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Abstract. The use of rubrics in evaluating introductory programming courses
is an expanding practice in higher education institutions. Despite their popula-
rity, little is known about the effect of these tools on promoting self-regulation,
co-regulation, and shared regulation among students. This systematic review,
conducted according to the PRISMA method, seeks to evaluate the effectiveness
of rubrics in these regulatory dimensions. Studies published from 2018 to 2024
were analyzed, with a total of 231 articles identified by the search string and
7 articles selected for final analysis. The results reveal that rubrics are sel-
dom used to support regulatory aspects in programming learning. This analysis
points to the need for more structured evaluative practices that effectively inte-
grate self-regulation, co-regulation, and shared regulation. This study contribu-
tes a synthesis of current evidence and suggests directions for future research in
the field.

Resumo. A utilização de rubricas na avaliação de cursos de programação in-
trodutória é uma prática em expansão em instituições de ensino superior. Ape-
sar de sua popularidade, pouco se sabe sobre o efeito dessas ferramentas na
promoção da autorregulação, corregulação e regulacão compartilhada entre
estudantes. Esta revisão sistemática, realizada conforme o método PRISMA,
busca avaliar a eficácia das rubricas nestas dimensões regulatórias. Foram
analisados estudos publicados de 2018 até 2024, com um total de 231 arti-
gos identificados pela string de busca e 7 artigos selecionados para análise
final. Os resultados revelam que as rubricas são pouco empregadas no apoio
de aspectos regulatórios no aprendizado de programação. Esta análise aponta
para a necessidade de práticas avaliativas mais estruturadas que integrem a
autorregulação, corregulação e regulacão compartilhada de forma eficaz. Este
estudo contribui com uma sı́ntese de evidências atuais e sugere direções para
pesquisas futuras na área.

1. Introdução

O ensino de programação é parte integrante dos currı́culos de referência da Sociedade
Brasileira de Computação (SBC). As disciplinas de introdução à programação são ge-
ralmente incluı́das no primeiro semestre dos cursos [Lima et al. 2020]. O processo de
aprendizagem no ensino de programação é complexo. É necessário que estudantes de-
senvolvam diferentes habilidades como alta capacidade cognitiva de abstração, resolução
dos problemas e pensamento lógico [Calderon et al. 2021].
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Nesse contexto, a utilização de rubricas tem se mostrado uma ferramenta impor-
tante no campo da educação em ciência da computação, especialmente em programação
introdutória. Rubricas fornecem critérios claros e descrições dos nı́veis de desempenho
que auxiliam tanto os alunos na regulação de seu próprio aprendizado quanto os profes-
sores na avaliação dos trabalhos dos estudantes. Ao definir expectativas claras e estrutu-
radas, as rubricas facilitam a compreensão dos critérios de avaliação e ajudam os alunos
a monitorar seu próprio progresso ao longo do curso [Panadero and Romero 2014]. Além
disso, ao fornecer um framework estruturado para observações e avaliações, as rubricas
auxiliam os professores na manutenção da consistência e eficiência na avaliação dos tra-
balhos dos alunos [Brookhart 2013].

Embora as rubricas tenham sido amplamente adotadas em cursos de programação
introdutória para melhorar a consistência e precisão na avaliação do desempenho dos
alunos [Adesina et al. 2015, Stegeman et al. 2016, Tubino et al. 2020], há uma crescente
necessidade de se explorar seu potencial em promover não apenas a avaliação do de-
sempenho dos alunos, mas também sua autorregulação, corregulação e regulação com-
partilhada no processo de aprendizado da programação. Outrossim, há a necessidade de
implementação de tecnologias e estratégias que possibilitem uma maior participação ativa
dos estudantes no próprio processo de aprendizado, conforme [Lima and Pimentel 2013].

Dada a importância crescente da autorregulação, corregulação e regulação com-
partilhada no contexto do ensino de programação introdutória e a escassez de revisões sis-
temáticas e surveys, torna-se essencial realizar uma revisão sistemática da literatura para
examinar como as rubricas têm sido desenvolvidas e utilizadas para promover e avaliar
esses aspectos do processo de aprendizado. E nesse sentido, esta revisão visa não apenas
identificar as melhores práticas no desenvolvimento e implementação de rubricas para
avaliação de desempenho em programação introdutória, mas também investigar como es-
sas rubricas podem ser projetadas para incentivar e apoiar a autorregulação, corregulação
e regulação compartilhada do estudante. Ao entender melhor o papel das rubricas nesses
processos de regulação do aprendizado, os educadores podem aprimorar suas práticas de
ensino e proporcionar aos alunos uma experiência de aprendizado mais eficaz e significa-
tiva na programação introdutória.

