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APRESENTAÇÃO

O livro “Impactos das Tecnologias nas Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
3” aborda uma série de capítulos de publicação da Atena Editora, subdivididos em 
4 volumes.  O volume IV apresenta, em seus 33 capítulos os estudos mais recentes 
sobre aplicação de novos métodos na educação superior, ambiental e gestão do 
conhecimento.

As áreas temáticas de educação superior, educação ambiental e aplicação 
da gestão do conhecimento, retratam o cenário atual do desenvolvimento de 
novas metodologias ativas no processo educacional e seu impacto na geração de 
conhecimento técnico-científico.

A educação é historicamente uma ciência de propagação e disseminação de 
progresso, percebido no curto e longo prazo em uma sociedade. Observamos que a 
construção da ética, proveniente da educação e inclusão, traz resultados imediatos no 
ambiente em que estamos inseridos, percebidos na evolução de indicadores sociais, 
tecnológicos e econômicos. 

 Por estes motivos, o organizador e a Atena Editora registram aqui seu 
agradecimento aos autores dos capítulos, pela dedicação e empenho sem limites que 
tornaram realidade esta obra que retrata os recentes avanços inerentes ao tema. 

Por fim, espero que esta obra venha a corroborar no desenvolvimento de 
conhecimentos e novos questionamentos a respeito do papel transformador da 
educação, e auxilie os estudantes e pesquisadores na imersão em novas reflexões 
acerca dos tópicos relevantes na área social.

Boa leitura!

Marcos William Kaspchak Machado 
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PROJETO DE LIXOS ELETRÔNICOS E ROBÓTICA: 
UM EXEMPLO INTERDISCIPLINAR E SUSTENTÁVEL

CAPÍTULO 27

Gáudia Maria Costa Leite Pereira
Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF)
Juazeiro - BA

João Batista de Oliveira 
Universidade de Pernambuco (UPE)

Garanhuns - PE

José Edilson de Moura Santos
Escola de Referência em Ensino Médio José Leite 

Barros
Tacaimbó - PE

RESUMO: O Projeto de Lixos Eletrônicos e 
Robótica da Escola de Referência em ensino 
Médio José Leite Barros, em Tacaimbó, Agreste 
de Pernambuco, adota o processo metodológico 
da interdisciplinaridade, e tem como a base do 
projeto a reciclagem de lixos eletrônicos. As 
questões ambientais permeiam vários ramos 
do conhecimento nesse projeto. Considera-se 
que a sustentabilidade não está apenas nas 
esferas econômica e ambiental, ela perpassa 
também pelo social além do econômico e 
ambiental, o que caracteriza o tríplice aspecto 
da sustentabilidade. A metodologia utilizada 
é a explanação dos conceitos de reciclagem 
eletrônica; utilização da sucata eletrônica 
na confecção, montagem e organização de 
laboratório; utilização e acondicionamento dos 
equipamentos; apresentação dos Equipamentos 

de Proteção Individual - EPI e explicação 
sobre sua utilização; elaboração de projetos e 
protótipos de robôs; apresentação em forma de 
desfile de cada novo artefato robótico criado e 
bate papo com os educandos. Como resultados 
parciais encontrados, temos: a prática da 
interdisciplinaridade com metodologias para 
fomentar habilidade para aplicação de raciocínio 
lógico; desenvolvimento de projetos envolvendo 
reciclagem de eletrônicos; inovação tecnológica, 
capacidade de trabalhar em equipe; promoção 
de ações voltadas para a sustentabilidade local. 
Os resultados encontrados levam as seguintes 
conclusões: a partir da interdisciplinaridade, 
chegamos à consolidação de conceitos e 
conhecimentos em robótica livre, constatando, 
na prática, a teoria do ensino de cada disciplina, 
numa concepção de aprender construindo, 
resaltando os cuidados com o meio ambiente, 
como necessários e urgentes, conseguindo 
assim uma maior atenção e envolvimento 
dos alunos, promovendo a construção do 
conhecimento e a consciência sustentável.
PALAVRAS-CHAVE: Projeto de Lixos 
Eletrônicos e Robótica, Escola de Referência 
em Ensino Médio José Leite Barros, 
interdisciplinaridade, desenvolvimento 
sustentável.

