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Abstract. This article reports a teaching-learning experience during 2021 in the
Algorithms and Programming discipline of an undergraduate course in Compu-
ter Engineering and analyzes student engagement and motivation throughout
this period. Data were collected through: questionnaires applied during the
academic semesters, observation and semi-structured interviews with some par-
ticipants who volunteered. It was analyzed using a qualitative and quantitative
approach. The results revealed that although student motivation remained posi-
tive, engagement was not as significant. Lastly, the pandemic period with remote
teaching impacted students’ routines, making social contact and isolated study
at home difficult.

Resumo. Este artigo relata uma experiência de ensino-aprendizagem durante
o ano de 2021 na disciplina de Algoritmos e Programação de um curso de
graduação em Engenharia de Computação e realiza uma análise do engaja-
mento e motivação dos estudantes ao longo deste perı́odo. Os dados foram
coletados por meio de questionários aplicados durante os semestres letivos,
observação e entrevista semiestruturada com alguns participantes que se vo-
luntariaram, e analisados a partir de uma abordagem qualiquantitativa. Os
resultados revelaram que, embora a motivação dos estudantes tenha se mantido
positiva, o engajamento não foi tão expressivo. Por fim, tem-se que o perı́odo de
pandemia impactou a rotina dos estudantes, com o ensino remoto, dificultando
o contato social e o estudo isolado em casa.

1. Introdução
Descoberto em 2019, mas amplamente conhecido em 2020, o SARS-COV 2, popular-
mente chamado de coronavı́rus, foi responsável por diversas mudanças sociais e compor-
tamentais, que ainda são perceptı́veis até os dias de hoje. A situação pandêmica instau-
rada no mundo foi responsável pela alteração de diversas atividades rotineiras, sendo
a educação uma área amplamente afetada [Unesco 2020]. Para amenizar alguns dos
prejuı́zos naquele momento, o Ministério da Educação (MEC) publicou a portaria 343,
regulamentando a substituição das aulas presenciais por aulas realizadas através de meios
digitais, enquanto perdurasse a situação pandêmica [Brasil 2020].

Embora essa prática pedagógica, utilizada naquele perı́odo pandêmico, também se
apoie em recursos utilizados na modalidade de ensino à distância, ou até mesmo no mo-
delo hı́brido, este uso se popularizou tornando-se mais comum, em função da instauração
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do ensino remoto emergencial (ERE), que visava diminuir os prejuı́zos educacionais cau-
sados pelo distanciamento social nos diversos nı́veis de ensino (básico, médio, técnico
e superior). Vale ressaltar que “a própria busca de uma terminologia especı́fica para
esta prática pedagógica online evidencia a compreensão de que não se trata de educação
a distância, na essência, embora utilize das suas ferramentas de mediação pedagógica”
[Santo and Dias-Trindade 2020, p. 160], [Hodges et al. 2020].

Os desafios deste momento para a educação foram diversos, tais como a ne-
cessidade de instrumentalizar o corpo docente para o uso das TDIC (Tecnologias Di-
gitais de Informação e Comunicação), assim como o seu corpo discente; garantir que
os estudantes e professores tivessem acesso às tecnologias, aos equipamentos e a in-
ternet em suas casas; lidar com situações adversas como ausência de sinal de internet
em locais mais remotos; garantir o aprendizado, a motivação e o engajamento dos es-
tudantes, ainda que sem contato fı́sico presencial e em um espaço, a priori, não prepa-
rado para as aulas [Júnior et al. 2021, Tomazinho 2020, Santo and Dias-Trindade 2020,
Hodges et al. 2020]. Este contexto, somado às questões emocionais, psicológicas e so-
ciais associadas à perda de familiares, falta de empregabilidade dos mantenedores das
famı́lias, vulnerabilidade social, delinearam um cenário educacional desafiador e, tantas
vezes, trabalhoso e de difı́cil implementação.

As instituições de ensino e professores precisaram se adaptar, de forma célere,
a esta nova realidade e se (re)aproximar de tecnologias e metodologias não tão ha-
bituais, talvez, na prática docente presencial. A rotina dos professores foi im-
pactada, na medida em que alguns não conheciam, estavam pouco habituados às
TDIC [Gomes and Costa 2020] ou precisaram protagonizar ainda mais o processo
de planejamento rápido e ação das atividades/aulas remotas, que aconteceram, mui-
tas vezes, de maneira experimental, improvisada e, em certa medida, inovadora
[Santo and Dias-Trindade 2020, Tomazinho 2020]. “A mudança para o ERE exige que
os professores assumam mais controle do processo de criação, [...] e implementação de
cada aula [...] Nunca teve um papel tão importante e estratégico” [Tomazinho 2020].

