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APRESENTAÇÃO

A Ciência da Computação, traz inúmeros benefícios para a sociedade 
moderna, tais como: a criação de empregos, o desenvolvimento de novos 
equipamentos, o ganho de produtividade nas empresas e o acesso à informação. 
Os estudos realizados nesta área são aplicados em diversas outras áreas do 
conhecimento, proporcionando a resolução de diferentes problemas da sociedade, 
trazendo avanços significativos para a vida de inúmeras pessoas, fazendo com que 
cada vez mais estes profissionais sejam valorizados, requisitados e prestigiados no 
mercado de trabalho. 

As empresas enxergam atualmente a necessidade cada vez maior de 
profissionais bem qualificados nesta área, a fim de que possam promover cada vez 
mais inovação, desenvolvimento e eficiência junto as empresas. Os estudos desta 
área focam no estudo de técnicas, metodologias e instrumentos computacionais, 
visando principalmente automatizar os processos e desenvolver soluções com o uso 
de processamento de dados. Desta forma, este livro, vem possibilitar conhecer os 
elementos principais desta ciência por meio do contato com alguns dos conceitos 
fundamentais desta área, apresentados por meio dos resultados relevantes 
alcançados nos trabalhos presentes nesta obra.

Dentro deste contexto, este livro aborda diversos assuntos importantes 
para os profissionais e estudantes desta área, tais como: a orientação dos alunos 
na busca e utilização de ferramentas computacionais e tipográficas de qualidade; 
aplicação de uma heurística baseada em Algoritmos Genéticos; uma análise 
qualitativa dos principais programas computacionais utilizados em fotogrametria 
computadorizada; os antipadrões de restrição de autorização em serviços Web 
orquestrados com BPEL4People; um sistema de atendimento automatizado, que 
inclui chat, chatbots e gerenciamento de atendentes; o sistema PSI, um prontuário 
online destinado a psicólogos; a Formação de Grupos de Alto Desempenho (FGAD) 
em Aprendizagem Colaborativa Baseada em Projetos (CPBL) usando Metodologias 
ágeis; a integração do método dos elementos finitos (Finite Element Method ) - FEM 
associado a um Algoritmo Genético (GA) combinado com Lógica Nebulosa (Fuzzy) 
para o desenvolvimento de um filtro óptico destinado a sistemas DWDM (Dense 
Wavelength Division Multiplexing); o desenvolvimento de ferramenta de código 
aberto para uso em atividades de eletrônica durante o distanciamento social; um 
modelo de Algoritmo Genético para otimizar os parâmetros do COCOMO Básico; 
discussões sobre como e por que estudar automação hoje em dia; um processo de 
recomendação utilizando análise de sentimento sobre scripts de filmes e agrupando 
filmes de sentimentos similares; um modelo de previsão, com a utilização das 



ferramentas de Redes Neurais Artificiais, para estimar o volume de uma usina 
hidrelétrica; o desenvolvimento de um Sistema de Informação Geográfica (SIG); 
um mapeamento sistemático da produção do conhecimento científico e tecnológico; 
a utilização de um jogo sério que pode auxiliar os profissionais de educação a 
identificar alunos com maior probabilidade de sofrerem de discalculia; e uma revisão 
da literatura quanto a utilização de aplicativos em síndromes coronarianas agudas.

Assim, os trabalhos apresentados nesta obra exemplificam a abrangência 
e importância da área de Ciência da Computação na atualidade, permitindo aos 
nossos leitores analisar e discutir os resultados encontrados. A cada autor, os mais 
sinceros agradecimentos, por contribuir com esta importante obra, e aos leitores, 
desejo uma excelente leitura, repleta de boas e relevantes reflexões.