ABSTRACT: The Electronic trash and Robotics 
Project of the Jose Leite Barros Reference 
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School  in Tacaimbó, Agreste of Pernambuco, adopts the methodological process 
of interdisciplinarity, and has as the base of the project the recycling of electronic 
waste. Environmental issues permeate various branches of knowledge in this project. 
Sustainability is considered not only in the economic and environmental spheres, 
but also in the social, economic and environmental spheres, which characterizes the 
threefold aspect of sustainability. The methodology used is the explanation of the 
concepts of electronic recycling; use of electronic scrap in the confection, assembly 
and organization of the laboratory; use and packaging of equipment; presentation of 
Personal Protective Equipment (PPE) and explanation of their use; robot design and 
prototyping; presentation of each new robotic artifact created and chat with the students. 
As partial results found, we have: the practice of interdisciplinarity with methodologies 
to foster ability to apply logical reasoning; development of projects involving recycling 
of electronics; technological innovation, ability to work in teams; promotion of actions 
focused on local sustainability. The results obtained lead to the following conclusions: 
from interdisciplinarity, we arrived at the consolidation of concepts and knowledge in 
free robotics, verifying, in practice, the teaching theory of each discipline, in a conception 
of learning by building, highlighting the care with the environment , as necessary and 
urgent, thus achieving greater attention and involvement of students, promoting the 
construction of knowledge and sustainable awareness.
KEYWORDS: Electronic Trash and Robotics Project, José Leite Barros School of 
Reference, interdisciplinarity, sustainable development.

INTRODUÇÃO

O Projeto de Lixos Eletrônicos e Robótica, da Escola de Referência em Ensino 
Médio José Leite Barros - EREM, em Tacaimbó, no Agreste de Pernambuco, atua 
na correta manipulação e triagem de descartes eletrônicos visando a construção de 
laboratórios de robótica livre, com o intuito de maximizar absorção de conhecimentos 
da grade curricular convencional com aplicação de multidisciplinas ligando as práticas 
de robótica à teoria dos fundamentos e conteúdos das disciplinas essenciais.

Também visa à formação cidadã; a diminuição d/a evasão escolar e o tempo de 
ócio afastando-os de situações de risco social; a aplicação de melhorias sustentáveis 
em células piloto de áreas carentes locais como a utilização de robôs, energia solar, 
eólica e mecânica para a extração, captação e filtragem de água, inclusão elétrica, 
iluminação, climatização; o aumento nos índices de desenvolvimento da educação (já 
houve a elevação de 45 % na avaliação da escola pelo índice IDEPE) e levar, quando 
possível, melhorias sociais à comunidade.

Como a base metodológica do projeto é a interdisciplinaridade. Segundo Carvalho 
(1988, p. 9):

Na prática educativa, a adoção de uma proposta interdisciplinar implica em 
profundas mudança nos modos de ensinar e aprender, bem como na organização 
formal das instituições de ensino. Sendo assim, uma postura interdisciplinar em 
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educação vai exigir muita abertura para mudanças que podem passar, por exemplo, 
pela construção de novas metodologias, pela reestruturação dos temas e dos 
conteúdos curriculares, pela organização de equipes de professores que integrem 
diferentes áreas do saber e pelas instituições de ensino que tenham abertura 
para experimentar novas formas de organizar os profissionais, os currículos e os 
conteúdos, a estrutura formal das séries, etc. 

Por se opor à compreensão mais comum acerca da natureza do conhecimento, a 
proposta interdisciplinar não é de fácil assimilação. O que ocorre é uma compreensão 
ainda muito parcial do conceito de interdisciplinaridade, de sua origem e das suas 
consequências para a prática educativa (CARVALHO, 1988).

O método do projeto é reciclagem de lixos eletrônicos para utilização no 
planejamento e montagem de artefatos robóticos, através de Robótica Livre, o que 
desperta a consciência da comunidade para a sustentabilidade, fortalecendo os valores 
em que se edifica o cidadão e a sociedade. Incentiva ações de cidadania, através da 
responsabilidade socioambiental, despertando para a importância da logística reversa. 
Muito do material que é utilizado no projeto poderia virar lixo e quando é reutilizado, 
desperta a atenção dos educandos não apenas sobre reciclagem, mas, também, sobre 
o destino correto do lixo.

