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APRESENTAÇÃO

Fomos surpreendidos, em 2020, por uma pandemia: a do Novo Coronavírus. O 
distanciamento social, reconhecida como a mais eficaz medida para barrar o avanço 
do contágio, fizeram as escolas e universidades suspenderem as suas atividades 
presenciais e pensarem em outras estratégias que aproximassem estudantes e 
professores. E é nesse lugar de distanciamento social, permeado por angústias e 
incertezas típicas do contexto pandêmico, que os professores pesquisadores e os 
demais autores reúnem os seus escritos para a organização deste volume.

O contexto pandêmico tem alimentado uma crise que já existia. A baixa 
aprendizagem dos estudantes, a desvalorização docente, as péssimas condições 
das escolas brasileiras, os inúmeros ataques a Educação, Ciências e Tecnologias, 
são alguns dos pontos que caracterizam essa crise. A pandemia tem escancarado 
o quanto a Educação no Brasil é uma reprodutora de desigualdades. Portanto, 
as discussões empreendidas neste Volume 03 de “Militância Política e Teórico-
Científica da Educação no Brasil”, como o próprio título sugere, torna-se um 
espaço oportuno de discussão e (re)pensar do campo educacional, assim como 
também da prática, da atuação política e do papel social do docente.

Este livro, Militância Política e Teórico-Científica da Educação no Brasil, 
reúne um conjunto de textos de autores de diferentes estados brasileiros e que tem 
na Educação sua temática central, perpassando por questões de gestão escolar, 
inclusão, gênero, tecnologias, sexualidade, ensino e aprendizagem, formação 
de professores, profissionalismo e profissionalidade, ludicidade, educação para 
a cidadania, entre outros. O fazer educacional, que reverbera nas escritas dos 
capítulos que compõe essa obra, constitui-se enquanto um ato social e político. 

Os autores que constroem esse Volume 03 são estudantes, professores 
pesquisadores, especialistas, mestres ou doutores e que, muitos, partindo de sua 
práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas que os mobilizam. Esse 
movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um movimento pendular 
que, pela mobilização dos autores e discussões por eles empreendidas, mobilizam-
se também os leitores e os incentiva a reinventarem os seus fazeres pedagógicos e 
no se reconhecerem enquanto sujeitos políticos. Nessa direção, portanto, desejamos 
a todos e a todas uma produtiva leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
Airã de Lima Bomfim
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RESUMO: O presente trabalho teve como 
objetivo investigar se o trabalho com robótica 
educacional em sala de aula auxiliou na 
compreensão de conceitos de lógica de 
programação em uma turma de um curso técnico 
em informática de uma escola estadual localizada 
no sudoeste do Paraná. A oficina ocorreu 
durante a realização de atividades do programa 

de Residência Pedagógica a partir do qual 
estudantes residentes do curso de Licenciatura 
em Informática da Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná tiveram a oportunidade de 
desenvolver atividades de prática docente em 
alguns colégios da rede estadual de ensino. As 
atividades do Programa Residência Pedagógica 
permitiram desenvolver diversos projetos 
relacionados a informática com o objetivo de 
auxiliar os alunos em dificuldades nesta área e, 
umas das demandas observadas, foi a dificuldade 
na compreensão de lógica programação do curso 
Técnico de Informática ofertado em uma das 
escolas atendidas pelo programa. Desta forma, 
foi proposta uma oficina, com duração de 20 
horas, realiza durante cinco dias consecutivos, a 
qual propôs-se aplicar a robótica como um meio 
para auxiliar na compreensão dos conceitos 
relacionadas a lógica de programação. Foram 
utilizados diversos recursos disponibilizados pela 
universidade, como kits de robótica educacional, 
arduino e drones. Após desenvolver diversas 
atividades com os alunos, foi aplicada  uma 
pesquisa qualitativa, por meio de um formulário 
digital, para verificar se as atividades com a 
robótica auxiliaram ou não na compreensão 
de diversos conceitos relacionados a lógica de 
programação.
PALAVRAS-CHAVE: Robótica, informática, 
metodologia.