2. Fundamentação Teórica
A autorregulação refere-se à capacidade do aluno de definir metas de aprendi-
zado, monitorar seu progresso e ajustar suas estratégias de aprendizado conforme
necessário [Pintrich 2000, Hinnant-Crawford et al. 2016]. A corregulação envolve a
colaboração entre pares para fornecer feedback e apoio mútuo no processo de aprendi-
zado [Hadwin et al. 2018, Hinnant-Crawford et al. 2016]. Já a regulação compartilhada
refere-se à colaboração entre alunos e professores para definir metas, monitorar o pro-
gresso e ajustar as estratégias de aprendizado [Järvelä et al. 2016]. Uma colaboração
bem-sucedida requer tanto a auto-regulação individual quanto a regulação coletiva pelo
grupo. Grupos que conseguem abordar coletivamente desafios e desenvolver estratégias
tendem a ter um desempenho melhor [Malmberg et al. 2015].

Trabalhos Relacionados. Durante a realização desta revisão sistemática da literatura,
foi encontrado apenas 1 estudo que revisa conteúdos sobre rubricas em disciplinas de
programação introdutória. [de Campos and Ferreira 2021] apresenta os resultados de uma
Revisão Sistemática da Literatura (RSL) sobre o uso de rubricas no processo de aprendi-
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zagem de programação. O foco é entender como as rubricas são aplicadas e exploradas
em pesquisas educacionais, analisando artigos de três bases de dados internacionais: Sci-
enceDirect, Scopus e Web of Science. Após a aplicação dos critérios de inclusão e ex-
clusão, 21 artigos foram selecionados para análise. Os resultados mostram uma variedade
de práticas sobre o uso de rubricas na educação em programação. Destacou-se que as
rubricas são frequentemente utilizadas para melhorar a objetividade e a consistência das
avaliações em cursos de programação.

3. Metodologia
Este estudo apresenta uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), que é caracteri-
zada por uma metodologia metódica e replicável, envolvendo uma busca abrangente
para localizar todos os trabalhos publicados e não publicados sobre um determinado
tema; uma integração sistemática dos resultados dessa busca; e uma análise crı́tica da
abrangência, natureza e qualidade das evidências em relação a uma especı́fica questão
de pesquisa. Elas sintetizam estudos para extrair conclusões teóricas amplas sobre o
significado de uma literatura, conectando teoria e evidência, bem como evidência e te-
oria [Siddaway et al. 2019]. Adotou-se a metodologia PRISMA em sua versão de 2020
[Page et al. 2021] e o Parsifal para planejamento, execução, condução e documentação da
pesquisa [Carrera-Rivera et al. 2022]. As palavras-chave foram selecionadas para abordar
os principais tipos de regulação no aprendizado de programação, a saber: autorregulação,
corregulação e regulação compartilhada.

A estratégia de busca foi construı́da para capturar a literatura relevante nas seguin-
tes bases de dados: ACM Digital Library, EI Compedex, IEEE Digital Library, ISI Web of
Science, Science Direct, Scopus, Sol SBC e Springer Link. Os estudos foram seleciona-
dos através de um processo de triagem dupla, garantindo a independência e minimizando
o viés. Inicialmente, dois revisores independentes avaliaram os estudos para determinar
sua elegibilidade baseando-se na presença das palavras-chave no tı́tulo ou resumo. Os
desacordos entre os revisores foram resolvidos por meio da intervenção de um terceiro
revisor para alcançar um consenso.

A extração de dados foi realizada de forma sistemática. As informações relevantes
foram coletadas de cada artigo selecionado, focando em como as rubricas foram aplica-
das para fomentar as três dimensões de regulação estudadas. Posteriormente a análise
realizada envolveu uma avaliação qualitativa dos dados extraı́dos, procurando identifi-
car padrões e temas comuns relacionados ao uso e eficácia das rubricas nas dimensões
de regulação especificadas. As discussões entre os revisores durante a análise de dados
foram fundamentais para interpretar os resultados dos estudos incluı́dos.

4. Execução
Esta Seção apresenta detalhes da revisão conduzida. Em particular, esta revisão é classi-
ficada como uma revisão sistemática da literatura. Os resultados são apresentados na
Seção 5.

4.1. Questões de Pesquisa
Esta revisão tem como objetivo responder às seguintes questões de pesquisa:
QP1: Como as rubricas podem ser elaboradas e aplicadas de forma a fomentar e avaliar

a autorregulação dos estudantes em cursos introdutórios de programação, e qual o
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impacto dessas rubricas na habilidade dos alunos de estabelecer metas de apren-
dizado, acompanhar seu próprio progresso e adaptar suas estratégias de estudo
durante esses cursos?

QP2: Como as rubricas podem ser empregadas para facilitar e avaliar a corregulação
entre pares durante o processo de aprendizagem da programação introdutória, e
qual é a eficácia dessas rubricas na promoção da colaboração entre os alunos para
fornecer feedback e apoio mútuo na resolução de problemas de programação?