Ernane Rosa Martins
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RESUMO: A implantação do pensamento 
computacional nos primeiros anos da vida 
escolar objetiva preparar os jovens aprendizes 
para o mercado de trabalho atual, onde conceitos 

da área de Tecnologia da Informação (TI) são 
cada vez mais necessários no desenvolvimento 
de competências e habilidades fundamentais 
para a vida em sociedade. Este artigo apresenta 
um relato de experiência de desenvolvimento de 
um material didático-pedagógico a ser utilizado 
no projeto de extensão intitulado “A Introdução 
do Pensamento Computacional no Ensino 
Fundamental II como Fator Motivacional para o 
Ingresso na Área de Tecnologia da Informação”, 
cujo intuito é introduzir esse pensamento em 
alunos e alunas de escolas públicas e privadas 
da região do Seridó Potiguar por meio de aulas, 
abordando conceitos de eletrônica básica 
utilizando a plataforma Arduino. Espera-se que, 
a partir dessa ação, seja possível ampliar os 
conhecimentos na área de TI nos alunos e alunas 
participantes do projeto, além de aumentar a 
motivação destes para o ingresso em cursos da 
área de tecnologia. Dessa forma, os materiais 
produzidos e relatados neste artigo pretendem 
viabilizar o entendimento dos discentes a respeito 
dos temas propostos que serão desenvolvidos 
no decorrer do projeto. Com este propósito, foi 
construída uma apostila informativa para guiar 
a execução das aulas, que serve como material 
de apoio ao longo do curso, incentivando os 
alunos e alunas a buscarem outros exemplos e 
desenvolverem novas atividades, favorecendo 
a exploração do universo computacional e sua 
aplicação nos problemas cotidianos.
PALAVRAS-CHAVE: Pensamento 
computacional. Tecnologia da Informação. 
Ensino de TI.
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INTRODUCTION OF COMPUTATIONAL THINKING IN FUNDAMENTAL 
EDUCATION II AS A MOTIVATIONAL FACTOR FOR ENGAGING IN  THE 

INFORMATION TECHNOLOGY AREA
ABSTRACT: The implantation of computational thinking in the early years of school 
life aims to prepare young apprentices for the current job market, in which the concepts 
of Information Technology (IT) are increasingly necessary in the development of 
fundamental skills and abilities for life in society. This article presents an experience 
report on the development of didactic-pedagogical material to be used in the extension 
project entitled “Introduction of Computational Thinking in Elementary Education as a 
Motivational Factor for Engaging in the Information Technology Area”, whose purpose 
is introducing this thought in public and private schools in the Brazilian Seridó Potiguar 
region, through classes the cover basic electronics concepts using the Arduino 
platform. It is hoped that, based on this action, it will be possible to expand knowledge 
in the IT area in the students participating in the project, in addition to increasing their 
motivation for entering technology courses. Thus, the materials produced and reported 
in this article intend to support students’ understanding of the proposed themes that 
will be developed throughout the project. For this purpose, an informative material was 
developed to guide the execution of the classes, which serves as support material 
throughout the course, encouraging students searching for other examples and 
developing new activities, favoring the exploration of the computational universe and 
its application in daily problems.
KEYWORDS: Computational thinking. Information Technology. IT teaching.

1 |  INTRODUÇÃO
A evolução tecnológica tem levado a sociedade atual a diversas mudanças, 

seja na economia, nas novas formas de comunicação, nas relações interpessoais 
e até mesmo no modo como a educação está sendo ofertada, área essa que vem 
sendo fortemente influenciada pela implantação de novas tecnologias. 

Entretanto, quando se trata do uso de tecnologia nas instituições educacionais 
públicas atuais, nota-se que elas ainda possuem o mesmo comportamento 
que possuíam no século passado, em que o professor era o único “detentor do 
conhecimento” e ensinava para seus alunos através de recursos tradicionais como 
livro didático, quadro e giz. A “sala de informática” ainda é um ambiente de uso 
limitado em escolas públicas, sendo disputado por professores e professoras em 
planilhas de agendamento concorridas.

Em 2006, Jannette Wing trouxe para discussão o termo “Pensamento 
Computacional”, descrevendo-o como uma combinação de pensamento crítico com 
os fundamentos da computação define uma metodologia para solucionar problemas 
[WING, 2006]. A autora descreve essa habilidade como “uma forma distinta de 
pensamentos com conceitos básicos da Ciência da Computação para resolver 
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problemas, desenvolver sistemas e entender o comportamento humano, tornando-
se uma habilidade fundamental para todos”. Além disso, ela também ressalta a 
importância dessa habilidade para qualquer pessoa, independente da área. Com 
isso, muitos pesquisadores começaram a observar os benefícios da inserção 
do Pensamento Computacional e de conceitos computacionais de algoritmo e 
programação na Educação Básica.