Neste cenário, esse artigo apresenta um relato de experiência do processo de
adaptação ao ensino remoto emergencial de estudantes da disciplina de Algoritmos e
Programação, do curso de Bacharelado em Engenharia da Computação da Universidade
Estadual de Feira de Santana (UEFS), no ano de 2021. Para tanto, a pesquisa foi norte-
ada pela questão “Como os sentimentos de motivação e engajamento dos estudantes se
expressam em uma abordagem de CS1 no módulo teórico de Algoritmos e Programação,
em um momento remoto de ensino?”. Através deste trabalho, serão endereçados os re-
sultados sobre o engajamento e a motivação dos estudantes neste perı́odo, assim como
estratégias docentes adotadas.

É importante destacar que disciplinas como a de Algoritmos e Programação,
além dos desafios impostos pelo momento pandêmico, historicamente já possuem ou-
tros inerentes à sua prática, tais como a falta de motivação e tempo de dedicação dos
alunos [Kinnunen and Malmi 2006, Jenkins 2002], o currı́culo do curso, a linguagem e
o paradigma de programação [Luxton-Reilly et al. 2018, Jenkins 2002], os métodos de
ensino e de estudo, e as habilidades e atitudes dos alunos [Gomes and Mendes 2007,
Jenkins 2002]. Dessa forma, investigar experiências em componentes curriculares de CS1
(Computer Science 1), para calouros em cursos de graduação, é importante para que de-

XIII Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2024)

XXXV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE 2024)

1129

XIII Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2024)

XXXV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE 2024)

1129



safios como estes possam ser melhor compreendidos, para ações futuras articuladas.

2. Fundamentação Teórica
2.1. Motivação
Segundo Keller et al. [Keller 2010], a motivação pode ser entendida como algo que as
pessoas desejam, o que escolhem fazer e o que se comprometem a fazer. Além disso,
ela também é compreendida como um dos principais fatores que interfere diretamente
na aprendizagem do estudante, sendo assim, deve ser considerada no design de qual-
quer estratégia pedagógica [Gomes et al. 2018]. Além do forte impacto da motivação
no processo de aprendizagem, é necessário entender que ela pode ter diferentes fontes
(intrı́nseca e extrı́nseca) [Bergin and Reilly 2005]. A primeira sugere que o indivı́duo irá
se comprometer com as tarefas simplesmente pelo fato de sentir satisfação ao realizá-las.
Por outro lado, a segunda sugere que o indivı́duo irá se comprometer com uma atividade
pelos benefı́cios que irão surgir a partir dela.

Na proposta de entender os fatores que influenciam a motivação do estudante,
Keller et al. [Keller 2010] propuseram o modelo ARCS, que possui quatro categorias que
estão diretamente ligadas com a motivação do indivı́duo: Atenção, Relevância, Confiança
e Satisfação. A primeira categoria, Atenção, está ligada ao estı́mulo da aprendizagem do
estudante e à capacidade de obter interesse no assunto. A segunda, Relevância, diz res-
peito à crença do estudante de que a experiência de aprendizagem é relevante para seus
objetivos. A terceira, Confiança, diz respeito à percepção do estudante de acreditar que
ele obterá sucesso a partir da aprendizagem. Por fim, a Satisfação, tende a reforçar o con-
tentamento que os estudantes têm com o aprendizado, levando-os a quererem continuar
aprendendo para alcançar os seus objetivos pessoais. Para medir os escores de cada uma
dessas categorias motivacionais, foi criado o questionário CIS (Course Interest Survey),
utilizado para medir reações dos estudantes a partir de um ensino guiado por um professor.

2.2. Engajamento
Krause [Krause 2005] apresenta que o engajamento se refere ao tempo, energia e recur-
sos que os estudantes dedicam às atividades designadas para realçar a aprendizagem na
universidade. Schoeffel et al. [Schoeffel et al. 2018] apresentam que, para melhorar o
aprendizado e a retenção na computação, é importante entender os fatores que os mantêm
motivados e engajados.

A fim de estimar o engajamento dos estudantes diante de determinada
situação, o questionário UWES-S (Utrecht Work Engagement Scale for Students)
apresenta os seguintes aspectos de engajamento: Vigor, Dedicação e Absorção
[Carmona-Halty et al. 2019]. O primeiro aspecto, Vigor, diz respeito aos altos nı́veis de
energia e de resiliência mental que são utilizados durante os estudos, a vontade de investir
esforço nos estudos e perseverança ao encontrar dificuldades. O segundo, Dedicação, se
refere a estar fortemente envolvido nos estudos e experienciar um senso de significância,
entusiasmo, inspiração, orgulho e desafio. Por fim, Absorção se refere ao sentimento de
total concentração e atenção no que se está estudando, de tal forma que há a sensação
de que o tempo passa rápido e o estudante tem dificuldade de se desapegar dos estudos
[Schaufeli 2017]. O questionário utilizado neste estudo é uma adaptação do questionário
UWES-S já existente e voltado ao mercado de trabalho, e, por esta razão, as questões
foram reescritas para se aproximarem mais do ambiente acadêmico.
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2.3. Trabalhos correlatos

