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Novos produtos e/ou serviços estão sendo ofertados 
continuamente, sendo que alguns são apenas reaplicação (inovação 
com ato criativo do marketing) de algo já anteriormente conhecido, 
mas há casos de invenção de produtos e/ou serviços jamais utilizados 
anteriormente.

“A invenção pode ser definida como uma criação ou um novo 
processo que se apresenta pela primeira vez em um contexto 
específico, seja em uma organização ou em outros ambientes.” 
(MOMM & RONCHI: 2018, 7).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As invenções 

não param de ocorrer diante das 

constantes alterações dos centros urbanos, 
verdadeiros aspiradores de novos produtos 

e/ou serviços para uma população insaciável 

para ccoonnssuummiirr  ee  ddeessccaarrttaarr, 

criando as montanhas 

de lixo (destruição). 

A amplitude das invenções é melhor percebida nos centros 
urbanos que demandam uma infinidade de produtos e/ou serviços, 
indo muito além de suas necessidades de sobrevivência como seres 
humanos, sendo que em certos casos os produtos são danosos para 
sua saúde, mas somente haverá restrições posteriormente.

“Uma cidade humana e inteligente tem como ponto chave a 
participação e envolvimento dos seus cidadãos. Entender como 
o indivíduo percebe o ambiente que está inserido e como isso 
atinge o seu comportamento é fundamental para agir sobre esta 
percepção. A identificação com o espaço urbano acontece quando 
ele supre a demanda por soluções mais criativas, inovadoras e 

inclusivas.” (MACEDO & LINDEN: 2018, 81).
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O desenvolvimento de soluções 

deve estar diretamente focado na 

compreensão dos problemas atuais e futuros, 
sendo que as necessidades e/ou desejos, 

devem  
estar atrelados aos 

1177  OODDSS  ddaa  OONNUU. 

“Clayton Christensen (1990), professor em Harvard, foi o 
responsável por cunhar o termo inovação disruptiva com base no 
que Schumpeter (1939) descreveu em sua obra como ‘destruição 
criativa’ e que visava explicar os ciclos de negócios. A inovação 
por novidade de resultados disruptiva é caracterizada por 
incitar a criação de novos mercados, desse modo, causando um 
impacto na concorrência de modo a provocar certa instabilidade 
naqueles que anteriormente dominavam o mercado. Além disso, 
costuma se apresentar de forma simples, com custo reduzido e 
voltada para atender necessidades de um público e mercados 
diferenciados. Essa inovação disruptiva surge como uma forma 
de quebrar paradigmas.” (MOMM & RONCHI: 2018, 41).

A quebra de paradigmas está diretamente ligada ao 
comportamento dos seres humanos, sendo capaz de explicar mudanças 
de hábitos que impactaram enormemente no desenvolvimento 
da humanidade. As mudanças são melhor percebidas nos centros 
urbanos, onde o tempo é considerado escasso, fato que os 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização 
das Nações Unidas (ONU) são necessários para guiar as escolhas 
pessoais, empresariais e sociais, tendo – reafirmando – o Planeta Terra 
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como nossa única casa, necessitando de ações – imediatas – na sua 
preservação.

“A agilidade é algo muito positivo. A Apple não inventou o player 
de música digital, o smartphone, ou o computador tablet, mas 
dominou essa categoria. A Amazon também não foi a primeira a 
vender livros na internet. […]  O que transformou essas empresas 
em grandes empresas não foi sua capacidade de se virar, mas 
sua dedicação à criação, à entrega, e à captura de novos valores 
no mercado. […]  O que nos traz a mais uma coisa que Theodore 
Levitt disse: “As pessoas não querem comprar uma broca de 
um quarto de polegada, elas querem um buraco de um quarto 
de polegada”. Evidentemente, não é uma categoria particular 
de negócio que define uma empresa, mas sua capacidade de 
resolver problemas para seus clientes. (MOMM & RONCHI: 
2018, 59).

 
 O design, atualmente, aparece com maior 

destaque que anteriormente, mas sua existência

sseemmpprree  eexxiissttiiuu.. 

Mas agora as mudanças ocorrem muito 

mais rápidas, inclusive na própria 

destruição das condições básicas de 

sobrevivência dos seres humanos. 

“A Revolução Industrial teve como uma das suas características 
o crescimento das cidades e do uso de recursos não renováveis 
no desenvolvimento urbano. […]  Neste sentido, percebe-se 
a necessidade de refletir e repensar sobre novos modelos de 
produção e consumo, para garantir o desenvolvimento econômico 
e, concomitantemente, manter um equilíbrio socioambiental e 
qualidade de vida da atual e das próximas gerações. Para isso, 
é preciso abordar como o Design pode contribuir na mudança 
para um comportamento mais sustentável no espaço urbano.” 
(MACEDO & LINDEN: 2018, 82).
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        Neste ciclo de 

construção e destruição, 
cabe destacar que 

     as mesmas ocorrem nos mais 

ddiivveerrssooss  llooccaaiiss, 

    com mais ou menos 

   recursos intelectuais 

  e/ou financeiros. 