A popularização da informática ao longo das últimas décadas, tem feito com 
que muitos países insiram conteúdos relacionados à Computação e Tecnologia da 
Informação (TI) em suas grades de ensino, como, por exemplo, a Alemanha, França 
e Estados Unidos [RAABE, 2020], no qual os alunos têm acesso a conceitos de 
Computação desde os anos iniciais, impulsionando assim uma busca cada vez 
maior pelo desenvolvimento de novas tecnologias e aplicações que possam facilitar 
as nossas vidas [ARAÚJO, 2017]. Por outro lado, um cenário apontado pela OSE 
COC (2018) é que somente 1% de escolas Latino-Americanas possuem conteúdo 
relacionado à TI em sua grade de matérias. Além disso, no Brasil essa realidade não 
é diferente, o ensino da Computação ainda não está introduzido na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), fazendo com que diferentes órgãos como a Sociedade 
Brasileira de Computação (SBC) e o Centro de Inovação para a Educação Brasileira 
(CIEB) estejam engajados para realizar essa conquista.

É possível destacar que o nível de informatização das escolas brasileiras é 
outro ponto preocupante. Segundo dados do QEdu [QEDU, 2020], em pleno cenário 
atual (dados referentes ao ano de 2019), cerca de 53,5% das escolas brasileiras não 
possuem laboratórios de informática; 39,8% não possuem internet e 4,5% sequer 
possuem energia elétrica. Mesmo diante de todo esse cenário, as poucas escolas 
que informam oferecer aulas de computação para os alunos, limitam-se a ministrar 
aulas relacionadas ao ensino de “suítes de escritório” [BRACKMANN, 2017]. Assim, 
ao invés de incentivar os alunos no desenvolvimento do pensamento computacional, 
restringem-se a ensinar a usar uma ferramenta de computador, cujo conhecimento e 
habilidades técnicas esses alunos já possuem. 

Considerando o aspecto teórico da Educação, Papert (1985) mostra que 
o ensino de robótica como artefato educacional tem um grande potencial para 
promover um ambiente favorável de aprendizado dentro da sala de aula. Benitti 
(2012) reforça que o uso da robótica durante as aulas possibilita trazer experiências 
educacionais mais completas e um retorno mais rápido de conceitos aprendidos 
pelos alunos, devido o fator motivador presente, já que a mesma além de trabalhar 
com a interdisciplinaridade, explora uma ampla gama de possíveis aplicações até 
mesmo para o cotidiano dos alunos, facilitando o seu entendimento.

Em contrapartida das abordagens tradicionalmente utilizadas pelas escolas e 
buscando contribuir para a disseminação do Pensamento Computacional na região 
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do Seridó potiguar, foi iniciado o projeto de extensão “A Introdução do Pensamento 
Computacional no Ensino Fundamental II como Fator Motivacional para o 
Ingresso na Área de Tecnologia da Informação”, com o objetivo de introdução 
do pensamento computacional como mecanismo de divulgação e fator motivacional 
para o ingresso na área de Tecnologia da Informação. Dessa forma, através da 
realização de intervenções pontuais em uma escola da rede pública da cidade de 
Caicó, no interior do Rio Grande do Norte, buscou-se desenvolver nos alunos da 
Educação Básica, habilidades de raciocínio lógico por meio de aulas práticas, na 
qual são ministrados conceitos de computação a partir de jogos, atividades lúdicas, 
ensino de programação, lógica e robótica.

Assim sendo, essa atividade de extensão universitária tem como intuito 
estimular o aprendizado sobre novas tecnologias, aprimorar o conhecimento e 
contribuir para uma perspectiva de futuro quanto ao seu crescimento pessoal e 
profissional dos alunos  nas escolas públicas, por meio da aplicação da apostila e 
seus respectivos conteúdos.