Utilizando-se de um estudo de caso, Souza [Souza 2021] realizou uma análise sobre as
relações entre os sentimentos de motivação, engajamento e atitudes de estudantes com
seus resultados de aprendizagem em uma disciplina introdutória de programação. Os re-
sultados sugeriram que a motivação é capaz de prever os resultados de aprendizagem dos
estudantes dentro da abordagem de ensino utilizada na disciplina. Além disso, foi des-
tacada a importância da Confiança e da Satisfação como categorias da motivação mais
preditivas. Em contrapartida, o engajamento não aparentou possuir um poder preditivo
expressivo. Mesmo assim, os resultados sugeriram que os estudantes se mantiveram mo-
tivados e com atitudes positivas, embora o engajamento não tenha sido tão forte.

Em relação a experiências nacionais de ensino remoto em disciplinas de al-
goritmos e programação, Gazoni [Gazoni 2021] apresenta, dentre outras estratégias, a
construção colaborativa de soluções em fluxogramas e Python. Para o autor, a possi-
bilidade do trabalho em equipes rotativas permitiu que os alunos pudessem aprender e
conhecer uns com os outros. A experiência de Silveira et al. [Silveira et al. 2021] eviden-
cia, como impressões dos estudantes no perı́odo remoto, o elevado número de atividades
de cada disciplina; a necessidade de esclarecimento de dúvidas de maneira online; difi-
culdade de manter uma rotina de estudos em casa; e a falta de socialização, com o contato
presencial com os colegas.

Para além do cenário nacional, outros trabalhos relatam experiências em âmbito
internacional, como é o caso do trabalho de Samala et al. [Samala et al. 2021] que apre-
senta a perspectiva dos estudantes de Algoritmos e Programação durante a pandemia da
COVID-19. A percepção destes estudantes é que a experiência de ensino remoto foi po-
sitiva, embora com alguns apontamentos negativos, tais como a falta de habilidade dos
docentes neste perı́odo, o estilo de ensino, os materiais adaptados inadequadamente para
o remoto, além da falta de contato fı́sico e dificuldade de interação com colegas/pares e
docentes. A experiência relatada por Varga et al. [Varga et al. 2020] resgata os desafios e
as questões da adequação da educação presencial para o ensino remoto no ano de 2020.
Uma dificuldade enfrentada foi a organização das avaliações remotas, realizadas através
de vı́deo chamadas com os estudantes, resultando em longos perı́odos de tempo. Um
aspecto positivo foi a necessidade de envolvimento maior dos estudantes, gerando uma
participação mais ativa nas atividades e exercı́cios e no processo educacional.

3. Materiais e Métodos
Nesta seção são apresentados os materiais e métodos que contribuı́ram para a execução
desse trabalho.

3.1. Cenário

O relato de experiência descrito neste estudo se deu no âmbito do componente curricular
Algoritmos e Programação I, do Curso de Engenharia de Computação da UEFS, nos se-
mestres 2021.1 (Caso A) e 2021.2 (Caso B), ambos realizados remotamente, em função do
cenário da pandemia. Este é um componente curricular teórico de 60 horas do primeiro se-
mestre, que tem como objetivo permitir que o estudante seja “capaz de resolver problemas
através da interpretação de cenários do mundo real, modelando soluções através de algo-
ritmos e estruturas de dados básicas e implementando as soluções através de programas
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de computador escritos em uma linguagem de programação estruturada”1. Em paralelo a
esta disciplina, os estudantes participam, como correquisito, da disciplina teórico-prática
de 30 horas, denominada de Módulo Integrador (MI) de Algoritmos. Vale ressaltar que
os dados e o relato aqui apresentados foram obtidos apenas na disciplina teórica. O com-
ponente curricular teórico se divide, em cada semestre, em 2 turmas, que por ocorrerem
nos mesmos dias/horários, são conduzidas por professores(as) distintos(as).

3.2. Perfil dos participantes

Para a realização dessa pesquisa, os estudantes foram apresentados ao objetivo princi-
pal, de verifição da motivação e engajamento discentes, no contexto de Algoritmos e
Programação no ensino remoto. Para tanto, o inı́cio de cada instrumento de coleta conti-
nha o resumo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para que os estu-
dantes pudessem ler e dar o aceite, se fosse de interesse. Para levantamento do perfil, os
estudantes responderam a um questionário demográfico, que também continha questões
relacionadas ao perı́odo de isolamento gerado pela pandemia da COVID-19.