QP3: Como as rubricas podem ser projetadas para incentivar e avaliar a regulação com-
partilhada entre alunos e professores na definição de metas, monitoramento de
progresso e ajuste de estratégias de aprendizado em cursos de programação intro-
dutória, e qual o papel das rubricas na promoção de uma colaboração mais eficaz
entre alunos e professores para alcançar os objetivos de aprendizado em cursos de
programação introdutória?

4.2. Critérios de Inclusão

Foram selecionados os artigos de acordo com os seguintes critérios de inclusão:

CI1: O estudo aponta explicitamente sobre rubricas em programação introdutória.
CI2: O estudo contém em seu resumo ou tı́tulo relação com o objetivo de pesquisa.
CI3: O estudo foi realizado em 2018 ou posterior.
CI4: O estudo é disponibilizado integralmente.
CI5: O estudo foi escrito em português ou em inglês.

4.3. Critérios de Exclusão

Foram eliminados os artigos fora do escopo da pesquisa, de acordo com os seguintes
critérios de exclusão:

CE1: O estudo é uma versão anterior de um estudo previamente selecionado.
CE2: O estudo é duplicado.
CE3: O estudo não se trata de uma pesquisa primária.
CE4: O estudo não aborda regulação.
CE5: O estudo possui menos de 4 páginas.

4.4. String de Busca

(“Rubrica” OR “Rubric”) AND ((“programação introdutória” OR “programação básica”
OR “fundamentos de programação” OR “introdução à programação”) OR (“introductory
programming” OR “basic programming” OR “programming fundamentals” OR “intro-
duction to programming”)) AND (“autorregulação” OR “corregulação” OR “regulação
compartilhada” OR “self-regulation” OR “co-regulation” OR “shared regulation”)

4.5. Processo de Seleção de Estudos

Através da string de busca, foi obtido um total de 231 resultados nas bases de dados ACM
Digital Library (17), EI Compedex (0), IEEE Digital Library (0), ISI Web of Science (0),
Science Direct (5), Scopus, Sol SBC (1) e Springer Link (208).

O processo de seleção de artigos foi realizado conforme a Figura 1.
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• Duplicados (n = 3)

• Não elegı́veis (n = 28)

• Trabalhos Secundários
(n = 2)
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Registros triados (n = 198)

Registros Excluı́dos:

• Não abordam uso de
rubricas ou programação
introdutória (n = 191)

Relatórios procurados para
recuperação (n = 0) Não recuperados (n = 0)

Relatórios avaliados quanto à
elegibilidade (n = 7) Registros Excluı́dos: (n = 0)

In
cl

uı́
do

s

Estudos incluı́dos na revisão
n = 7

Figura 1. Identificação de estudos via bases dados e registros.

5. Resultados
Com o propósito de responder às questões de pesquisa e encontrar lacunas na literatura,
os trabalhos foram categorizados de acordo com as dimensões de regulação providas por
[Pintrich 2000]. O autor propõe 4 categorias, a saber, cognitiva, motivacional/emocional,
comportamental e contextual. A regulação cognitiva inclui os tipos de atividades cogni-
tivas e atividades metacognitivas que os indivı́duos realizam para se adaptar e mudar sua
cognição. Um dos aspectos centrais do controle e regulação da cognição é a seleção real
e o uso de várias estratégias cognitivas para memorizar teoria, aprendizagem, raciocı́nio,
resolução de problemas e pensamento.
Da mesma forma que os alunos podem regular a sua cognição, eles podem regular sua
motivação e afeto. A regulação da motivação e do afeto inclui tentativas de regular várias
crenças motivacionais, como orientação para objetivos (propósitos para realizar uma ta-
refa), autoeficácia (julgamentos de competência para executar uma tarefa), percepções de
dificuldade da tarefa, crenças de valor da tarefa (crenças sobre a importância, utilidade e
relevância da tarefa) e interesse pessoal na tarefa (gosto da área de conteúdo, domı́nio).
A regulação do comportamento é um aspecto da regulação que envolve as tentativas dos
indivı́duos de controlar o seu próprio comportamento manifesto. O planejamento ou ge-
renciamento de tempo e esforço são os tipos de atividades que fazem parte do controle
comportamental. O controle do esforço envolve tentativas de controlar o esforço para ter
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um bom desempenho no curso. A gestão do tempo envolve a elaboração de horários para
estudar e a alocação de tempo para diferentes atividades, o que é um aspecto clássico de
aprendizagem e estudo.
Finalmente, os processos regulatórios contextuais envolvem esforços para controlar e re-
gular as tarefas, o contexto e utilizar apoio externo. Na sala de aula tradicional, o professor
controla a maioria dos aspectos das tarefas e do contexto. Portanto, pode haver poucas
oportunidades para os alunos se envolverem no controle e regulação contextual. No en-
tanto, em salas de aula mais centradas no aluno, pede-se aos alunos que façam muito mais
controle e regulação reais das tarefas acadêmicas e do clima e estrutura da sala de aula.
Frequentemente, eles são solicitados a elaborar seus próprios projetos e experimentos,
trabalhar juntos em grupos colaborativos ou cooperativos, planejar como seus grupos co-
letarão dados ou executarão a tarefa, desenvolverão normas de sala de aula para o discurso
e o pensamento e até trabalharão em conjunto com o professor para determinar como eles
serão avaliados nas tarefas. Estes tipos de salas de aula oferecem, obviamente, muito
mais autonomia e responsabilidade aos alunos e proporcionam múltiplas oportunidades
de controle e regulação contextual.