O projeto envolve alunos do curso de Bacharelado em Sistemas de 
Informação e do curso de Licenciatura em Pedagogia, ambos da UFRN em Caicó/
RN, que se reuniram com o objetivo de auxiliar no processo de disseminação do 
pensamento computacional para alunos do Ensino Básico, através da realização 
de intervenções pontuais em escolas da rede pública da cidade de Caicó e região. 
Dessa forma, o projeto baseia-se em montagens de atividades simples utilizando 
linguagens visuais para ajudar no entendimento da lógica de programação, além de 
contribuir para que os mesmos adquiriram conhecimentos na área da computação de 
forma lúdica, incentivando a aprendizagem, o aumento da criatividade e a resolução 
de problemas desses alunos.

Através de análises em pesquisas realizadas pela CSTA (2018), 
BRACKMANN (2017), Wangenheim (2014) e pela WING (2006), foi possível 
estabelecer alguns padrões fundamentais para o desenvolvimento desse projeto, 
focando nos quatro pilares do aprendizado da computação, que a qual envolve o 
pensamento computacional; a prática da computação/programação; os impactos 
éticos, globais e na comunidade; e a colaboração.

O ensino da computação na educação básica é de extrema importância e seus 
conceitos são valiosos em todos os contextos, ou seja, aprendê-los irá preparar melhor 
os cidadãos para o cenário atual da tecnologia, tornando-os fluente digitalmente e 
causando assim impactos éticos, globais e também na comunidade (BLIKSTEIN, 
2008). Contudo, pode-se dizer que de todas as habilidades requeridas ao indivíduo 
do século XXI, aquela que talvez seja a mais importante e a menos compreendida 
é o pensamento computacional (BLIKSTEIN, 2008). Com o desenvolvimento 
do pensamento computacional em conjunto com a prática da programação de 
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computadores, é possível estimular um raciocínio lógico e algorítmico, que auxiliam 
na estruturação do pensamento, ajuda na organização, propicia melhora na escrita, 
incentiva aprendizados diversos, ajuda no desenvolvimento pessoal e profissional, 
além de também estimular a criatividade (CSTA, 2018), (BRACKMANN, 2017).

Para tentar transmitir esse pensamento computacional para os alunos 
participantes do projeto, foi-se pensado em estruturar um curso de introdução a 
alguns conceitos da área da computação, sendo esse dividido em três módulos 
seguindo as orientações da CSTA para a elaboração dos seus conteúdos. O 
primeiro módulo é de introdução ao Arduino, em que serão abordados conceitos de 
eletrônica básica e também de algoritmos e lógica de programação, desenvolvendo 
com os alunos projetos que remetem ao seu cotidiano. Ademais, o segundo módulo 
realiza uma introdução sobre conceitos de desenvolvimento de aplicativos para 
plataformas móveis utilizando linguagem de blocos, e posteriormente a possibilidade 
de inserir mais um módulo para realizar atividades de interação entre os aplicativos 
desenvolvidos e a plataforma arduino por meio de Internet das Coisas, e o terceiro 
módulo é o de Computação Desplugada, que tem como objetivo principal atingir as 
escolas que não possuem laboratórios de informática. 

Para facilitar a compreensão dos discentes, foram elaborados materiais 
didáticos para auxiliar durante as aulas e servirem como incentivo para a busca de 
outros exemplos e desenvolvimento de novas atividades, resultando na exploração 
do universo computacional. Ademais, como esse seria possivelmente o primeiro 
contato dos alunos com conceitos da computação, foi necessário abordar esses 
assuntos de uma forma mais lúdica, interativa e de fácil entendimento.

Portanto, este artigo visa relatar os procedimentos utilizados para desenvolver 
o material didático pedagógico necessário no decorrer do projeto.