O intitulado Caso A agrupa as duas turmas que aconteceram no primeiro semestre
de 2021 (T01 e T02), com um total de 49 estudantes, 24 da T01 e 25, da T02. Destes,
um total de 41 discentes respondeu o questionário de perfil. A média da idade dos estu-
dantes foi de 20.26 ± 3.88, com 8 estudantes do sexo feminino e 33, do sexo masculino
(80.49% dos respondentes). Um pouco mais da metade dos respondentes cursou o Ensino
Médio em Escola pública, 23 dos 41, correspondendo a 56,10%, e quase que a totalidade
(90.24%) residia na época com seus pais (37 estudantes).

Em relação à experiência dos estudantes neste momento de pandemia, foram
apresentadas algumas possı́veis situações vivenciadas neste perı́odo. ‘Dificuldade em
estabelecer e organizar a rotina diária’ foi a situação mais apontada, por 25 responden-
tes (60.98%), seguida pela ‘Diminuição da renda familiar’ (21 respondentes, 51.22%) e
‘Dificuldade para contatar colegas, amigos e familiares’ (18 respondentes, 43.90%), lem-
brando que cada um deles poderia apontar mais de uma situação.

Em relação às condições tecnológicas para as aulas, apenas 2 respondentes ti-
nham acesso 4G à internet, e todos os demais (95.12%), acesso com melhor qualidade via
fibra/cabo/rádio. Quando perguntados quais os equipamentos eram utilizados para as ati-
vidades acadêmicas e acesso à internet, apenas 3 dos 41 respondentes utilizavam apenas
o smartphone. 26.83% precisavam compartilhar os equipamentos com outras pessoas do
grupo familiar e 73.17% utilizavam-nos de forma individual.

Por fim, foram perguntados se possuı́am espaço adequado para estudar nesse
perı́odo de isolamento social. 63.41% afirmaram que ‘Sim’ e os outros 36.59% que ‘Não’
ou ‘Em parte’. Em relação ao tempo para se dedicar aos estudos em casa, nas condições
que se apresentavam naquele momento, 68.29% afirmaram que tinham tempo para os
estudos; 29.26% ‘Em parte’ e apenas um respondente respondeu que ‘Não”. A maioria
respondeu que tinha dificuldade para estudar sozinho em casa (63.41%, sendo 14.63%
‘Sim’ e 48.78% ‘Em parte’).

O Caso B agrupa as duas turmas que aconteceram no segundo semestre de 2021
(T01 e T02) totalizaram 38 estudantes, 50% de cada uma das turmas. Observa-se já uma

1Informação retirada do plano de disciplina
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redução de matrı́cula, 11 estudantes a menos em relação ao semestre anterior. Deste total,
32 responderam o questionário de perfil. A média da idade dos estudantes foi de 20.90 ±
4.58, com 5 do sexo feminino e 27, do sexo masculino (84.38% dos respondentes). Um
pouco mais da metade dos respondentes cursou o Ensino Médio em Escola pública, 19
dos 32, correspondendo a 59.38% e quase que a totalidade (90.63%) residia na época com
seus pais (29 estudantes). Estes resultados se assemelham aos do semestre anterior.

Em relação aos desafios enfrentados no momento da pandemia, ‘Dificuldade
em estabelecer e organizar a rotina diária’ foi a situação mais apontada por 24 respon-
dentes (75%), semelhante ao semestre anterior, seguida pela ‘Dificuldade para contatar
colegas, amigos e familiares’ (17 respondentes, 53.13%) e pela ‘Diminuição da renda fa-
miliar’ (16 respondentes, 46.88%), lembrando que era uma pergunta de escolha múltipla.

Em relação às condições tecnológicas para as aulas, 100% dos respondentes uti-
lizavam internet via fibra/cabo/rádio para as aulas. Quando perguntados quais os equi-
pamentos eram utilizados para as atividades acadêmicas e acesso à internet, apenas um
deles utilizava apenas o smartphone. Todos os demais (31 respondentes - 96.88%) tinham
acesso também ou exclusivamente por computador de mesa ou notebook, o que represen-
tava uma melhor opção do que o uso do smartphone. 37.50% precisavam compartilhar os
equipamentos com outras pessoas do grupo familiar e 62.50% utilizavam-nos de forma
individual. Estes números são melhores se comparados àqueles do semestre anterior.