“Também é importante levar em consideração que não existe 
certo e errado, existem modelos que darão mais certo do que 
outros em determinada circunstância. […] Carvalho, Reis e 
Cavalcante (2011) sugerem que para iniciar o processo de 
gestão da inovação, o primeiro passo é fazer um diagnóstico da 
atual situação da organização quanto às práticas de inovação.” 
(MOMM & RONCHI: 2018, 84).

A ideação, imersão, experimentação e prototipação 
possibilitam compreender – até visualizar – a realidade do problema 
em estudo, permitindo encontrar soluções que possam apontar com 
maior assertiva aos aspectos influenciadores e/ou sustentadores 
de uma determinada situação desejada, sendo que a criatividade 
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– estimulada – poderá gerar uma invenção (inédita) ou inovação 
(reaplicação), mas ao iniciar nunca saberá o final.

“Sabendo que as pessoas fazem suas escolhas com base em 
suas percepções de valor, muitos gestores urbanos estão 
importando certas metodologias da iniciativa privada com o 
objetivo de tornar as suas cidades mais valorizadas aos olhos de 
seus cidadãos, turistas e investidores externos. Com isso seus 
habitantes usufruem de uma boa qualidade de vida, e ao mesmo 
tempo a cidade é promovida aos olhos do público externo.” 
(MACEDO & LINDEN: 2018, 87).

A qualidade de vida passou a ser uma busca incessante da 
civilização, mas na busca de saciar, tal demanda, criam novos produtos 
e/ou serviços que geram mais lixo, estimulando a busca de novas 
soluções (produtos e/ou serviços).

“O problema de confundir criatividade com inovação é comum, 
isso porque muitas organizações ficam em busca da criatividade, 
da ideia revolucionária, e se esquecem de que uma boa ideia pode 
até levar ao fracasso de uma organização caso não seja gerida da 
forma correta. […]  Assim como o marketing e a qualidade foram 
mudanças consideráveis nas organizações há algumas décadas 
e muitas empresas não sabiam como implementá-las, o mesmo 
está acontecendo com a inovação. […] O problema de falta de 
coordenação ocorre quando a organização não tem uma cultura 
de inovação.” (MOMM & RONCHI: 2018, 95).
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A criatividade, inovação e invenção 

são inerentes aos seres humanos, onde os  

pprroobblleemmaass    
ee  aass  nneecceessssiiddaaddeess 

 são Impulsionadores  
para sua realização e/ou satisfação. 

“Por vezes aliada diretamente a tecnologia, o ato de inovar acaba 
sendo visto como possível de ser realizado somente com alto 
investimento financeiro, o que inibe a capacidade de inovar do 
empresário.” (GIONGO: 2018, 326).

A inovação passou a ser uma necessidade (destruir e construir) 
no ambiente competitivo corporativo, mas a criatividade é ainda mais 
relevante, pois está diretamente relacionada ao ser humano, sendo 
muito – exageradamente – utilizada no marketing.

“Muitas pessoas, equivocadamente, associam a imagem da 
criatividade a um ‘nerd’, de óculos redondinhos, com olhar 
distante e desatento, tendo um insight enquanto está deitado 
na cama observando o teto. O estereótipo da pessoa criativa 
não existe e não temos um botão de ‘liga’ e ‘desliga’ como o 
interruptor para que as ideias e a criatividade surjam quando 
precisamos delas.  […] Atualmente, existem vários processos que 
facilitam o desenvolvimento da criatividade. […] Portanto, não 
espere que a técnica seja seu instrumento milagroso, ela apenas 
irá facilitar o seu processo de criação.” (MAHLMEISTER: 2016, 
71).
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AApprreennddiizzaaggeemm  ppooddeerráá  sseerr  eessttiimmuullaaddaa 

ccoomm  MMeettooddoollooggiiaass  AAttiivvaass,, 
ffaattoo  qquuee  oo  aapprreennddiizz  iirráá 

vviivveenncciiaarr  mmoommeennttooss 

ddee  lliibbeerrddaaddee  ee  pprroottaaggoonniissmmoo,,    
sseennddoo  aa  ccrriiaattiivviiddaaddee  oo  eeffeeiittoo.. 

“Em 2007, o professor Soumitra Dutta, do INSEAD, iniciou um 
projeto […] do Índice Global de Inovação (GII) […]  A décima 
edição do índice GII, lançado em 2017, faz um esclarecimento 
importante: ‘A inovação não se limita a economias mais 
avançadas, tampouco a setores de alta tecnologia. Trata-se de 
um fenômeno global que afeta todos os setores econômicos – 
inclusive o alimentar e o agrícola, que estão entre os mais antigos 
e básicos segmentos de atividade”. (MOMM & RONCHI: 2018, 
127).