Robótica é a ciência dos sistemas que interagem com o mundo real com ou 
sem intervenção dos humanos. Ela pertence ao grupo das ciências informáticas, 
está em expansão e é considerada multidisciplinar, pois nela é aplicada o 
conhecimento de microeletrônica (peças eletrônicas do robô), engenharia 
mecânica (projeto de peças mecânicas do robô), física cinemática (movimento do 
robô), matemática (operações quantitativas), inteligência artificial e outras ciências. 
Essas características tornam a Robótica uma interessante ferramenta de uso na 
educação, uma vez que seus projetos oportunizam situações de aprendizagem 
pela resolução de problemas interdisciplinares e transdisciplinares, que podem ser 
simples ou complexos. O ambiente de aprendizagem onde o professor ensina ao 
aluno a montagem, automação e controle de dispositivos mecânicos que podem 
ser controlados pelo computador é denominado de Robótica Pedagógica ou 
Robótica Educacional (CESAR, 2014, p. 3).

Quando as questões ambientais permeiam vários ramos do conhecimento, a 
escola não pode se omitir no debate e deve buscar desenvolver seu trabalho pedagógico 
numa perspectiva que remeta à temática. A sustentabilidade não está apenas nas 
esferas econômica e ambiental: ela perpassa pelo social. Mazzini e Vezzoli (2005) 
apresentam o econômico, o social e o ambiental o tríplice aspecto da sustentabilidade. 
Nesse contexto, o lixo surge como um fator gerador de inúmeras possibilidades de 
se discutir desenvolvimento sustentável, seja a partir de reciclagem, reutilização e 
mesmo o descarte e o destino correto.

Segundo a UNESCO (2005), a Década da Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável - EDS representa uma grande oportunidade para a revisão dos currículos 
escolares. O documento resgata a história e destaca a importância de que haja esforços 
para a construção de uma cultura para a sustentabilidade. Em todas os grandes 
encontros de líderes, desde Estocolmo (1972), passando pelo Nosso Futuro Comum 
(1987), pela Rio-92, pelo Fórum de Educação de Dakar (2000) e pelos Objetivos do 
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Milênio (2002), foram reunidos saberes suficientes para definir objetivos da Década da 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável? — O documento afirma textualmente 
(edição brasileira, maio de 2005): 

O objetivo maior da Década é integrar princípios, valores, e práticas de 
desenvolvimento sustentável em todos os aspectos da educação e do ensino. Esse 
esforço educacional deve encorajar mudanças no comportamento para criar um 
futuro mais sustentável em termos da integridade do meio ambiente, da viabilidade 
econômica, e de uma sociedade justa para as atuais e as futuras gerações (...). O 
programa Educação para o Desenvolvimento Sustentável exige que se reexamine 
a política educacional, no sentido de reorientar a educação desde o jardim da 
infância até a universidade e o aprendizado permanente na vida adulta, para 
que esteja claramente enfocado na aquisição de conhecimentos, competências, 
perspectivas e valores relacionados com a sustentabilidade. (UNESCO, 2005, p.57)

Segundo DOLORS (2010) a proposta é de se adotar meios de implementação 
do capítulo 36 da Agenda 21, através da reorientação e potencialização de políticas e 
programas educativos já existentes, incluindo nesse arcabouço a educação ambiental e 
iniciativas como as propostas pela Carta da Terra. O capítulo 36 da Agenda 21 enfatiza 
que a educação adequada é um “fator crítico” para a promoção do desenvolvimento 
sustentável e que é necessário desenvolver a capacidade das pessoas para as 
questões do meio ambiente e do desenvolvimento. O mesmo capítulo aponta quatro 
desafios básicos para efetivar uma EDS: a) melhorar a educação básica; b) reorientar 
a educação existente para alcançar o desenvolvimento sustentável; e c) desenvolver 
a compreensão pública, o conhecimento e a formação. 

[...] necessita-se de uma educação transformadora, uma educação que contribua 
para tornar realidade as mudanças fundamentais exigidas pelos desafios da 
sustentabilidade (...). Aprender no âmbito do programa EDS não pode, entretanto, 
limitar-se meramente à esfera pessoal – aprender deve levar a uma participação 
ativa na busca e aplicação de novos padrões de organização social e mudança 
(UNESCO, 2005, p.42 e 45)

A Educação Integral em Pernambuco se transformou em Política Pública de 
Estado em 2008. Fundamenta-se na concepção da educação interdimensional e é 
entendida como espaço privilegiado para o exercício da cidadania, desenvolvendo 
o protagonismo juvenil como estratégia fundamental para a formação do jovem 
autônomo, competente, solidário e produtivo. De modo que, ao concluir o ensino médio 
nas escolas de Educação Integral, o jovem se mostrará qualificado para dar continuar 
na vida acadêmica, se profissionalizar ou adentrar ao mundo do trabalho.