Por fim, 46.88% afirmaram que tinham espaço adequado para estudar na casa
onde moravam durante o perı́odo de isolamento social, e os outros 53.13% responderam
“Em parte” ou que “Não”. Em relação ao tempo para se dedicar aos estudos em casa,
nas condições que se apresentavam naquele momento, 65.63% afirmaram que tinham
tempo para os estudos, 28.13% “Em parte” e apenas 2 respondentes, que “Não” (6.25%),
valores próximos daqueles dos estudantes do semestre passado. A maioria respondeu que
tinha dificuldade para estudar sozinho em casa (65.63%, sendo 18.75% “Sim” e 46.88%
“Em parte”), e 38.34% que “Não”.

3.3. Conteúdo Programático e Estratégias Didático-metodológicas
Este componente curricular versa sobre conceitos introdutórios de Algoritmos e
Programação, divididos ao longo do semestre em três unidades de ensino. Desde o se-
mestre 2019.2, utiliza-se o Python como linguagem de programação.

Com a adequação dos semestres ao momento pandêmico, as aulas teóricas, que
antes aconteciam presencialmente no espaço da universidade, passaram a acontecer remo-
tamente, utilizando recursos digitais. Para as atividades sı́ncronas, foram utilizados os re-
cursos/interfaces Google Meet, Replit.com, Discord e Google Colab. Para as atividades e
momentos assı́ncronos: Google Classroom, Discord, CodeBench2, site da disciplina com
material disponibilizado3, material da monitoria (site da monitoria4, listas de exercı́cios,
vı́deos didáticos disponı́veis no canal do Youtube5), Google Colab e Replit.com.

Para as atividades práticas de programação sı́ncronas, dividı́amos previamente os
grupos que se reuniam pelo Discord, para colaboração em áudio e vı́deo, e o Replit.com

2URL: https://codebench.icomp.ufam.edu.br/
3URL: https://sites.google.com/view/ap1uefs20201/
4URL: http://map.uefs.br/
5URL: https://www.youtube.com/channel/UCMR2QW9V3BS5AaBK2v6lHWA/playlists

XIII Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2024)

XXXV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE 2024)

1133

XIII Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE 2024)

XXXV Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE 2024)

1133



para a programação colaborativa. O docente, nesta situação, assumia um papel de tutor,
acompanhando todos os grupos, orientando-os, tirando dúvidas, embora o papel central de
solução dos exercı́cios e desafios fosse desempenhando, prioritariamente, pelo grupo de
alunos. Em aulas posteriores, a solução de alguns destes desafios era partilhado com toda
a turma pelos pares/estudantes e outras eram disponibilizadas no Classroom para poste-
rior feedback dos professores. Em algumas aulas sı́ncronas, também experimentamos a
solução coletiva e colaborativa de exercı́cios propostos, com um estudante espelhando a
tela da interface de programação e iniciando a solução da atividade. Os demais colegas
deveriam ajudá-lo na solução do problema, dando sugestões e opiniões, com o objetivo
da construção de uma solução coletiva de toda a turma para aquele desafio.

Em relação à avaliação do desempenho dos estudantes, as notas eram atribuı́das
para cada uma das três unidades, como regido institucionalmente, considerando os resul-
tados das atividades laboratoriais do CodeBench (tinham um prazo mais estendido para
resolvê-las) e a avaliação realizada ao final de cada unidade.

3.4. Processo Metodológico
Este relato de experiência visa descrever e refletir sobre a prática docente e o pro-
cesso de engajamento e motivação discentes no componente curricular Algoritmos e
Programação, em um momento peculiar de atividades remotas em função da pande-
mia da COVID–19. Embora relatos de experiências, em sua essência, permitam reali-
zar a descrição qualitativa de experiências vivenciadas pelo ser humano [Gil et al. 2002,
Da Silva and Menezes 2005], este estudo se caracteriza por ser quali-quanti, uma vez que,
além do relato e da apresentação de fatos subjetivos, também serão apresentados dados
a partir da estatı́stica descritiva e inferencial [Field 2024]. Neste sentido, a intenção é
suscitar novos debates e reflexões sobre a temática em questão.

A condução deste estudo seguiu basicamente 6 etapas: (a) revisão de literatura, no
intuito de trazer o aporte teórico necessário sobre os conceitos abordados neste trabalho e
trabalhos correlatos; (b) planejamento do componente curricular no novo modelo remoto
e definição dos recursos que seriam utilizados; (c) definição dos instrumentos de coleta
que seriam utilizados e os momentos apropriados para a sua aplicação; (d) prática docente
ao longo do semestre; (e) coleta de dados e, por fim, (f) análise e escrita dos resultados.

Logo após o inı́cio do semestre letivo, foi aplicado o questionário demográfico. Ao
fim de cada uma das três unidades, posterior à realização de uma atividade avaliativa, fo-
ram mensurados o engajamento estudantil, através do instrumento UWES-S e a motivação
dos estudantes (instrumento CIS). Além desses instrumentos, 8 estudantes participaram
de uma entrevista semiestruturada, no sentido de resgatar e registar as percepções e su-
gestões de suas experiências ao longo dos semestres neste componente curricular, em um
momento de ensino remoto. As entrevistas foram analisadas através de um procedimento
simples de análise de conteúdo com codificação aberta e trechos de suas falas são apre-
sentadas usando a letra E (estudantes) e uma sequência numérica que corresponde a cada
um deles, no sentido de garantir o anonimato.