5.1. Respondendo à QP1
Os trabalhos selecionados sobre rubricas empregadas na autorregulação em programação
introdutória foram categorizados de acordo com a Tabela 1.

Tabela 1. Autorregulação.

Artigo Categoria
Cognitiva Motivacional /

Emocional
Comportamental Contextual

[Lishinski and Yadav 2021] X
[Lee et al. 2023] X

[Margulieux et al. 2020] X

As evidências apresentadas no estudo de [Lishinski and Yadav 2021] indicam que as ru-
bricas desempenharam um papel significativo no apoio à autorregulação dos estudantes
em programação introdutória. Primeiramente, a implementação de uma rubrica educaci-
onal permitiu que os estudantes avaliassem seu próprio desempenho durante a realização
de projetos de programação. Essa autoavaliação proporcionou aos alunos uma oportuni-
dade concreta de refletir sobre seu trabalho e identificar áreas de melhoria, promovendo
assim um maior engajamento com o conteúdo do curso. Além disso, a utilização da ru-
brica como parte do processo de avaliação proporcionou aos estudantes uma estrutura
clara para entender as expectativas e critérios de avaliação do trabalho em programação.
O trabalho de [Lishinski and Yadav 2021] está relacionado com o aspecto contextual da
regulação. Ao fornecer critérios especı́ficos para avaliação, a rubrica ajudou os alunos
a direcionar seus esforços de estudo e prática de forma mais eficaz, contribuindo assim
para o desenvolvimento de suas habilidades em programação. Outro aspecto importante
foi a incorporação da rubrica como uma ferramenta de feedback durante o curso. Os
alunos puderam comparar suas próprias avaliações com as do professor ou assistente de
ensino, o que lhes permitiu entender melhor onde estavam acertando e onde precisavam
melhorar. Esse tipo de feedback formativo e orientado para o processo de aprendizagem
é fundamental para o desenvolvimento da autorregulação dos estudantes. Por fim, os re-
sultados sugerem que a integração das rubricas ao processo de ensino e aprendizagem
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em programação introdutória pode contribuir para uma maior conscientização dos alu-
nos sobre seu próprio aprendizado e progresso. Isso cria uma cultura de autorregulação,
na qual os estudantes assumem cada vez mais responsabilidade por seu próprio sucesso
acadêmico, o que é essencial para seu desenvolvimento como programadores e profissio-
nais de tecnologia.
[Lee et al. 2023] desenvolveram uma rubrica para medir a consciência metacognitiva dos
estudantes durante a depuração de programas em um curso introdutório de programação.
A importância dessa rubrica reside na necessidade de compreender até que ponto os alu-
nos entendem os erros que relatam nos formulários de depuração. A criação dessa rubrica
se tornou necessária devido à falta de métodos existentes acessı́veis ou formulários de
depuração especı́ficos para o contexto do estudo. A rubrica consiste em três nı́veis, cada
um com critérios especı́ficos que devem ser atendidos para se qualificar para um dos
nı́veis. O trabalho de [Lee et al. 2023] se enquadra na regulação cognitiva do estudante.
Esta abordagem permitiu aos professores uma avaliação mais objetiva e uniforme do nı́vel
de compreensão dos alunos em relação aos erros de programação que encontraram. A ca-
pacidade dos alunos autorregularem sua aprendizagem é fundamental para o sucesso na
programação e em muitas outras disciplinas. A rubrica desenvolvida neste estudo fornece
uma ferramenta tangı́vel para os alunos se autorregularem, avaliando e monitorando sua
própria compreensão durante o processo de depuração de programas. Ao entenderem me-
lhor seus próprios erros e nı́veis de compreensão, os alunos podem ajustar suas estratégias
de aprendizagem e melhorar suas habilidades de resolução de problemas. Além disso, ao
fornecer aos professores uma métrica objetiva da consciência metacognitiva dos alunos,
a rubrica permite uma intervenção mais direcionada e eficaz por parte dos educadores,
possibilitando-lhes oferecer feedbacks mais precisos e personalizados aos alunos.
No artigo de [Margulieux et al. 2020], a taxonomia SOLO foi empregada para cons-
truir uma rubrica que mede o desempenho dos estudantes na resolução de problemas em
programação introdutória. A taxonomia SOLO, que significa Estrutura do Resultado de
Aprendizagem Observado, foi desenvolvida por Biggs e Collis (1982) e consiste em cinco
nı́veis de complexidade que indicam o grau de compreensão demonstrado em resposta