Nas comunidades urbanas ou rurais há problemas e 
necessidades não satisfeitas (além de desejos), fato que o comparativo 
entre as diversas comunidades (países) possibilita analisar os aspectos 
que afetam mais os resultados, seja no espaço urbano ou rural, tendo 
desdobramentos globais.

“A valorização da dimensão humana cria uma nova relação da 
comunidade com o espaço urbano. […]  A cidade é um ambiente 
onde se pode construir novos modelos de comportamento e 
consumo. Pensando assim, é necessário despertar o olhar das 
pessoas para o espaço que elas convivem, seja como cidadão 
ou como agente de transformação - como no caso do designer.” 
(MACEDO & LINDEN: 2018, 91).
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A busca pelo desconhecido poderá e/ou deverá levar a 
caminhos jamais trilhados, gerando inúmeras possibilidades jamais 
imaginadas anteriormente, mas o ponto de partida poderá ser igual 
para todos.

“O ponto de partida clássico de qualquer projeto é o briefing. 
Quase como uma hipótese científica, o briefing é um conjunto de 
restrições mentais que proporcionam à equipe de projeto uma 
referência a partir da qual começar, benchmarks por meio dos quais 
será possível mensurar o progresso e um conjunto de objetivos a 
serem atingidos: nível de preços, tecnologia disponível, segmento 
de mercado e assim por diante. […]  Um briefing bem elaborado 
levará em conta a sorte, a imprevisibilidade e os caprichos do 
destino, já que esse é o âmbito criativo no qual surgem as ideias 
inovadoras. Se você já sabe o que quer, normalmente não faz 
muito sentido procurar.” (BROWN, 2010, 22).

Inovação, invenção e criatividade são aspectos percebidos 
nos resultados alcançados na utilização da Metodologia de Design 
Thinking, agregando valor aos produtos e/ou serviços.

“Use o que você tem, não precisa comprar – invente, improvise, 
adapte –, sempre vamos insistir nesse ponto. A necessidade é a 
mãe da criatividade. Menos inspiração e mais prática. Lembra 
da frase 99% de transpiração e 1% de inspiração? É isso aí. Mão 
na massa. […] Não pense. Faça. E deixe rolar.” (ONISHI & 
FAJKARZ: 2016, 149).

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
 

CCaassoo  eerrrree,,  ssoommeennttee  ssaabbeerráá 

ddeeppooiiss,,  tteerráá  aaccuummuullaaddoo 

mmaaiiss  aapprreennddiizzaaggeemm,, 

ffaattoo  qquuee  oo  eerrrroo  ttaammbbéémm  ffaazz 

ppaarrttee  ddaa  ttrraajjeettóórriiaa  ddoo  ssuucceessssoo.. 

“Inventar é trazer à tona algo novo, investir dinheiro em ideias. 
Inovar é transformar ideias em valor. É sobre gerar soluções 
que transforam a maneira como as pessoas vivem e trabalham 
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e, principalmente, equilibram benefícios para negócios e 
sociedade.” (PINHEIRO & ALT: 2011, 17).

Dinheiro e valor são coisas diferentes, sendo que dinheiro é 
uma quantidade monetária (custo de produção ou preço de venda), 
mas valor é um atributo (sentimento) que poderá ser totalmente 
diferente de pessoa para pessoa, tome como exemplo uma camisa de 
um time de futebol que na loja tem seu preço de venda fixado em R$ 
120,00. Mas, imagine um torcedor – deste time – que usava a mesma 
quando o time foi campeão, irá considerar que a camisa (esta específica) 
vale mais do que qualquer outra, mesmo sendo iguais fisicamente as 
demais camisas.  

 

 

 
AAttuuaallmmeennttee,,  oo  ggrraannddee  ddeessaaffiioo  sseerráá 

uuttiilliizzaarr  oo  DDeessiiggnn  TThhiinnkkiinngg  ppaarraa  eessttiimmuullaarr 

aa  iinnvveennççããoo  ee//oouu  iinnoovvaaççããoo  ddee  pprroodduuttooss  ee//oouu    
sseerrvviiççooss  qquuee  ppoossssaamm  ooffeerreecceerr  ssoolluuççõõeess  nnaa 

pprreesseerrvvaaççããoo  ddaa  eessppéécciiee  hhuummaannaa,, 

eelleevvaannddoo  aa  ccoonnsscciiêênncciiaa  ddoo 

vvaalloorr  ddaa  vviiddaa.. 





UTILIZANDO O C.A.HAB. PARA 
DIAGNÓSTICO DA EQUIPE

CAPÍTULO 5
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Trabalhar em equipe é um desafio, principalmente quando 
sabemos das diferenças entre as pessoas (técnicas e emocionais). Neste 
tópico daremos ênfase no diagnóstico das Competências, Atitudes e 
Habilidades (C.A.HAB.), fato que permitirá conhecer a realidade 
atual, sendo uma foto instantânea.