4. Resultados e Discussões
Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos a partir da aplicação dos instrumentos
descritos na Seção 3, considerando os Casos A e B, além da análise qualitativa gerada a
partir da percepção discente sobre as aulas no perı́odo pandêmico.
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Figura 1. Motivação do Caso A, semestre 2021.1 (Fonte: Própria, 2023)

4.1. Análise Quantitativa - Caso A

Os resultados dos boxplots da Figura 1 foram obtidos através dos questionários CIS res-
pondidos após cada unidade. É possı́vel notar que os melhores resultados foram obtidos
através da categoria Relevância, na qual as medianas ficaram acima do valor 4, demons-
trando que os estudantes acreditavam na importância dos assuntos aprendidos nas uni-
dades para o seu curso e seu processo de aprendizagem. A Atenção tem uma mediana
semelhante nas três unidades, com menor dispersão na terceira unidade (embora com ou-
tliers). Os critérios de Confiança e Satisfação foram decrescendo ao longo das unidades,
e, somente na categoria satisfação, observa-se na unidade 3 uma mediana próxima ao va-
lor neutro (3). No levantamento de perfil, 63,41% afirmaram ter dificuldade de estudar
sozinho em casa, o que pode ter impactado na auto gestão do processo de aprendizagem
e nos nı́veis confiança. O estudante E3 relatou, em sua fala, que havia momentos de falta
de confiança ao longo do semestre, mas que, com calma e perseverança, conseguiu trans-
por: “Se alguma vez eu não me sentisse confiante ou independente, eu sabia que era algo
passageiro, eu somente precisava sentar e me acalmar e ler com calma aquele problema
que com certeza eu conseguiria resolver”.

Em relação ao Engajamento (Figura 2), observa-se que a Dedicação foi a catego-
ria na qual todas as medianas obtiveram valor acima do valor neutro (3), contrapondo-se
ao Vigor, com todas as medianas abaixo do neutro. Há também uma redução da mediana,
tanto na Dedicação quanto no Vigor, ao longo das três unidades. A Absorção foi aquela
de maior dispersão de respostas, que gradativamente se ampliou ao longo das unidades.

Como o Vigor diz respeito à vontade de investir esforço mental e energia aos es-
tudos e a Absorção, à concentração a este estudo, de tal forma que o estudante se sinta
totalmente envolvido [Schaufeli 2017], pode-se inferir, a partir dos gráficos, que existia
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Figura 2. Engajamento do Caso A, Semestre 2021.1 (Fonte: Própria, 2023))

um maior vigor na primeira unidade, que se reduziu ao longo do semestre. Este declı́nio
também pode ser verificado na Dedicação. Dessa forma, os esforços e o entusiasmo inici-
ais vão diminuindo ao longo do semestre, o que pode ser um sinal do cansaço cumulativo,
com o volume de disciplinas e atividades para os discentes. Em contrapartida, embora
as medianas da Absorção estejam próximas do neutro, seus valores vão aumentando, ao
contrário do Vigor e Dedicação, o que pode ser um indicativo de que, mesmo cansa-
dos fı́sica e mentalmente, os estudantes ainda continuavam envolvidos com os estudos e
conteúdos trabalhados. Vale ressaltar que este envolvimento não foi igual para todos, o
que é demonstrado pela dispersão dos valores, sobretudo na terceira unidade.

4.2. Análise Quantitativa - Caso B
Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos através dos questionários aplicados
no semestre 2021.2. De forma semelhante ao Caso A, os dados são agrupados pelas
categorias avaliadas de motivação e engajamento.

A Figura 3 apresenta os boxplots referentes às categorias da motivação: Atenção,
Relevância, Confiança e Satisfação. Semelhante ao Semestre 2021.1, a categoria Re-
levância foi aquela de maiores medianas, todas elas superiores a 4, mais uma vez de-
monstrando o quanto os estudantes entendiam como relevantes os conceitos apresentados
para o seu aprendizado. A Atenção se assemelha nas três unidades a do semestre an-
terior, com uma leve redução na mediana na terceira unidade, embora com percepções
maiores que a mediana. A Confiança deste semestre apresentou valores superiores aos
do semestre anterior, com mediana da terceira unidade levemente superior ao da segunda
unidade. A Satisfação também mostrou um padrão diferente da turma do semestre 2021.1,
com medianas próximas ao valor 4 nas três unidades, maior dispersão de respostas na se-
gunda unidade e menor na terceira, demonstrando que os estudantes, na segunda unidade,
possuı́am percepções mais diferentes sobre a satisfação e, na terceira, mais próximas.