EDUCATIONAL ROBOTICS IN 
KNOWLEDGE MEDIATION IN A 

COMPUTER TECHNICAL COURSE
ABSTRACT: The following study goal was 
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to investigate if the educational robotics practices in the classroom could help to 
understand concepts of programming logic in Computer Technician Course classes 
at a state school located in southwest of Paraná - Brazil. The workshop took place 
during the activities of the Pedagogical Residency Program, in which students residing 
from the Licentiate in Informatics course at the Federal Technological University of 
Paraná had the opportunity to develop teaching practice activities in state schools. The 
Pedagogical Residency Program activities allowed the development of several projects 
related to computer science with the objective of helping students with difficulties in this 
area and, as one of observed demands, the difficult in understanding the programming 
logic in the Computer Technician course in one of the schools that the program acted. 
Thus, it was proposed a workshop, with 20 hours long, held for five consecutive days, 
in which robotics was proposed as a mean to assist the understanding the concepts 
related to programming logic. Several resources used were made available by the 
university, such as educational robotics kits, Arduino boards and drones. After the 
activities with the students were performed, a qualitative research was made, using 
a digital forms, to verify whether the workshop with educational robotics helped to 
understand various concepts related to programming logic.
KEYWORDS: Robotics, informatics, methodology.

1 |  INTRODUÇÃO
As últimas décadas têm sido marcadas pela gradual expansão da informática 

no cotidiano das pessoas. Os avanços no desenvolvimento de tecnologias contribuem 
pela busca por resolução de problemas de forma computacional. Considerando as 
novas oportunidades no campo e a popularização das informações, é imprescindível 
que alguns conceitos relacionados cheguem aos alunos de escolas, para que estes 
tenham a área como uma opção de formação acadêmica e profissional e também se 
apropriem com qualidade do uso e produção de tecnologias.

No decorrer do curso de Licenciatura em Informática na UTFPR, Campus 
Francisco Beltrão, os acadêmicos permeiam espaços onde atividades educacionais 
são desenvolvidas por meio de várias técnicas, incluindo a robótica. Neste contexto, 
é possível introduzir conceitos sobre programação e aliar isso ao estudo de 
disciplinas curriculares das escolas, como Física e Matemática. 

Um dos momentos que possibilita a realização de atividades educacionais 
ocorreu durante Subprojeto de Informática do Programa de Residência Pedagógica, 
no qual acadêmicos bolsistas foram inseridos na escola compartilhando os 
conhecimentos da graduação com alunos do ensino básico. Neste trabalho, 
aborda-se algumas atividades propostas por meio de uma oficina desenvolvida em 
um colégio estadual, localizado no sudoeste do Paraná, atendido pelo Programa 
Residência Pedagógica, com alunos do curso Técnico em Informática. Desta forma, 
apresenta-se, então, a metodologia de desenvolvimento e, na sequência, algumas 
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reflexões possíveis a partir do relato dessa experiência.

2 |  METODOLOGIA
As atividades foram organizadas na forma de uma oficina e realizadas 

durante o Programa Residência Pedagógica em um curso Técnico em Informática 
(subsequente) de um Colégio Estadual, localizado na região Sudoeste do Paraná. 
Participaram das atividades propostas, mediante autorização dos professores, 16 
alunos regularmente matriculados em diferentes turmas do curso.

A oficina totalizou 20 horas e foi planejada em cinco encontros consecutivos 
de 4 horas cada. Na programação, foram tratados os seguintes temas: Introdução a 
robótica; LEGO Educacional; Introdução a arduino e Raspberry-pi; Desenvolvimento 
de projetos com arduino e, Construção de robô seguidor de linha. Durante as 
atividades, foram utilizados para ilustrar os conceitos e nas atividades práticas, um kit 
de robótica da Lego, um kit de arduino e dois drones (Figura 1). A oficina ocorreu no 
laboratório de informática do colégio, onde foram utilizados os computadores, para 
desenvolver atividades de programação com os kits arduinos.Figura 1: Atividades 
realizadas na oficina

Fonte: autoria própria (2020)
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Objetivou-se, por meio desta pesquisa, investigar se o trabalho com robótica 
pode ajudar a compreender a lógica de programação. Pois a programação, assim 
como matérias de matemática e física, pode ser demasiadamente abstrata em sua 
teoria. A robótica educacional tem-se apresentado um fator motivacional muito 
positivo na relação teórico-prática desses conhecimentos.

A pesquisa foi desenvolvida de forma qualitativa por meio do estudo de 
caso, desenvolvendo atividades e aplicação de um questionário com a finalidade 
de estabelecer relações entre as matérias do curso com as aulas de robótica. 
Inicialmente, foi verificada a matriz curricular do curso Técnico em Informática, 
além do levantamento de informações sobre condições estruturais, laboratórios 
e quantidade de estudantes a serem atendidos pela atividade. Partindo desse 
conhecimento prévio, passou-se ao processo de planejamento didático-pedagógico, 
estabelecendo os objetivos da atividade por meio da elaboração do Plano de 
Unidade e cinco Planos de Aula. Todas as atividades da oficina foram realizadas, 
de forma alternada, por dois alunos residentes do Programa Residente Pedagógica.