Estas três palavras (competência, atitude e habilidade) são 
comuns no vocabulário acadêmico, mas quando – você – pergunta 
o seu significado poderá obter respostas variadas das pessoas, e até 
mesmo quem já tendo respondido diz que ficou confusa.

Para facilitar recomendo que utilize algum assunto e/ou tema 
de amplo conhecimento do público para o qual esteja em ação. Aqui 
no Brasil o futebol é um exemplo, pois mesmo que a pessoa não jogue 
receberá uma quantidade enorme de informações sobre este assunto.

                                                               
 

 Exemplo de aplicação do C.A.HAB (grupo de pessoas): 
 
 1o passo – objetivo: identificar quem tem COMPETÊNCIA. 
 Pergunta: você sabe o significado da palavra embaixadinha? 
 
 2o passo – objetivo: identificar quem tem ATITUDE. 
 Pergunta: quem deseja ser voluntário para uma demonstração? 
 
 3o passo – objetivo: identificar quem tem HABILIDADE. 
 Teste imediato: amassa folhas de papel no formato de uma bola e começa o teste. 
 Entre os participantes (voluntários) poderá saber quem deles possui mais habilidade. 

A aprendizagem como a aplicação do C.A.HAB. permite 
revelar de forma vivenciada que temos pessoas com elevada 
competência, lembrando que hoje o conhecimento está na palma da 
mão. Mas, lamentavelmente poucos com atitude (desejo pessoal), fato 
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que muitas pessoas nunca conhecerão suas verdadeiras habilidades 
(potencial oculto).

Neste exercício de aplicação do C.A.HAB. ocorre uma 
repetição dos resultados quando comparados, sendo um padrão, onde 
100% possui competência (sabem o significado de embaixadinha), 5% 
possuem atitude (desejam ser voluntários) e o teste de habilidade 
comprova que algumas pessoas não possuem nenhuma (neste caso 
específico, não conseguem passar de uma embaixadinha) e outras 
pessoas possuem elevada habilidade (várias embaixadinhas, mesmo 
considerando a improvisação da bola – papel amassado no formato 
de bolinha).

No C.A.HAB. a sequência, 1o competência, 2o atitude e 3o 
habilidade, permite que o teste de habilidade (2o passo) seja realizado 
apenas – e unicamente – para aqueles que demonstraram o interesse 
em serem voluntários, fato que não gera nenhuma obrigatoriedade e/
ou coação para com as pessoas, tudo ocorre dentro de um ambiente - 
extremamente - alegre e harmônico (risadas liberadas).

Atualmente, utilizar (escolha docente) equipamentos 
eletrônicos para passar (ensinar) um conteúdo aos discentes é perder 
um tempo precioso (tempo da aula) na interação (docente-discente, 
discente-discente e discente-docente).

Na maior parte do tempo os discentes estão acessando 
(na palma da sua mão) outro conteúdo, enquanto o docente está 
apresentando seus slides, mas também poderá ocorrer na utilização 
do quadro. Considerando que este conteúdo possa ser acessado pelos 
discentes, caberia ao docente começar a aplicá-lo, bastando utilizar 
qualquer metodologia ativa.

No Design Thinking a aplicação é imediata, tudo e em 
todos os sentidos, fato que poderá gerar insegurança ao docente. 
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O Design Thinking
possibilitou uma nova abordagem no 

desenvolvimento de produtos e/ou serviços,
sendo capaz de projetar ou reprojetar 

soluções,
tomando como ponto inicial

um problema.

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum

A insegurança docente ocorre – principalmente – quando o foco 
está no ato de ensinar pensando no passado, pois antes o acesso ao 
conhecimento era limitado e restrito aos discentes. Atualmente, está 
tudo ao contrário, pois os discentes possuem alternativas diversas e os 
docentes podem estar limitados pelos seus compromissos pessoais e/
ou profissionais. A solução seria uma mudança de postura (docente), 
passando a mediar – Paulo Freire já defendia este tipo de atitude na 
docência.

O C.A.HAB. poderá ser aplicado nos mais diversos conteúdos 
(química ou filosofia ou etc), nos mais diversos ambientes (presencial 
ou EaD ou híbrido), nos mais diferentes níveis de ensino (fundamental 
ou médio ou superior), nos mais diversos públicos (docentes ou 
discentes ou gestores ou etc), nos diferentes propósitos (acadêmico 
ou profissional ou etc). O C.A.HAB. é simples, sendo um diagnóstico, 
posteriormente poderá ser reaplicado continuamente, facilitando a 
compreensão e/ou constatação do engajamento, mas principalmente 
a utilização da teoria na prática.

 
  Nas páginas seguintes encontrará: 

 
 A) cartas com temas relacionados ao trabalho de Paulo Freire e o Design Thinking, 
 
 B) roteiro para realizar um diagnóstico (exemplo: equipe docente) com 3 passos, sendo: 
 1o é identificar quantas pessoas conhecem o tema; 
 2o identificar quantas pessoas desejam aplicar o tema, e 
 3o identificar quantas pessoas sabem aplicar o tema na prática. 
 