a perguntas abertas. Esses nı́veis incluem Preestrutural, Uniestrutural, Multiestrutural,
Relacional e Abstrato Estendido. Essa taxonomia proporciona uma estrutura clara para
avaliar a qualidade das respostas dos alunos, desde uma compreensão superficial até uma
compreensão profunda e abstrata dos conceitos.
A construção da rubrica baseada na taxonomia SOLO permite que o professor avalie o
desempenho dos alunos de forma mais precisa e objetiva. Ao atribuir nı́veis de complexi-
dade às respostas dos alunos, a rubrica fornece uma medida clara do grau de compreensão
alcançado por cada aluno. Isso é especialmente importante em cursos de programação in-
trodutória, nos quais os alunos podem ter diferentes nı́veis de familiaridade e habilidade
com o material. Além disso, a rubrica baseada na taxonomia SOLO permite ao professor
identificar áreas especı́ficas em que os alunos estão enfrentando dificuldades e adaptar sua
instrução de acordo, fornecendo feedback direcionado e intervenção personalizada para
promover o aprendizado.
A pesquisa de [Margulieux et al. 2020] envolve a avaliação do estudante pelo docente,
mas também relaciona-se com a regulação cognitiva do aluno. A rubrica construı́da com
base na taxonomia SOLO promove a autorregulação do estudante em seu processo de
aprendizado. Ao fornecer critérios claros e objetivos para avaliar seu desempenho na
resolução de problemas de programação, a rubrica capacita os alunos a monitorar e re-
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gular sua própria compreensão e progresso. Os alunos podem usar os diferentes nı́veis
da rubrica como guias para identificar áreas em que precisam melhorar e ajustar suas
estratégias de estudo em conformidade. Além disso, ao receber feedback especı́fico base-
ado na rubrica, os alunos são incentivados a refletir sobre seu trabalho e identificar áreas
para crescimento. Isso promove uma abordagem mais ativa e engajada ao aprendizado,
na qual os alunos se tornam mais responsáveis por seu próprio sucesso e desenvolvi-
mento. Em última análise, ao capacitar os alunos a avaliar e melhorar seu próprio desem-
penho, a rubrica baseada na taxonomia SOLO contribui para a construção de habilidades
de autorregulação que são essenciais não apenas para o sucesso na programação.
Observa-se uma significativa disparidade no emprego das rubricas para avaliar as di-
mensões regulatórias na aprendizagem de programação introdutória. Em particular, foram
identificadas lacunas substanciais nas dimensões motivacional e contextual, indicando
uma necessidade de práticas avaliativas mais abrangentes que possam incorporar esses
aspectos crı́ticos do aprendizado.
Conforme revelado na análise sistemática, as rubricas tendem a concentrar-se na di-
mensão cognitiva, com ênfase no desenvolvimento e na aplicação de estratégias cog-
nitivas e metacognitivas. Enquanto isso, as dimensões motivacional e contextual estão
sub-representadas. Especificamente, apenas um dos sete artigos examinados abordou a
dimensão motivacional, enquanto a dimensão contextual foi contemplada em dois es-
tudos. Isso sugere que as práticas atuais de avaliação podem não estar completamente
alinhadas com os princı́pios de uma aprendizagem regulada de maneira holı́stica.
A dimensão comportamental, que envolve o gerenciamento de comportamentos como o
esforço e o tempo, também é menos enfatizada, aparecendo em apenas três dos estudos
analisados. Este desequilı́brio na cobertura das diferentes dimensões regulatórias enfatiza
a necessidade de uma revisão e expansão das rubricas usadas, para que elas possam facili-
tar e avaliar a autorregulação, corregulação e regulação compartilhada entre os estudantes
de maneira mais efetiva.
Essas lacunas identificadas na literatura destacam uma oportunidade para futuras pesqui-
sas e desenvolvimentos práticos. É essencial que os educadores e pesquisadores con-
siderem estas dimensões menos exploradas ao projetar e implementar rubricas em cur-
sos de programação introdutória. Isso não apenas aprimorará a precisão e a eficácia das
avaliações, mas também promoverá um ambiente de aprendizado mais integrado e supor-
tivo, que atenda às necessidades regulatórias abrangentes dos estudantes.
5.2. Respondendo à QP2
Os estudos selecionados sobre o uso de rubricas na corregulação em programação intro-
dutória foram classificados conforme a Tabela 2.

Tabela 2. Corregulação.