Em relação ao engajamento (Figura 4), observa-se que, em todas as categorias,
os dados estão bastante dispersos. Somente a categoria Dedicação apresenta valores de
mediana acima do valor neutro em todas as três unidades, e o comportamento da segunda
para a terceira unidade variou muito pouco. Um fato interessante é que a Absorção desta
turma, se comparada à anterior (Figura 2), obteve medianas decrescentes, contrapondo-
se às medianas crescentes anteriores. Entretanto, mesmo decrescentes, as duas primeiras
foram superiores ao valor neutro (3) e a última inferior, enquanto no semestre anterior
todas foram inferiores ao valor neutro. De maneira geral, os resultados, nesta categoria,
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Figura 3. Motivação do Caso B, semestre 2021.2 (Fonte: Própria, 2023)

Figura 4. Engajamento do Caso B, Semestre 2021.2 (Fonte: Própria, 2023)

foram melhores que os do semestre 2021.1.

A categoria Vigor apresenta, de uma maneira geral, medianas melhores que as dos
semestre 2021.1, com a primeira unidade com valor superior ao valor neutro. Apresenta
considerável dispersão de respostas nas duas primeiras unidades e menor na terceira uni-
dade. De qualquer forma, nos dois semestres avaliados, percebe-se que o Vigor, o desejo
ou disposição para investir esforço mental e energia aos estudos, decresce ao longo das
unidades. A fala do estudante E2 reforça estes achados: “[...] ficar no computador o
dia todo se tornava algo um pouco cansativo. No final do semestre principalmente, onde
temos muitos assuntos densos não só nessa matéria, fazia com que eu não focasse total-
mente nesta disciplina”. É importante não perder de vista que o estudante precisa lidar,
no primeiro semestre, com a adaptação à universidade, à diversidade maior de disciplinas,
conteúdos e exigências inerentes a cada uma delas, e que, também por isso, ele precisa
organizar seu tempo, suas prioridades (que são diferentes para cada) e suas estratégias de
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aprendizagem. Além disso, essa fala retoma o fato de muita exposição diária ao compu-
tador, uma vez que as aulas, além dos estudos, aconteciam todos eles remotamente.

4.3. Análise Qualitativa (Percepção dos Estudantes)

Esta seção apresenta, de maneira complementar a anterior, percepções e falas dos parti-
cipantes sobre as aulas do componente curricular durante o perı́odo remoto, a partir das
entrevistas com os 8 estudantes que se voluntariaram.

Em relação às aulas no perı́odo remoto, algumas questões foram evidenciadas nas
falas. A primeira delas em relação à dinâmica de aula e à importância do papel docente
na mediação do processo de aprendizagem, no sentido de criar um espaço de engajamento
discente. Os estudantes E1 e E7 apontaram, respectivamente que: “o que mais me moti-
vou durante as aulas foi a metodologia e didática do(a) professor(a), fazendo com que a
gente se sinta envolvido nas aulas [. . . ] as aulas eram bem descontraı́das” (E1) e “Acho
que o ponto que mais me marcou foi o cuidado do(a) professor(a) explicar cada assunto -
as questões também tirávamos dúvidas, fazı́amos em grupos” (E7). Quando questionados
sobre os momentos sı́ncronos com os professores, a maioria entendeu que estes momentos
de escuta, diálogo e dúvidas sobre os conteúdos foram relativamente simples, com pouca
complexidade, e que contribuı́ram bastante para a aprendizagem. Estes achados corrobo-
ram com os autores Settle et al. [Settle et al. 2015], que afirmaram que os participantes
de sua pesquisa entenderam que tiveram bons professores na disciplina de introdução à
programação em uma experiência presencial, e se contrapõem com os achados de Samala
et al. [Samala et al. 2021], que apontam, dentre os pontos negativos na perspectiva dis-
cente, a falta de habilidade docente nesta adaptação do ensino presencial para o remoto e
o estilo de ensino.

Outro aspecto relatado como positivo foi a ênfase em programação da disci-
plina, que, de certa forma, era um elemento motivacional: “Por ser uma matéria de
programação, eu fiquei bastante motivado e criei um gosto a mais em relação às outras
disciplinas” (E2); “Acho que o fato de estar percebendo que o que eu quero trabalhar é
nessa área de programação. Já vim de outro curso e tive uma frustração e meio que não
tive a mesma sensação que eu tive na aula de algoritmos na UEFS” (E4).