C) quadro para consolidar os resultados, apresentado em 4 quadrantes, sendo o primeiro 
totalmente verde verde (todos), segundo quadrante verde amarelo (maior parte), terceiro 
quadrante vermelho amarelo (menor parte) e quarto quadrante vermelho vermelho 
(nenhum), semelhante a um semáforo que permite compreender quando acelerar (verde), 
diminuir (amarelo) e parar (vermelho). 
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O Design Thinking
possibilitou uma nova abordagem no 

desenvolvimento de produtos e/ou serviços,
sendo capaz de projetar ou reprojetar 

soluções,
tomando como ponto inicial

um problema.

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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A gamificação passou a ser 
uma estratégia intensamente 

utilizada na educação, 
seja do ponto de vista da escola nos seus 

diferentes níveis de ensino, 
mas também para as empresas no 
treinamento entre colaboradores.

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte     (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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A melhoria da aprendizagem 
-utilizando jogos - é o efeito do maior 

engajamento dos estudantes. 
Neste ambiente lúdico, divertido e competitivo, 

onde o perdedor e o ganhador 
são igualmente contaminados 

pelos diferentes saberes expostos no jogo.

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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Docente não foi central no 
método de alfabetização de adultos 

desenvolvido por Paulo Freire, 
pois na sala de aula, 

denominada de “Círculos de Cultura”, 
havia apenas a presença de um coordenador.

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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Na ação pioneira realizada em 1963 
por Paulo Freire na cidade de Angicos (RN), 

os coordenadores mediavam 
– de forma empática –

na utilização das letras, 
conectadas aos saberes 

individuais dos participantes.

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        ( ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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As Metodologias Ativas 
estão totalmente associadas ao 

Método Paulo Freire, 
pois foi seu foco no aprendiz, 
na sua realidade vivenciada, 

o ponto central para a aprendizagem.

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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Paulo Freire dizia 
“ninguém educa ninguém, 
ninguém se educa sozinho, 

os homens se educam entre si, 
mediatizados pelo m u n d o”. 

Estes são os fundamentos do Design Thinking!

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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Neste ambiente 
– Círculos de Cultura –

ocorria uma busca pelo desconhecido, 
em muito caracteriza um jogo, 

pois havia regras, 
mas a participação e a 

imaginação estavam liberadas.

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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As 40h de Angicos (1963) 
seriam materializadas, por Paulo Freire, 

no livro 
“Educação como prática da liberdade”, 

publicado em 1967, 
estando o autor no exílio.

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

( ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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O Design Thinking nunca foi citado 
por Paulo Freire, mas “pensar o design” 

estava inserido nas várias etapas do projeto 
(antes, durante e depois das 40h ocorridas em 

Angicos), destaque para a atuação 
dos universitários como Coordenadores 

nos Círculos de Cultura.

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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No Design Thinking a liberdade para inovar, 
inventar e criar são os passos iniciais 

para pensar o futuro, 
mas sempre partindo da realidade vivenciada, 

navegando na incerteza e 
estimulando os erros 
na busca de soluções.

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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A escola deve fortalecer a sintonia de suas 
práticas pedagógicas para despertar a atenção 

das pessoas, sejam discentes, docentes, 
servidores, gestores, responsáveis (quando 

menores de idade) e toda a sociedade do entorno. 
A aprendizagem deve estar inserida no contexto 

dos 17 ODS da ONU.

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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Diante das ameaças na 
sobrevivência da espécie humana, 

a melhoria da aprendizagem na educação é 
primordial na evolução da civilização. 

O lixo é um problema planetário que merece ser 
estudado de forma transversal - em todas as 

matérias - na busca de soluções.

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      ( ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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Utilizar o Design Thinking é pensar no futuro, 
mas seus resultados somente poderão ser 
comprovados - pelos cientistas - quando 

estiverem no passado (tarde demais)! 
Ser agente de mudança é acima de tudo 

acreditar no possível, mesmo que muitos 
digam que é impossível.

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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Aprendizagem Baseada em Problemas permite 
aos discentes uma busca de novos conhecimentos 

para responder ao problema, sendo uma 
proposta docente que poderá estar no formato 

de perguntas. O ato – discente – de investigação, 
mesmo quando copia respostas prontas, é 
fundamental para quebrar sua letargia.

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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Na Aprendizagem Baseada em Problemas 
os discentes geram um diagnóstico de seu 

protagonismo, pois o resultado da investigação 
(pesquisa) comprovará sua capacidade de 

compreensão da realidade, 
bem como a geração de 

ideias para solução.