2 |  MATERIAIS  E MÉTODOS
Ao ser iniciado o procedimento de elaboração e produção de qualquer 

material didático, é necessário observar os objetivos a serem atingidos com o uso 
do mesmo, juntamente com público-alvo que irá utilizá-lo, tentando fazer assim, com 
que o material não seja obsoleto. Segundo Leitão (2005):

“dentre os objetivos, vale salientar que o material deve proporcionar 
os conhecimentos fundamentais para a compreensão dos problemas; 
é possível realizar o estímulo da reflexão sobre os meios, recursos 
e estratégias de transformação da realidade vivenciada no processo 
de busca de novos conhecimentos para a resolução dos problemas; 
é necessário fornecer conteúdos mínimos que possibilitem a 
organização do conhecimento prévio trazido pelo aluno, indicar 
referências e, principalmente, estimular o próprio aluno a buscar 
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novos conteúdos;  e também fornecer ferramentas e informações 
necessárias à pesquisa qualificada de novos conteúdos, a partir das 
necessidades reais do aluno;”

Desde o início do projeto, foi estudado a elaboração dos materiais didáticos 
para serem utilizados no planejamento das atividades ofertadas. Entre os materiais 
escolhidos para a execução do mesmo, encontram-se aulas expositivas utilizando 
apresentações com slides, uma maquete expositiva representando uma cidade 
inteligente, além de uma apostila para auxiliar na teoria e na execução dos projetos.

Dessa forma, no desenvolvimento do projeto foi realizado o plano de 
um referencial político-pedagógico fundamentado nos conceitos básicos do 
construtivismo, que possui como filosofia a construção do conhecimento do aluno 
a partir de suas próprias experiências, vivências e processo de trabalho individual. 
Sendo assim, os exemplos utilizados na construção da apostila tiveram como 
embasamento as problemáticas  frequentemente vistas no cotidiano. 

A partir desse entendimento de aprendizagem a teoria ganha sentido, pois 
ajuda na compreensão e na resolução dos problemas complexos, e seguindo o 
princípio prática-teoria-prática no processo de produção de um material didático, 
facilita o desenvolvimento do conteúdo, evitando que os autores cometam excessos 
em aspectos que possam ser irrelevantes para o andamento daquele tema, além de 
nortear a elaboração das atividades. 

A proposta curricular do curso é respaldada nos fundamentos filosóficos da 
prática educativa progressista e transformadora, nas bases legais da educação 
profissional e tecnológica brasileira, explicitadas na LDB nº 9.394/96 e atualizada 
pela Lei nº 11.741/08, juntamente com as normas da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), e demais resoluções que normatizam a Educação brasileira, 
mais especificamente a que se refere à formação inicial e continuada ou qualificação 
profissional. 

2.1 Linguagem 
A linguagem utilizada na produção do material foi criteriosamente pensada 

para que seja entendida de forma clara, objetiva e adequada às características 
do público, levando em consideração o nível de escolaridade, idade e interesses. 
Sendo assim, uma dificuldade encontrada em relação à escrita é a linguagem 
técnica, na qual parte dos alunos desconhecem alguns termos específicos, gerando 
uma possível falta de compreensão.

Portanto, fez-se necessário a utilização de uma linguagem que possibilite a 
proximidade dos autores com os alunos do curso. Para isso, algumas estratégias 
foram adotadas na produção de modo a garantir a compreensão do texto. Dentre 
essas estratégias podemos citar, por exemplo, a inclusão de questionamentos para 
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reflexão ou atividades curtas voltadas para a realidade de trabalho ou de vida do 
aluno.

2.2 Articulação forma-conteúdo 
Para a exibição dos conteúdos, foram buscadas formas de mostrar esses por 

meio de músicas, gráficos, tabelas, figuras, filmes, entre outros, agregando assim, 
elementos que auxiliem na reflexão e enriquecimento do que será abordado. Dessa 
forma, esses recursos adequadamente selecionados, contribuem para tornar o 
estudo mais dinâmico, sugestivo e prazeroso. 

2.3 Abordagem baseada em problemas/casos 
A educação do aluno quando proveniente de uma atividade consciente, na 

qual as ações intencionais partem da resolução de problemas do mundo real nas 
diversas instâncias - técnica, interpessoal, política, social etc. – é construída no 
aluno uma gama de conhecimentos e metodologias em que ele articula, mobiliza e 
usa ao se deparar com problemas que possam ser resolvidos no decorrer da sua 
atividade.