Artigo Categoria
Cognitiva Motivacional /

Emocional
Comportamental Contextual

[Alkhalifa 2022] X
[Campos and Ferreira 2023] X X X X

O trabalho de [Alkhalifa 2022] fornece uma compreensão de como as avaliações entre
pares podem ser integradas, como um processo de aprendizagem, dentro de cursos intro-
dutórios de programação. Foi motivada pela exploração de várias dificuldades enfrenta-
das por programadores de primeiro ano em cursos introdutórios de programação. Uma
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questão principal é a dificuldade de obter feedback oportuno dos professores. Em uma
turma grande, um professor pode não ser capaz de fornecer feedback instantâneo. Além
disso, os alunos frequentemente carecem de confiança para concluir tarefas individuais,
pois ainda não desenvolveram um modelo interno eficaz de um computador que possam
usar para construir conhecimento viável.
Este estudo se concentra na avaliação entre pares e em sua eficácia, já que os pares podem
servir como uma fonte de feedback instantâneo. Além disso, as interações com os pa-
res podem aumentar a confiança dos alunos e melhorar suas habilidades de resolução de
problemas. [Alkhalifa 2022] discute a integração de avaliações entre pares e o desenvol-
vimento de rubricas como ferramentas para facilitar a correção mútua entre os estudantes
em cursos introdutórios de programação.
As rubricas são descritas como documentos que definem critérios de qualidade e nı́veis
de desempenho, essenciais para orientar os alunos na avaliação de seus próprios traba-
lhos e dos colegas. Além disso, são destacados estudos que demonstram a eficácia das
rubricas na compreensão das tarefas, fornecimento de feedback instantâneo e motivação
dos alunos. A importância da corregulação entre pares é enfatizada como uma maneira
de promover a colaboração e o desenvolvimento das habilidades de programação.
O trabalho também aborda a necessidade de desenvolver rubricas especı́ficas e eficazes
para os alunos do primeiro ano, a fim de apoiar a avaliação entre pares de forma signifi-
cativa. Outrossim, [Alkhalifa 2022] envolve a regulação contextual dos alunos.
As rubricas desempenham um papel fundamental na avaliação de trabalhos acadêmicos,
fornecendo critérios claros e especı́ficos para orientar a avaliação por pares dos alunos.
Seu impacto vai além da simples avaliação, influenciando diretamente a aprendizagem
dos estudantes. Ao fornecer uma estrutura clara de expectativas e nı́veis de desempenho,
as rubricas ajudam os alunos a compreender melhor os requisitos da tarefa e a focar seus
esforços de estudo e prática. Além disso, ao receberem feedback detalhado com base
na rubrica, os alunos podem identificar áreas de melhoria e desenvolver uma compre-
ensão mais profunda dos conceitos abordados. Isso promove um ciclo de aprendizagem
contı́nuo, no qual os alunos podem ajustar suas estratégias de aprendizado para alcançar
os objetivos estabelecidos na rubrica. Assim, as rubricas não apenas facilitam a avaliação,
mas também impulsionam o desenvolvimento acadêmico dos alunos, capacitando-os a se
tornarem aprendizes mais autônomos e eficazes.
O trabalho de [Campos and Ferreira 2023] visa entender em que medida os estudantes
de programação introdutória aplicam estratégias de corregulação e regulação comparti-
lhada durante a programação. O foco é na utilização de rubricas para medir aspectos
da aprendizagem corregulada e regulação em grupo que envolvem cognição, comporta-
mento, motivação e emoções. Foi realizado um estudo exploratório envolvendo 198 estu-
dantes, no qual utilizaram-se rubricas para avaliar a aprendizagem corregulada e regulação
compartilhada. As rubricas foram projetadas para medir a percepção dos estudantes so-
bre suas próprias estratégias de aprendizagem em situações de coordenação temporária
de regulação com colegas ou professores. Apesar deste estudo abordar na rubrica todas
as 4 dimensões de regulação, trata-se de uma rubrica holı́stica que não aborda estratégias
especı́ficas de regulação.
Os resultados mostram que o mapeamento de uma rubrica pode ajudar a medir com mais
precisão os resultados dos processos de aprendizagem. Foi observado que muitos alunos
ainda têm dificuldade em aplicar estratégias de corregulação e regulação compartilhada
de forma eficaz durante a programação.
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A análise dos estudos focados na corregulação em cursos de programação introdutória
revela uma tendência de investigações concentradas nas dimensões cognitiva e compor-
tamental, enquanto as dimensões motivacional e contextual são menos abordadas, indi-
cando uma discrepância na cobertura das diversas facetas da corregulação.
Especificamente, a dimensão cognitiva foi explorada em todos os estudos incluı́dos na
revisão, refletindo um foco na avaliação e desenvolvimento das habilidades cognitivas
dos estudantes, como compreensão e aplicação de conhecimentos programáticos. A di-
mensão comportamental também recebeu atenção, com três dos quatro estudos analisados
abordando aspectos como a colaboração entre pares e o gerenciamento de tarefas.
Em contraste, a dimensão motivacional foi sub-representada, sendo contemplada em ape-
nas um dos quatro estudos. Esta lacuna na pesquisa sugere que pouco se sabe sobre como
as rubricas podem ser utilizadas para influenciar e medir os elementos motivacionais da
aprendizagem, tais como a autoeficácia e o valor atribuı́do pelos alunos às tarefas de
programação. A dimensão contextual também foi negligenciada, com apenas um estudo
abordando como as rubricas podem ajudar na adaptação dos estudantes ao contexto edu-
cacional e na utilização de recursos disponı́veis, o que indica uma área crı́tica que requer
investigação adicional.
Essa falta de abrangência nas dimensões motivacional e contextual destaca uma oportu-
nidade para futuras pesquisas. Estudos adicionais poderiam explorar como as rubricas
influenciam a motivação dos alunos e como elas podem ser ajustadas para melhor refle-
tir e aproveitar o contexto educacional em que são aplicadas. Além disso, a integração
de rubricas que abordem todas essas dimensões poderia proporcionar uma ferramenta de
avaliação mais holı́stica e eficaz, facilitando um ambiente de aprendizagem colaborativo
e integralmente regulado.