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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Aprendizagem Baseada em Projetos permite aos 
discentes uma trajetória com início (ideia), meio 
(projetar) e fim (solução), sendo uma proposta 

docente que poderá estar centrada em tema 
único, bem como definir um padrão de entrega 

(exemplo: um Jogo de Tabuleiro). O ato –
discente – de projetar é revelador de suas 

potencialidades.

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

( ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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Docente ao utilizar a 
Aprendizagem Baseada em Projetos 

estará sendo aprendiz, pois haverá diversas 
possibilidades que estarão sendo trilhadas 

– pelos discentes –
jamais imaginadas pelos docentes. 
Discente ensina e docente aprende!

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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A ideação é uma fase inicial da Aprendizagem 
Baseada em Projetos, sendo um momento de 

incertezas, dúvidas, angústia, inação e até 
desistência entre os adultos, mas para as crianças 
é justamente o contrário – momento de fazer arte 

(travessura). Utilizar o Design Thinking é 
estimular a travessura (atravessar o real).

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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Na Aprendizagem Baseada em Projetos os 
discentes mergulham num universo muito 

conhecido quando criança, sendo estimulador 
para diversas possibilidades que foram (e são) 

diminuídas na fase adulta. 
O ato – docente – de aceitar todos os projetos é 

fortalecedor da autoestima discente.

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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A prototipagem é uma fase sequencial da 
Aprendizagem Baseada em Projetos, onde os 

adultos são confrontados com sua criança 
interior, sendo que a criança quer brincar e o 

adulto quer entregar no prazo, principalmente 
quando vale nota (educação bancária). 

Utilizar o Design Thinking é 
estimular a criatividade.

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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A avaliação (escolha docente) do protótipo é uma 
fase da Aprendizagem Baseada em Projetos, 

sendo momento de integração entre os projetistas 
(discentes), permitindo novas descobertas. 

A avaliação pelos pares, sem saber quem são os 
autores (avaliação cega), poderá ampliar - aos 

discentes - sua capacidade de crítica e autocrítica.

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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Peter Drucker dizia: 
“a melhor forma de 

prever o futuro é 
criá-lo”. 

Este é o foco do Design Thinking!

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA
Quantos conhecem este tema?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

AATTIITTUUDDEE
Quantos podem (querem) aplicar este tema agora?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

HHAABBIILLIIDDAADDEE
Quantos sabem aplicar (teste imediato) este tema na prática?

(  ) todos        (  ) maior parte        (  ) menor parte      (  ) nenhum

C  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

A  todos     maior parte    menor parte     nenhum
 
 

HAB  todos     maior parte    menor parte     nenhum
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Mas, basta trocar o texto das cartas e ajustará ao seu público-
alvo, seja no segmento público ou privado, urbano ou rural, ensino 
fundamental ou ensino superior, docente ou discente, gestor ou 
servidor, e etc.

“O Brasil padece de um enorme déficit democrático e de cultura 
cívica. E as escolas que ainda temos para tal contribuem. 
Compreendo, pois, a tua crítica da prática em sala de aula, 
da concepção do professor como transmissor do saber, e da 
hierarquização da gestão e dos saberes. […] Que os educadores 
brasileiros se orgulhem do teu exemplo e se oponham a políticas 
públicas pedagogicamente desastrosas. Que sejam aquilo que 
disseste dever ser um professor: um cidadão e um ser humano 
rebelde.” (PACHECO: 2014, 111).

Nesta citação, o Prof. José Pacheco, reconhecido pelo trabalho 
realizado na Escola da Ponte em Portugal, mas, hoje, conhecido 
pelas inúmeras palestras realizadas em todas as partes do Brasil, 
faz referência ao trabalho do Prof. Florestan Fernandes (1920 – 1995) 
que compartilhou seus pensamentos em mais de 50 livros, sempre 
provocando – os leitores – a pensarem na escola como fundamento 
na melhoria da sociedade, sendo crítico fervoroso da pedagogia 
tradicional.

“O velho modelo da sala de aula simplesmente não atende às 
necessidades em transformação. É uma forma de aprendizagem 
essencialmente passiva, ao passo que o mundo requer um 
processamento de informação cada vez mais ativo.” (KHAN: 
2012, 9).

A docência não estava nas prioridades de Salman Khan – 
formado em matemática e engenheira elétrica, mas trabalhava no 
mercado de capitais em New York. Em 2004 daria início a conversas 
regulares (por telefone e internet) com sua priminha Nádia (morava 
longe), para auxiliar nos seus deveres de matemática impostos pela 
escola. Posteriormente, outros parentes solicitariam seu auxílio, fato 
que em 2006, passaria a gravar vídeos e disponibilizar na internet 
gratuitamente,  sendo que nunca aparecia seu rosto nos vídeos 
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(apenas o conteúdo da matéria) – tudo feito em casa, sem nenhuma 
sofisticação.  Os vídeos possibilitavam serem assistidos em qualquer 
horário, repetido várias vezes e pausados, fato que alcançou milhões 
de visualizações. Hoje, a Academia Khan é uma associação sem fins 
lucrativo e está no mundo inteiro com milhares de vídeos, e milhões 
de aprendizes. Tudo começou com o foco no aprendiz, neste caso, 
apenas e unicamente UMA criança.