Dessa forma, ao ser adotada uma abordagem baseada em problemas/casos 
é de suma importante atentar para aspectos na sua elaboração, como também na 
seleção de fatos reais em que o profissional possa encontrar em seu campo de 
trabalho e que sejam representativos da complexidade desta área. 

Além disso, é necessário descrever em detalhes o contexto e a história que 
envolve o caso selecionado, para que o aluno tenha elementos suficientes para 
compreender as diversas dimensões que envolvem a prática profissional e, portanto, 
sua complexidade;  a buscar apresentar, no caso selecionado, visões de diferentes 
atores; elaborar questões que conduzam o aluno à reflexão e ao questionamento, de 
uma forma que se envolva com a situação-problema, buscando analisá-la e sentindo-
se desafiado a encontrar soluções. Sendo assim, as questões devem remetê-lo 
à prática, à articulação teoria-prática para uma atuação profissional consistente, 
levando em consideração também, a inserção de exemplos que são do cotidiano do 
aluno, para facilitar a interação e o entendimento.

2.4 Atividades de avaliação
Como atividade de avaliação foi desenvolvido dois questionários, o primeiro 

é distribuído para os alunos no primeiro contato com os discentes, com o intuito de 
obter mais informações sobre o conhecimento prévio dos alunos sobre linguagens 
de programação, lógica de programação, e também, a intenção em seguir na área 
da computação. E no final do curso, um segundo formulário é aplicado, similar ao 
respondido na primeira interação, porém esse é voltado para mensurar o aprendizado 
desenvolvido ao longo do curso.
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2.5 Estrutura do material
A estrutura do material desenvolvido foi definida antes dos autores iniciarem 

a elaboração dos textos propriamente dito, e fez-se necessário analisar o conteúdo 
e os exemplos que seriam utilizados em cada interação. 

Na análise que possibilita a busca da coerência interna do material, 
é importante, por exemplo, identificar os links entre 8 projetos, as possíveis 
articulações que favorecem a constituição do curso. Dessa maneira, é necessário 
construir um material que amplie a visão do aluno, que permita o aprofundamento 
dos assuntos principais, fornecendo a bibliografia de apoio, sugestões de sites, 
textos para complementação dos assuntos abordados e etc.

Dessa forma, o material foi estruturado de forma clara, facilitando assim 
o manuseio e identificação de cada uma de suas partes/elementos, incluído no 
material seções especiais, por exemplo, questões para reflexão, dicas, tabela dos 
equipamentos eletrônicos que vão ser utilizados, glossário etc., facilitando assim a 
navegação e articulação dos conteúdos.
2.6 Formato 

O material didático inicialmente seria distribuído de forma impressa, porém 
depois de análises minuciosas, foi decidido que o formato digital facilitaria nessa 
distribuição, além de promover a economia de materiais que seriam necessários 
para isso.

2.7 Fonte, parágrafo e entrelinhas
Como o projeto será distribuído de forma digital, fez-se necessário definir 

alguns critérios para facilitar a transposição dos textos para diversos programas de 
edição e leitura de textos.

Dentre os critérios para a digitalização, ressaltamos alguns mais relevantes 
como o editor de textos que foi utilizado, no caso o Google Docs, que facilitou o 
acesso dos autores de forma remota, a fonte escolhida foi  a Times New Roman 
encontrada facilmente na maioria dos softwares, com o tamanho para o corpo de 11 
pixels, os parágrafos foram justificados e as entrelinhas com 1,5 de espaçamento.

3 |  DISCUSSÃO ACERCA DAS INTERVENÇÕES
O projeto descrito neste artigo foi idealizado para ser ministrado inicialmente 

em turmas do ensino básico de escolas da cidade de Caicó/RN. Por se tratar de 
um projeto em andamento, apenas algumas ações previstas foram concluídas, o 
que corresponde a execução dos seis primeiros meses previstos para o segundo 
semestre de 2019. 