A metodologia do trabalho foi marcada pela pesquisa-ação: ao mesmo tempo 
que eram desenvolvidas as atividades da oficina, observavam-se os processos 
de mediação, aprendizagem, dificuldades e contribuições da robótica na relação 
com o curso técnico. Por meio de diário de campo, foram registradas as ações e, 
posteriormente, foram coletados os dados de avaliação da atividade por intermédio 
de formulário on-line respondido pelos participantes.

O Formulário de avaliação foi desenvolvido no Google Forms e 
disponibilizado aos alunos por meio de um link ao final da oficina. O instrumento foi 
estruturado com cinco questões abertas de preenchimento obrigatório:

1. Com quais disciplinas de seu curso é possível relacionar os 
conhecimentos aprendidos na Oficina?

2. As atividades desenvolvidas ajudaram a entender as aplicações da 
programação? Se sim, como?

3. Qual sua opinião sobre a robótica educacional?

4. Você tem interesse em outros cursos e oficinas com essa temática?

5. O que você achou mais interessante na Oficina? Por quê?

3 |  RESULTADOS E DISCUSSÃO
As oficinas, que fazem parte do conjunto de atividades de docência do 

Programa de Residência Pedagógica, foram desenvolvidas com os alunos do curso 
Técnico em Informática no período noturno, durante uma semana, e tendo duração 
de quatro aulas por dia. No primeiro momento, foi apresentada  uma introdução à 
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robótica a qual questionava o seu entendimento  seguida de uma discussão com 
base nas definições apresentadas pela turma. Na sequência, discutiu-se sobre 
os diversos tipos de robôs que estão presentes em nossa sociedade como em 
montadoras automotivas.

Foram realizados questionamentos sobre as diferenças entre o ser humano e 
o computador, levantando discussões sobre o que nos difere das máquinas e como 
o trabalho pode ser facilitado, mediado e até mesmo substituído pelas máquinas. 
Vive-se uma nova revolução que remete à revolução industrial, a qual caracterizou-
se pela transferência das funções manuais para a máquina, entretanto, a atual 
revolução, referida como Revolução da Informática ou Revolução da Automação, 
transfere as “próprias operações intelectuais para as máquinas” (Saviani, 1994, p. 
68).

Na sequência, foi realizado um debate sobre inteligência computacional e 
os perigos relacionados, para estabelecer um panorama geral sobre a robótica dos 
dias de hoje. Foram apresentados alguns vídeos sobre competições de robótica, 
corridas com drones e também os diversos tipos de drones que são utilizados em 
diversas atividades. Foi proposta uma reflexão sobre situações ilícitas para as quais 
os drones têm sido ferramentas como transporte de celulares em presídio. Por fim, 
demonstrou-se por meio de uma prática, o funcionamento de um drone.

Santos et al. (2018) descreve que com a presença constante de tecnologias 
no cotidiano das pessoas, é importante o desenvolvimento de atividades que 
possibilitem compreender o funcionamento e o potencial do uso dessas tecnologias 
em diversas áreas. É fundamental o conhecimento aprofundado e uma perspectiva 
crítica para que a tecnologia não seja considerada sob um viés determinista, bem 
como se faz necessário compreender como estas estão interligadas ao processos 
educacionais e como estes mecanismos contribuem para um melhor desenvolvimento 
do raciocínio lógico da investigação e da criatividade na educação escolar.

Algumas questões foram aplicadas para revisar o conteúdo e os alunos foram 
desafiados a pesquisar algumas peças para montar um computador de baixo custo 
com o Raspberry pi. Também foi realizada uma introdução à robótica educacional 
com Lego, por meio da apresentação de alguns modelos de kits de robótica que 
são usados para o ensino. Em seguida, foi iniciada  uma atividade com a turma em 
dois grupos, que escolheram o modelo de robô a ser construído. Segundo Oliveira 
et al. (2016), pesquisar sobre robótica na educação tem uma grande importância no 
cenário das ciências da computação, pois é uma forma de expandir os campos da 
programação por meio de mecanismos de sistemas computacionais e resolução de 
problemas em diversas áreas do conhecimento. 

Na sequência, foi iniciada a criação de projetos mediante a divisão da turma 
em duas equipes as quais foram auxiliadas a construir dois robôs. Também foram 
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propostas atividades de programação, utilizando kits de robótica com Arduino, 
seguida de explicações sobre eletrônica e manipulação dos componentes pelos 
alunos. Ao final, a turma foi dividida novamente para montar dois projetos de robôs 
seguidores de linha que teve por objetivo a aplicação pelos alunos dos conceitos de 
eletrônica e programação vistos anteriormente.