 
 

PPeennssee    oo    ddeessiiggnn!! 

“O que se chama ‘talento’ é simplesmente um conjunto de 
recursos que foram combinados, ordenados e praticados 
até se tornarem habilidades automáticas. Todos nós temos 
oportunidade de desenvolver recursos naturais e ser o melhor 
naquilo que amamos no mundo.” (ANDREAS: 1995, 30).
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Ocupe (atitude) sua cabeça 

com coisas boas (competências)! 

 Olhe para frente e 

comece (atitude) a andar! 

 Caindo, basta levantar (habilidade) 

e continuar (talento)! 

Nesta trajetória  

- aprendizagem compartilhada de saberes – 

é mais importante que a chegada,  

pois poderá nunca ocorrer  

como idealizada! 



COMPARTILHANDO UMA 
ALTERNATIVA

CAPÍTULO 6
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O Design Thinking poderá oferecer uma diversidade de 
alternativas, sendo que a maior parte nunca foi (ou será) 

imaginada ao iniciar a trajetória, mas todas estavam (estarão) focadas 
na busca de uma solução, tendo como ponto central o ser humano, 
especificamente no caso da educação, o estudante (aprendiz).

Na educação o foco deve estar na aprendizagem do estudante 
(aprendiz), necessitando da disposição dos docentes para aceitar novas 
alternativas, evitando o preconceito, declaradamente apresentados 
por alguns e oculto para muitos outros, além do medo da novidade.

Os cursos profissionalizantes, em especial os técnicos e 
superiores, preparam seus estudantes para serem profissionais, fato 
que sua capacitação estará diretamente associada a entrega de valor 
a este contexto profissional, sendo que haverá uma obsolescência 
planejada (para quem está com maior sintonia) ou não (para quem 
desconhece as tendências), onde a durabilidade e a longevidade 
será maior ou menor, dependendo da velocidade das mudanças no 
ambiente em que está inserido, podendo variar de país para país, mas 
chegará.  

Como apêndice encontrará modelos e exemplos para 
implementar na sua prática docente as Metodologias Ativas, 
especificamente do Design Thinking com Gamificação, sendo possível 
sua utilização de forma presencial ou remota ou híbrida (escolha livre 
ou conforme legislação), a saber:
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 PPLLAANNOO  ddee  EENNSSIINNOO

No APÊNDICE A encontrará um modelo para elaborar seu 
Plano de Ensino, possibilitando gerar um documento que ficará 
registrado, sendo que qualquer questionamento e/ou dúvida tomará 
o mesmo como ponto de referência. É necessário que o Plano de Ensino 
seja elaborado na fase de planejamento pedagógico, antes do início 
das aulas, fato que na 1a aula deverá ser apresentado aos estudantes 
(aprendizes). Antes de iniciar deverá verificar a existência de um 
modelo institucional (obrigatório), somente após deverá elaborar o 
seu.

No APÊNDICE B encontrará um modelo de texto (formulário) 
para implementação da APRENDIZAGEM BASEADA EM 
PROBLEMAS, recomendando que sejam numeradas, AB problema 1, 
AB problema 2 e etc, sendo que o número máximo será uma escolha 
docente. A numeração facilitará a comunicação com os estudantes, 
sendo que cada uma das atividades deverá constar os prazos, data de 
abertura (início) e data de fechamento (entrega), além de detalhar no 
enunciado as orientações para sua realização. O número de atividades 
deverá levar em consideração a ementa e a carga horária, sendo 
oferecido (aos aprendizes) prazo suficiente entre a data da solicitação 
(abertura) e a data de entrega (fechamento).
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Desta forma, na Aula 1 é realizada a abertura (solicitação) da 
tarefa AB problema 1 (tema 1 da ementa) para ser entregue (fechamento) 
até 48h (por e-mail ou sistema ou etc) antes da Aula 2, sendo que na 
Aula 2 ocorrerá leitura apenas para quem entregou no prazo, sendo 
oferecido alternativa para entrega FORA DO PRAZO, deve constar no 
Plano de Ensino a data final e a nota que será atribuída. As respostas 
entregues (ação discente) pelos aprendizes são juntadas em arquivo 
único (ação docente), sendo retirada qualquer identificação de autoria 
(nome dos aprendizes são ocultados), fato que evitará comparações e/
ou disputas entre os aprendizes.

Dando continuidade, na Aula 2 é realizada a abertura 
(solicitação) da tarefa AB problema 2 (tema 2 da ementa) para ser 
entregue (fechamento) até 48h (por e-mail ou sistema ou etc) antes 
da Aula 3, sendo que na Aula 3 ocorrerá leitura apenas para quem 
entregou no prazo, sendo oferecido alternativa para entrega FORA 
DO PRAZO, deve constar no Plano de Ensino a data final e a nota que 
será atribuída.