A educação interdimensional se dá a partir de ações educativas sistemáticas e 
abrangentes de modo que alcance as quatro dimensões do ser humano: racionalidade, 
afetividade, corporeidade e espiritualidade. A Educação Interdimensional observa 
o referencial teórico da Tecnologia Empresarial Aplicada à Educação: Gestão e 
Resultados (TEAR), que trata do planejamento estratégico aplicado a essas escolas 
que adotam a Educação Integral.

Nessa perspectiva, os gestores da escola assumem atitude de 
corresponsabilidades nas tomadas de decisões na escola.
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O regime de atendimento nas escolas de referência se dá da seguinte forma: 
tempo integral nas Escolas de Referência em Ensino Médio (EREM) da Rede Estadual; 
carga horária de 45 horas aulas por semana. A escola funciona com professores e 
estudantes em tempo integral (PERNAMBUCO, 2018).

A EREM Tacaimbó localizada na Rua Inês Carmelita de Araújo, nº 290 - Centro 
– Tacaimbó, PE, Brasil - CEP 55140-000. Funciona em regime integral, com público 
de ensino médio do meio urbano e rural. As instalações estão em boas condições 
com quadra poliesportiva coberta, auditório, sala de informática, sistema de rádio, 
horta desativada em razão da estiagem na região. Os trabalhos são desenvolvidos em 
salas de aula e ambientes improvisados por não ter salas de laboratórios de Ciências. 
As refeições (lanche/almoço/lanche) são fornecidas por empresa terceirizada, e os 
educandos alimentam-se nas respectivas salas de aula, pois não há refeitório.

A comunidade tem renda originária de programas sociais, aposentadoria, 
pensão previdenciária, produção de tijolos (olarias) e no inverno a produção da 
agricultura familiar (milho, feijão, mandioca, maxixe e abóbora).  O grupo de 33 
educandos participantes do projeto tem origem do meio urbano e meio rural. Os pais 
participam das reuniões bimestrais conhecem e participam dos projetos da escola e 
acompanham o rendimento escolar através do boletim escolar e plantão pedagógico.

Sabe-se que a participação da família na vida escolar do aluno em muito ajuda 
na melhoria da educação e não apenas no desenvolvimento do estudante cuja família 
se faz presente na escola. Faria Filho (2000) comenta um estudo de textos publicados 
na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos que apresentam a relação entre escola 
e família tendo como objetivo focar “a formação do cidadão-trabalhador, higiênico e 
ordeiro”. 

Não se discute a importância da família como a célula mater da sociedade, tanto 
que Marin (1998) coloca a escola no mesmo patamar da família, pois ambas são 
instituições sociais responsáveis por fazer a mediação entre o indivíduo e a sociedade 
a partir do processo de educar. Percebe-se, então, a família e a escola como as duas 
principais instituições responsáveis pela formação da pessoa, pois, no convívio familiar 
e durante a vida escolar, o sujeito aprende o que é classificado como os quatro pilares 
da Educação: aprender a conhecer; aprender a fazer, aprender a conviver e aprender 
a ser (DELORS, 2010).

Nesse contexto a Escola de Referência em Ensino Médio José Leite Barros 
privilegia a relação com as famílias dos educandos, principalmente quando desenvolve 
um projeto extracurricular, onde o aluno precisa estar na escola até mesmo fora do 
horário regular para realizar atividades que não implicam em nota bimestral. Os pais 
se sentem mais próximos da escola e a maneira como percebem o projeto pode 
redirecionar os trabalhos e, portanto, a comunicação entre escola e família é primordial 
em vários momentos.
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OBJETIVOS

Promover, a partir da interdisciplinaridade e atenção com o meio ambiente, a 
consolidação de conceitos e conhecimentos em robótica livre, hardware livre, software 
livre, rede de computadores, reciclagem de eletrônicos, engenharia reversa, logística 
reversa, mecânica, eletrônica, programação, inclusão digital, matemática, física, 
ciência, geografia, história, astronomia, línguas e artes constatando, na prática a teoria 
do ensino de cada disciplina, numa concepção de aprender construindo; trabalhar 
situações-problemas que exijam a aplicação de raciocínio lógico; desenvolver projetos 
envolvendo reciclagem de eletrônicos; estimular a capacidade de trabalhar em equipe 
e promover ações voltadas para a sustentabilidade local.

