAIS E MÉTODOS

As aulas de Oficina Tecnológica de Robótica foram realizadas como parte da grade 
curricular na escola, desta forma, durante estas aulas que foram realizadas semanalmente 
em cada turma, foram realizados os testes. 

Foram três turmas de primeiro ano, cada uma com cerca de 30 alunos, o que totaliza 
90 alunos. Estes foram separados em grupos de 4 pessoas (FIGURA 1) para que além 
do aprendizado de física e robótica houvesse também uma interação social e desta forma 
eles próprios organizaram o que cada um faria (de construtor a programador). 

Foram utilizadas as maletas LEGO tanto NXT como EV3, e de mesmo modo os 
programas de ambos. Os professores de física e robótica trabalharam em conjunto 
auxiliando os alunos, tanto na parte teórica quanto na prática. E os alunos de forma 
sistêmica fizeram a montagem e entendimento prático dos conceitos de física.
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Figura 1 – Grupo após término da montagem

5 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os alunos inicialmente tiveram difi culdade em relacionar os robôs com o conteúdo de 
física, mas mostraram um notório interesse em uma aula diferenciada e desta forma com 
uma breve explicação da relação do robô com o conteúdo abordado eles conseguiram 
sozinhos entender o modo como a física se aplicava naquele modelo prático e, assim, a 
presença da física em seu próprio cotidiano.

A interação dos grupos promoveu um ambiente descontraído e de ajuda mútua, o 
que tornou o momento ainda mais produtivo. A aliança entre física e robótica educacional 
promoveu um aprendizado espontâneo nos alunos (FIGURA 2).
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Figura 2 – Aluna e robô de resgate já montado

6 |  CONCLUSÕES

Pode-se perceber que o aprendizado de física se tornou mais dinâmico quando 
aliado à robótica educacional, além de tornar-se mais efi caz. Os alunos conseguiram 
fi xar melhor o conteúdo utilizando peças LEGO no lugar de vídeo-aulas ou atividades de 
revisão, a visão prática do que se aprende na grade curricular de física fez com que o 
ensino alcancesse êxito na maioria dos alunos. 

Foi possível observar que os alunos mostraram um interesse maior em aprender 
deste modo por ser um método diferente do utilizado geralmente nas salas de aula, a 
interação desenvolveu também o espírito de trabalho em grupo e o competitivo, por 
envolver vários grupos. 

Seria recomendado aplicar métodos semelhantes com as demais séries do ensino 
médio, assim produzindo um trabalho contínuo pelos três anos do ensino secundário. 
Outro método de aperfeiçoar esta prática seria desenvolver competições internas que 
visem além da montagem e programação do robô, a demonstração da física naquele 
projeto e sua explicação teórica pelos próprios alunos.
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