De maneira inversa, as aulas em formato remoto foram um aspecto negativo
trazido em todas as falas. “O que menos me motivou foi o fato das aulas terem sido a
distância, foi a primeira experiência remota para todo mundo - tivemos problemas com
a Internet e com a utilização de alguns aplicativos como o Codebench” (E1); “Porém, o
fato de ser online foi o que mais me desmotivou, neste semestre eu tinha um notebook que
não era tão potente então eu tinha que ligar ele muito antes da aula começar para poder
carregar o navegador e abrir o Google Meet [...] muitas vezes cheguei atrasado na aula
por causa disso. No presencial não teria esse problema, seria bem mais prático” (E4).
Embora a maioria dos participantes, no questionário de levantamento de perfil (Seção
3.2), tenha dito que possuı́a boa internet e acesso exclusivo a um computador de mesa
ou notebook, percebe-se que esta não foi uma realidade comum a todos ao longo dos
semestres, o que, em certa medida, dificultava o acompanhamento das aulas/atividades e
tornava-se mais um elemento de exclusão, também evidenciado em outras realidades de
ensino, como o acesso remoto de crianças e jovens da zona rural e da rede pública.

Ainda em relação às aulas em formato remoto, os estudantes apontaram outros
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aspectos negativos, decorrentes sobretudo da pandemia, como a dificuldade de man-
ter uma rotina de estudos em casa (estudar sozinho e organizar a rotina); a falta de
socialização e da interação presencial/fı́sica com os colegas, resultados semelhantes aos
encontrados por [Silveira et al. 2021] e [Samala et al. 2021].

5. Considerações Finais

O presente estudo relata a experiência vivenciada no componente curricular de Algorit-
mos e Programação da Universidade Estadual de Feira de Santana, no ano de 2021, sob a
ótica dos estudantes, considerando os aspectos motivação e engajamento.

A Questão de pesquisa buscou investigar de que maneira os sentimentos de
motivação e engajamento dos estudantes se expressaram em uma abordagem de CS1 no
módulo teórico de Algoritmos e Programação, em uma condição atı́pica de adaptação do
ensino presencial para o remoto. De maneira geral, observou-se que mais importante do
que a Atenção estão o entendimento sobre a Relevância do que se estuda, a Confiança
no êxito ao final do processo de aprendizagem e a Satisfação/vontade em continuar bus-
cando mais conhecimentos relacionados (construtos do modelo ARCS). Nos dois casos
apresentados (Casos A e B), a maioria dos resultados da motivação está acima do valor
neutro, indicando que os estudantes se mantiveram motivados ao longo das unidades dos
semestres. As únicas exceções são a satisfação, na Unidade 03 do Caso A, e Atenção,
na Unidade 03 do Caso B, que possuem mediana levemente abaixo do neutro. O que se
percebe de comum é que essa redução aconteceu na terceira unidade de cada semestre,
quando há evidências de acúmulo de cansaço, maior complexidade dos conteúdos e maior
incidência de atividades de diferentes componentes curriculares.

Em relação ao engajamento, verificou-se que, em ambos os casos, boa parte dos
resultados não foi satisfatória. A partir do questionário demográfico e das entrevistas
realizadas com os estudantes, pode-se perceber que a pandemia teve impacto nos seus es-
tudos, uma vez que muitos ficavam horas na frente do computador assistindo aulas e reali-
zando atividades, e que alguns não possuı́am os equipamentos adequados para os estudos,
como um computador que atendesse às necessidades ou uma internet com boa velocidade.
Embora estas possam ter sido as razões para os valores encontrados do engajamento, não
é possı́vel afirmar que o cenário pandêmico tenha sido o único responsável, não só porque
seria necessária uma investigação mais aprofundada a respeito, como também se compa-
rarmos os resultados com aqueles apresentados por Souza [Souza 2021], que, de forma
semelhante, encontrou que o engajamento não aparentou possuir um poder preditivo ex-
pressivo em um cenário com aulas e atividades fı́sicas presenciais.

Ao longo da pesquisa, destacaram-se algumas limitações, tais como o tamanho
pequeno e flutuante dos respondentes das amostras, a quantidade grande de questões res-
pondidas e a própria pandemia como elemento externo. Ainda com essas limitações,
espera-se que os resultados apresentados sejam úteis para que instituições de ensino, cur-
sos afins, professores de CS1 e estudantes reflitam sobre aspectos inerentes ao processo de
ensino e aprendizagem, dentre eles a motivação e o engajamento, e que repensem atitudes,
comportamentos e ações. Como trabalhos futuros, sugere-se realizar pesquisas que pro-
movam uma escuta sensı́vel dos professores e estudantes, sobretudo dos estudantes, para
compreender melhor que aspectos influenciam a motivação e o engajamento, e investigar
a aplicação e os resultados de novas estratégias e metodologias de ensino.
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