METODOLOGIA

O processo metodológico consiste em explanação dos conceitos de reciclagem 
eletrônica, utilização da sucata eletrônica na confecção, montagem e organização 
de laboratório, utilização e acondicionamento dos equipamentos; proporcionar 
os primeiros contatos com o material a ser utilizado na confecção dos robôs com 
atividades de incentivo a captação de novos materiais (sucata eletrônica) para serem 
utilizados pelos educandos das turmas posteriores; apresentar de EPI e explicação da 
importância na correta utilização dos equipamentos de segurança (ferramentas, luvas, 
máscaras e batas); execução, triagem, classificação e higienização do material doado; 
elaboração de projetos e protótipos dos primeiros robôs; desfile de ideias onde cada 
novo artefato robótico é criado. Os melhores projetos são documentados e catalogados 
em um portfólio com o objetivo de possibilitar sua reconstrução por outros educandos 
da rede pública em intercambio de projetos. 

O projeto se orienta pela teoria construtivista de Jean Piaget, onde o indivíduo 
sendo orientado, mas não dirigido, alcança o conhecimento através da interação com o 
ambiente em que ele vive (FREITAS, 2001). Esta interação promove o desenvolvimento 
do educando na medida que constrói aprendizagem, já que a construção de um 
conhecimento se dá, quando o indivíduo lida com objetos de seu interesse, o projeto 
disponibiliza oportunidades que vão desde o relato de suas experiências, até o 
desenvolvimento de um protótipo robótico, com liberdade de criação.

A metodologia empregada busca por ambientes dinâmicos de aprendizagem, 
conforme a teoria sóciointeracionista de Vygotsky, que adota a cooperação como 
fator relevante para promover a aprendizagem (LUCENA, 1997). Assim, o uso de 
equipamentos como computadores em ambientes dinâmicos pode ser uma ferramenta 
adequada no desenvolvimento de aprendizagens através da interação, onde os 
estudantes se mostram participativos e criativos: projetando, planejando, montando 
e tomando posse de seus projetos. Esta situação peculiar dá ao educando uma 
identificação com o projeto de aprendizagem.
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O projeto também contempla um “Bate Papo” com os educandos: uma pessoa 
convidada (especialista em uma das áreas de química, física, robótica, redes, 
informática, línguas, matemática, ciências, astronomia, mecânica, lógica, programação, 
reciclagem de eletrônicos, engenharias, áreas mecatrônica, eletrônica etc.) se reúne 
com os educandos para uma conversa descontraída, visando à transferência de 
conhecimento onde os educandos formulam perguntas ou recebem sugestões de 
ideias, práticas/técnicas, ou demonstrações de artefatos, e informações sobre o 
mercado de trabalho nas suas respectivas áreas de atuação. Convidados são tidos 
como amigos e padrinhos do Projeto.

 No decorrer do ano letivo são realizadas duas mesas redondas com os docentes 
nos períodos de entrega das notas da grade curricular, visando uma avaliação do 
processo evolutivo e desempenho nas disciplinas convencionais dos educandos 
envolvidos no Projeto e os melhores artefatos robóticos serão levados à exposição em 
eventos internos e externos.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Figura 1: Apresentação do Projeto Lixos Eletrônicos no pátio da EREM Tacaimbó – matéria 
prime e produtos finais (2013).

Fonte: Acervo do autor José Edilson de Moura Santos.
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Figura 2: Alunos e Professor do Projeto Lixo Eletrônico EREM Tacaimbó com a Coordenação da 
SBPC JOVEM – UFPE – Recife – PE (2013)

Fonte: Acervo do autor José Edilson de Moura Santos.

Figura 3: Alunos do Projeto Lixo Eletrônico EREM Tacaimbó na SBPC JOVEM no Espaço: 
EXPO T&C - ROBÔ ARATU/NASA – Recife – PE (2013)

Fonte: Acervo do autor José Edilson de Moura Santos.
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Quadro 1: Robôs produzidos por alunos do Projeto Lixos Eletrônicos da EREM Tacaimbó – PE 
(2017).

Fonte: Acervo do autor José Edilson de Moura Santos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O desenvolvimento de qualquer trabalho na área de Educação implica em 
aprendizado para todos os indivíduos envolvidos e, no caso do Projeto de Lixos 
Eletrônicos e Robótica, por contar com alunos de uma região localizada no semiárido, 
onde prevalece à agricultura familiar como a principal fonte econômica do município, 
sujeita a crises periódicas pelas secas, a experiência perpassa as expectativas ao 
propiciar a possibilidade de experimentar o novo e permitir aos alunos o vislumbre de 
outro universo de conhecimento e de convivência.

Para tanto, a dedicação do educador passa a ser praticamente integral, fazendo-o 
pensar no trabalho até mesmo enquanto ministra suas aulas em sala.