5.3. Respondendo à QP3
Os estudos selecionados sobre o uso de rubricas na regulação compartilhada em
programação introdutória foram classificados conforme a Tabela 3.

Tabela 3. Regulação Compartilhada.

Artigo Categoria
Cognitiva Motivacional /

Emocional
Comportamental Contextual

[Modi et al. 2023] X X
[Tsai et al. 2024] X X

No trabalho de [Modi et al. 2023], sobre desenvolvimento de currı́culos de educação em
computação, as rubricas desempenham um papel crucial, tanto na avaliação quanto na
promoção da aprendizagem regulada dos alunos. Em primeiro lugar, as rubricas são usa-
das para fornecer feedback contı́nuo e formativo aos alunos durante o processo de apren-
dizagem. Esse feedback é essencial para orientar os alunos em seu progresso, permitindo-
lhes identificar áreas de força e oportunidades de melhoria. Isso está intrinsecamente
ligado à aprendizagem regulada, pois os alunos são capacitados a monitorar e regular seu
próprio aprendizado com base nas informações fornecidas pelas rubricas. Ao compre-
enderem onde estão em relação aos critérios de avaliação estabelecidos nas rubricas, os
alunos podem ajustar suas estratégias de estudo e esforços para alcançar seus objetivos de
aprendizagem.
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Quando os critérios de avaliação são claramente definidos nas rubricas e estão alinhados
com os objetivos do curso, os alunos têm uma compreensão clara do que é esperado de-
les e do que precisam alcançar para ter sucesso. Isso permite que os alunos regulem seu
próprio aprendizado, ajustando suas estratégias e esforços para atender aos critérios esta-
belecidos nas rubricas e alcançar os objetivos de aprendizagem do curso, proporcionando
uma avaliação alinhada com os objetivos de aprendizagem do curso.
Outrossim, o artigo de [Modi et al. 2023] está alinhado com a regulação cognitiva do
aluno. Aqui as rubricas são usadas para direcionar o foco dos alunos para além das
instruções e etapas especı́ficas da tarefa, destacando os conceitos-chave e os objetivos
de aprendizagem pretendidos. Esse aspecto é crucial para a autorregulação do estudante,
pois ajuda os alunos a desenvolverem uma compreensão mais profunda dos conteúdos
do curso e a perceberem a conexão entre diferentes conceitos e unidades de estudo. Ao
internalizarem esses objetivos de aprendizagem, os alunos são capacitados a regular sua
própria aprendizagem, priorizando e direcionando seus esforços de estudo de acordo com
os objetivos estabelecidos.
O estudo de [Tsai et al. 2024] investiga os efeitos da integração de Estratégias de Apren-
dizagem Metacognitiva Online (MCLS) e Regulação em Equipe (TR) para desenvolver
hábitos de aprendizagem regulares em estudantes, contribuindo para suas habilidades de
programação, motivação acadêmica e autoeficácia de recusa ao uso da Internet, em um
ambiente de sala de aula na nuvem.
O professor em [Tsai et al. 2024] fez perguntas e forneceu comentários sobre os progra-
mas e apresentações elaborados pelos alunos. Com base nas rubricas sobre a qualidade do
programa, o professor avaliou a demonstração do sistema dos alunos e suas apresentações
orais e registrou as notas. Em geral, a mesma nota foi dada aos alunos da mesma equipe
de acordo com a rubrica. No entanto, as notas individuais dos alunos podem ter vari-
ado devido à qualidade da apresentação individual e às suas respostas às perguntas do
professor.
O trabalho de [Tsai et al. 2024] abarca a regulação cognitiva e contextual dos estudantes.
Os alunos que receberam a intervenção TR on-line melhoraram significativamente suas
habilidades de design de programação e sua autoeficácia de recusa ao uso da Internet.
No entanto, os efeitos esperados do MCLS em desenvolver habilidades de programação,
motivação acadêmica e autoeficácia de recusa ao uso da Internet não foram observados.
A estratégia de ensino que integra MCLS e TR pode servir de referência para educadores
na condução de cursos online, mistos ou invertidos durante a pandemia da COVID-19.
Porém, as rubricas foram usadas somente pelos professores e não diretamente pelos alu-
nos.
A análise das pesquisas relacionadas à regulação compartilhada em cursos de
programação introdutória evidencia uma cobertura desigual das dimensões regulatórias.
Enquanto a dimensão cognitiva recebeu atenção considerável, as dimensões motivaci-
onal, comportamental e contextual ainda são sub-representadas nos estudos, revelando
uma oportunidade significativa para pesquisas futuras.
Especificamente, a dimensão cognitiva foi abordada em ambos os estudos selecionados,
refletindo um interesse continuado em como os estudantes podem melhorar a compre-
ensão e o gerenciamento de seu aprendizado cognitivo por meio de interações com os
professores e colegas. Esta dimensão foca na capacidade dos alunos de utilizar rubricas
para desenvolver uma compreensão mais profunda e gerenciar eficazmente o processo
cognitivo durante o aprendizado de programação.
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Por outro lado, a dimensão motivacional foi menos explorada, com apenas um dos estudos
abordando como a regulação compartilhada pode influenciar a motivação dos estudantes
para aprender programação. Este aspecto sugere que o papel das rubricas em fomentar
a motivação intrı́nseca e extrı́nseca durante o aprendizado colaborativo ainda não é com-
pletamente entendido, destacando uma área crı́tica para investigações futuras.
A dimensão comportamental, que envolve a gestão do comportamento em um ambiente
de aprendizado compartilhado, como o gerenciamento de tempo e esforço entre os alunos
e a interação com os professores, também foi considerada em apenas um estudo. Isso
indica que há uma falta de compreensão sobre como as rubricas podem ser utilizadas para
guiar e avaliar comportamentos eficazes em um contexto de aprendizagem colaborativa.
Finalmente, a dimensão contextual foi igualmente sub-representada, com apenas um es-
tudo investigando como os alunos podem utilizar rubricas para navegar e aproveitar o
contexto educacional em que estão inseridos. Esta lacuna na pesquisa aponta para a ne-
cessidade de um entendimento mais aprofundado de como as rubricas podem ser estrutu-
radas para auxiliar os alunos a adaptar-se e responder ao ambiente educacional, incluindo
a infraestrutura fı́sica e tecnológica e as normas sociais do contexto de aprendizagem.
Em resumo, enquanto a dimensão cognitiva é amplamente explorada, as dimensões mo-
tivacional, comportamental e contextual ainda necessitam de atenção significativa em fu-
turos estudos. Abordar estas lacunas não apenas enriqueceria a compreensão do papel
regulatório das rubricas na educação em programação, mas também contribuiria para o
desenvolvimento de práticas pedagógicas mais integradas e eficazes que promovam um
ambiente de aprendizado regulado e colaborativo.