A segunda parte, prevista para o primeiro semestre de 2020, acabou sendo 
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adiada (e/ou adaptada) em função da suspensão das atividades acadêmicas 
presenciais tanto na instituição de ensino superior quanto nas escolas em que o 
projeto seria conduzido. 

O referido anteriormente, é composto por cinco intervenções, na qual a 
primeira é intitulada como aula zero, em que as escolas serão visitadas a fim de 
divulgar e  coletar informações sobre os alunos interessados. Em sua primeira 
etapa, o projeto foi implementado uma equipe de 19 universitários que ministraram 
aulas sobre o uso, conceitos e manuseio da Plataforma Arduino. 

Dessa forma, para tornar as aulas mais lúdicas, foi necessário introduzir 
uma amostra do que será possível desenvolver ao longo do curso. Para isso, foi 
elaborada uma maquete que simula uma cidade inteligente, composta por objetos 
que fazem parte do cotidiano dos alunos para exemplificar o uso da informatização 
e dos conceitos de programação nos projetos.

As aulas posteriores contém exposições dos conceitos sobre os 
componentes que são utilizados durante a intervenção. Em seguida, apresenta-se 
a parte prática, na qual serão realizados entre 2 a 3 projetos por intervenção, sendo 
no total cerca de 8 projetos ao longo das quatro intervenções. O curso é adaptado 
ao horário de cada escola para evitar o prejuízo na estrutura curricular existente.

Ademais, com o intuito de proporcionar um melhor entendimento e 
visualização, foi elaborada uma apostila¹ 1com os projetos desenvolvidos, utilizando 
uma linguagem didática de fácil compreensão, com figuras auto explicativas acerca 
dos projetos e dos circuitos eletrônicos que serão montados.

Além disso, foi necessário comparecer na 10ª DIREC (Diretoria Regional de 
Educação e Cultura) e na Secretaria de Educação de Caicó/RN para determinar 
as escolas receptoras do projeto, e adquirir os dados de todas as escolas públicas 
e privadas da cidade. Sendo assim, partir destes dados fez-se contato com cada 
instituição escolar e respectivos Diretores(as), informando-os sobre a ideia e a 
implantação do projeto.

4 |  RESULTADOS E CONCLUSÕES
Conforme o exposto, conclui-se que o presente projeto foi proposto para  

ser executado em aproximadamente 8 escolas ao longo de 2020. No entanto, 
por consequência da pandemia do novo COVID-19, a etapa de execução desse 
trabalho foi interrompida devido a política do isolamento social. Porém, a fim de 
dar continuidade às atividades do mesmo, a equipe optou por aprimorar o material 
didático a partir do feedback obtido com a primeira execução, e da elaboração 
de uma segunda versão da apostila¹ que está em desenvolvimento com algumas 

1  Link de acesso para a primeira versão: https://www.academia.edu/42383931/Apostila_ARDUINO_NAS_ES-
COLAS

https://www.academia.edu/42383931/Apostila_ARDUINO_NAS_ESCOLAS
https://www.academia.edu/42383931/Apostila_ARDUINO_NAS_ESCOLAS
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adaptações e inserção de mais projetos e conteúdos que não foram colocados na 
primeira versão, além de inserção de um novo layout.

Na expectativa de um cenário favorável ao retorno do funcionamento das 
escolas e dos integrantes do respectivo projeto, é provável que seja retomado a partir 
do segundo semestre de 2021 em formato remoto por parte das escolas públicas, 
através da utilização de alguma plataforma virtual. Entretanto, para viabilização 
dessa alteração na metodologia de aplicação dos conteúdos, o material didático 
terá que ser adequado a esse novo modelo, incluindo a produção de conteúdos de 
vídeo para descrição dos procedimentos de montagens dos projetos.

Para etapas futuras, serão introduzidos conceitos de desenvolvimento de 
aplicativos para plataformas móveis utilizando linguagem de blocos e também um 
módulo de Computação Desplugada, que tem o objetivo atingir as escolas que não 
possuem laboratórios de informática. Por fim, almeja-se ainda mensurar de forma 
qualitativa e quantitativa, o desempenho dos alunos de graduação que sejam 
participantes ativos dessa atividade de extensão.
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