Realizar o Projeto requer pesquisas constantes, o que é, diretamente, investimento 
em formação continuada.

Por outro lado, as ações ultrapassam os limites do espaço escolar, consolidando 
a real função do educador.

O desenvolvimento das atividades do projeto tem conseguido fazer que os 
alunos se interessem por todas as disciplinas e se empenhem para conseguir os 
melhores resultados nas avaliações escolares. Os alunos se sentem motivados 
e protagonistas no processo de autoformação, se identificam com o manejo dos 
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equipamentos eletrônicos sabendo-se sujeito da sua criatividade, se apropriam com 
autonomia dos resultados alcançados. O Projeto proporciona o fortalecimento das 
atitudes cooperativas nos trabalhos em equipe, despertando nos alunos a consciência 
da sua responsabilidade quanto à imagem da Escola para o mundo exterior a partir 
de suas produções. Os alunos se esforçam para reunir as condições necessárias 
que viabilizem a sua participação em eventos de desfiles dos robôs produzidos e de 
socialização de conhecimentos. 

Há também os resultados alcançados junto à sociedade local que atingem no 
primeiro momento a família dos alunos, que apoiam os filhos ajudando-os tanto nas 
iniciativas como também na sociedade geral que valoriza a iniciativa da Escola e se 
torna acessível para várias formas de contribuição, desde a destinação dos seus lixos 
eletrônicos para servir de matéria-prima para a produção dos alunos, como também 
apoios financeiros para viagens de alguns que tenham a oportunidade de demonstrar 
suas produções em espaços fora da cidade a exemplo de congressos, amostras, fóruns 
e exposições.

O Projeto foi finalista de Concurso Nacional de Tecnologias Sociais; ficou entre 
os 65 finalistas do Concurso Aprender e Ensinar Tecnologias Sociais em 2012, quando 
mais de 4.700 projetos foram inscritos. Participou do Seminário Nacional sobre 
Tecnologias Sociais na Educação e concorreu a uma viagem à Tunísia para participar 
do Fórum Social Mundial em março de 2013, conta também com várias reportagens 
na imprensa pernambucana, além de outros eventos a seguir: 

• Participação e apresentação em eventos realizados pelas secretarias de 
Educação - SEDUC, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - SECTEC, e 
Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS, UFPE e outras instituições; 

• EXPO T & C, organizado pela SECTEC;

• Instituto Federal de Educação de Pernambuco – Campus Belo Jardim.

• Participação em exposição na quadra Colégio Diocesano Belo Jardim – 
Convite do Projeto Tareco e Mariola do Grupo Baterias Moura;

• Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – Recife – PE;

• MNR – Mostra Nacional de Robótica – Fortaleza – CE;

• Reunião Pedagógica Rede Adventista - Regional Caruaru; 

• Participação em Concursos de Robótica;

• Prêmio Professor Nota Dez – Fundação Victor Civita; 

• CBR – Competição Brasileira de Robótica (várias edições);

• OBR – Olimpíada Brasileira de Robótica (várias edições);

• MNR – Mostra Nacional de Robótica (várias edições);

• Participação Prêmio Itaú UNICEF;

• Etapa 7 - Envolvimento social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vários talentos afloram nos alunos que usam sua criatividade para produzir os 
mais diversos equipamentos, inclusive alguns utilitários a partir dos materiais - lixos 
eletrônicos -, acessíveis, que lhes proporcionam inventar soluções que podem ser 
aplicadas nas suas próprias vidas e da sua família, bem como da comunidade, a 
exemplo de automações em irrigação de plantas em quintais, sensores de movimento 
para acender lâmpadas, portões elétricos, etc.

Em um tempo em que a escola, enquanto instituição passa por grave crise e 
tem necessidades de criar mecanismos para um bom acolhimento dos alunos, 
transformando-se em um espaço saudável e alegre que propicie aos jovens um 
ambiente de aprendizado com base na criatividade, que a assegure uma adequada 
comunicação entre os professores e destes para com os alunos, que desenvolva 
espírito de trabalho em equipe e consiga convivência harmoniosa no ambiente escolar, 
que tanto dentro como fora da escola, haja uma preocupação e empenho coletivo para 
os cuidados com o meio ambiente, entendo a urgência em se empreender ações que 
garantam o desenvolvimento sustentável. Com base nos resultados apresentados, 
pode-se afirmar que esse Projeto tem atendido fortemente essas expectativas. 
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