Após o término da oficina, foi realizada a aplicação do questionário de 
avaliação disponibilizado por meio de um link aos alunos. O objetivo central foi 
identificar como os conhecimentos abordados poderiam ser relacionados com 
as disciplinas do seu curso, auto avaliar o processo de ensino e aprendizagem 
e identificar as potencialidades da robótica educacional para o ensino de lógica 
computacional. Foram obtidas 16 respostas no formulário, o que significa que todos 
os participantes da oficina contribuíram na avaliação. 

Quando perguntados sobre quais disciplinas do curso seriam possíveis 
relacionar aos conteúdos aprendidos na oficina (questão 1), todos os alunos os 
associaram com a matéria de linguagem de programação, oito deles com lógica 
computacional e três com a matéria de redes e internet. Sobre a questão 2, referente 
às contribuições da oficina para entender programação, todos os respondentes 
sinalizaram positivamente. Um dos estudantes fez o seguinte comentário em 
resposta à questão: “Sim. Os exercícios com Arduíno ajudaram bastante entender 
as aplicações da programação, no exemplo da simulação do semáforo, ficaram 
claros os passos necessários, sendo que primeiro são declarados os pinos a serem 
utilizados, logo depois são declaradas as funções de cada pino durante a execução 
do programa” (Estudante 15).

A utilização dos conceitos identificadas na resposta acima demonstram 
as contribuições da atividade prática na apropriação teórica. Da mesma maneira, 
as respostas sobre a opinião deles acerca da robótica educacional (questão 
3) permitiram identificar uma correlação entre a prática e os conhecimentos 
curriculares. O estudante 8 comentou que “é muita positiva pois a robótica possibilita 
o desenvolvimento de diferentes habilidades, como o trabalho colaborativo, o 
raciocínio lógico e a criatividade”. Em relação à questão 4, apenas dois dos 
respondentes afirmaram não terem interesse em outras oficinas com temáticas 
similares à oficina da qual participaram

A última pergunta do questionário buscou caracterizar as contribuições da 
oficina sob o ponto de vista dos estudantes participantes. Dentre as respostas, 
foram destacadas questões como: o processo de montagem e a relevância 
da materialização dos conhecimentos na atividade prática; as reflexões sobre 
tecnologia e sociedade que permearam as atividades; a programação e sua relação 
com situações cotidianas e da prática produtiva; a integração dos conhecimentos e 
o desenvolvimento do trabalho cooperativo em grupos.
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4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para Santos et al. (2013), a robótica educacional permite promover estudos e 

conceitos multidisciplinares, estimulando a criatividade e a inteligência. E o retorno 
apresentado nas respostas ao questionário e nas observações das atividades 
realizadas permitem corroborar essa afirmação. Além do aspecto colaborativo, 
os alunos que participaram da oficina conseguiram estabelecer relação entre as 
práticas e as disciplinas de seu curso, bem como com questões mais amplas 
relativas à tecnologia na sociedade.

Por meio do acompanhamento das atividades de criação de robôs e 
programação realizadas com os alunos e por intermédio das respostas ao 
formulário, pode-se constatar que houve uma assimilação e associação das 
atividades desenvolvidas com o conteúdo estudado nas aulas, relacionando-os com 
programação e lógica computacional. Também foi possível observar que os alunos 
sentiram-se satisfeitos em trabalhar com esse tipo de tecnologia apesar de alguns 
considerarem um pouco complexo. De maneira geral, a avaliação do processo 
permitiu concluir que a experiência atendeu aos objetivos propostos, reforçando que 
é importante a realização de atividades mais dinâmicas que estimulem a criatividade 
e trabalho em equipe. Neste mesmo contexto, Santos et al. (2013) afirmam que 
a robótica educacional permite promover estudos e conceitos multidisciplinares, 
estimulando a criatividade e a inteligência.

Também foi possível perceber que atualmente existem poucos cursos com 
essa temática na região e, por ser um assunto diferenciado em relação aos assuntos 
que os alunos estão acostumados a trabalhar, existe bastante interesse que, por sua 
vez, contribuiu para a relação entre teoria e prática, tornando o processo de ensino 
aprendizagem significativo ao associar aplicações práticas aos  conhecimentos 
que antes eram apenas abstratos. Na condição de  professores em formação, nos 
realizamos nessa prática que, ao mesmo tempo permitiu por meio das práticas 
propostas, propiciar aos alunos contato com um processo diferenciado e também 
aplicar os conhecimentos na obtidos na nossa formação docente.
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