6. Conclusão
Este estudo sistematizou o uso de rubricas em cursos de programação introdutória através
de uma revisão sistemática da literatura, aplicando o método PRISMA para a seleção
e análise de literatura relevante de 2018 a 2024. A análise revelou que, apesar de sua
prevalência, as rubricas são frequentemente subutilizadas para promover a autorregulação,
corregulação e regulacão compartilhada, que são essenciais para o aprendizado eficaz em
programação.
A pesquisa destacou que rubricas bem elaboradas têm o potencial de transformar o am-
biente educacional, guiando os alunos não só na autoavaliação de suas habilidades de
programação, mas também incentivando uma aprendizagem mais colaborativa e intera-
tiva. Contudo, foi observado que muitas rubricas existentes não são efetivas em integrar
esses componentes regulatórios de maneira que reforcem as habilidades de aprendizado
autônomo e colaborativo entre estudantes e professores.
Este estudo também sublinhou a importância de desenvolver rubricas que sejam mais do
que ferramentas de avaliação; elas devem servir como guias de aprendizado que promo-
vam uma educação mais inclusiva e adaptativa, refletindo tanto os desafios cognitivos
quanto os comportamentais que os estudantes enfrentam em ambientes de programação.
Por fim, recomenda-se que futuras pesquisas continuem a explorar o impacto das rubricas
no desenvolvimento de habilidades regulatórias em educação em programação, com um
foco particular em desenhos de estudo longitudinal que possam rastrear a eficácia das
rubricas ao longo do tempo. Além disso, é crucial que a comunidade educacional adote
uma abordagem mais proativa na formação de professores e na elaboração de currı́culos
que integrem o uso de rubricas como parte fundamental do processo educativo em ciências
da computação. Isso não apenas melhorará a qualidade da educação em programação,
mas também preparará os estudantes para serem aprendizes mais eficazes e adaptativos
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em suas futuras carreiras profissionais.
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da aprendizagem do estudante. In Brazilian Symposium on Computers in Education
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