Segue até o último AB problema (caso sejam 10, seria AB 
problema 10), percorrendo todo o conteúdo da disciplina (matéria), 
mas sempre possibilitando que os estudantes (aprendizes) venham 
para a aula já tendo realizado uma pesquisa prévia do tema que será 
abordado, fato que permitirá um diálogo (docente e discentes) com 
elevada profundidade sobre o tema, não necessitando de nenhum 
recurso audiovisual, bastando dar a palavra aos aprendizes.

Cabe destacar as diferenças entre AB problema e AB projeto, 
sendo:

AB problema as tarefas (atividades solicitadas) são totalmente 
independentes, fato que AB problema 1 é totalmente independente 
de AB problema 2 – caso não entregue AB problema 1 não afetará a 
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entrega de AB problema 2. Necessário informar – aos aprendizes – que 
não há gabarito único, sendo consideradas respostas divergentes, mas 
que possam estar sustentadas em visões diferentes e pertinentes ao 
assunto em estudo;

AB projeto as tarefas (atividades solicitadas) são totalmente 
interdependentes, fato que AB projeto 1a etapa é totalmente 
interdependente de AB projeto 2a etapa, sendo uma sequência evolutiva 
– caso não entregue AB projeto 1a etapa haverá comprometimento da 
entrega de AB projeto 2a etapa. Necessário informar – aos aprendizes 
– para não acumularem ações, sendo sempre possível mudar tudo 
(pivotar) e dar continuidade na realização da próxima etapa. As 
mudanças de temas, formatos, fundamentos e etc são incentivas, pois 
permite novas descobertas jamais pensadas ao iniciar o projeto.

                
   
   

    
 

 
 
 
 
 
 

 IIDDEEAAÇÇÃÃOO

No APÊNDICE C encontrará um modelo de texto (formulário) 
para implementação da APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETO 
(aqui é apenas 1), recomendando que sejam numeradas, AB projeto 
1a etapa, AB projeto 2a etapa e etc, sendo que o número máximo 
de ETAPAS será uma escolha docente. A numeração facilitará a 
comunicação com os estudantes (aprendizes), sendo que cada uma das 
atividades deverá constar os prazos, data de abertura (início) e data de 
fechamento (entrega), além de detalhar no enunciado as orientações 
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para sua realização (usar o Mapa Mental é uma opção). O número 
de atividades deverá levar em consideração a carga horária, sendo 
oferecido aos estudantes prazo suficiente entre a data da solicitação 
(abertura) e a data de entrega (fechamento).

Na tarefa AB projeto 1a etapa, o aprendiz fará individualmente, 
mas no futuro trabalhará em equipe, uma imersão (totalmente livre), 
buscando interligar aspectos relacionados ao tema escolhido (poderá 
mudar tudo no futuro). A imersão é a 1a etapa para uma futura 
gamificação, sendo que este conceito é amplamente conhecido pelos 
aprendizes como jogador (diversas experiências), mas raramente (ou 
nunca) vivenciado como idealizador.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IIMMEERRSSAAÇÇÃÃOO 

No APÊNDICE D encontrará um modelo de texto (formulário) 
para AB projeto 2a etapa, permitindo avançar na imersão iniciada na 
1a etapa, mas poderá mudar “tudo” já elaborado anteriormente. Nesta 
2a etapa a gamificação do tema escolhido ocorrerá naturalmente, 
sendo elaborado regras e cartas, fato que haverá a materialização da 
ideia, permitindo elaborar textos e/ou figuras sem a preocupação 
de estar certo ou errado.  A nota atribuída (decisão docente) poderá 
estar desatrelada da complexidade do texto (maior ou menor), fato 
que os aprendizes poderão receber a mesma nota, independente do 
profundidade ou superficialidade de sua criação.  
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No APÊNDICE E encontrará um modelo de texto (formulário) 
para AB projeto 3a etapa, permitindo avançar na imersão iniciada na 
1a e 2a etapas, mas poderá mudar “tudo” já elaborado anteriormente. 
Nesta 3a etapa ocorre a mudança do trabalho individual para equipe, 
fato que para alguns haverá interesse em continuar trabalhando 
sozinho, sendo necessário despertar o aprendiz para aproveitar este 
momento para vivenciar situações do trabalho em equipe (gerador 
de desconforto em vários casos, mas muito rico na expansão da 
inteligência emocional). O trabalho em equipe é um desafio, pois 
conciliar as disponibilidades individuais não é uma tarefa fácil, mas 
a somatória das diferentes competências e habilidades, pertinente 
a cada um dos aprendizes, é geradora de resultados sinérgicos que 
somente poderão ser alcançados em equipe. Nesta 3a etapa a imersão é 
profunda, passando rapidamente para a prototipagem com a entrega 
da 1a versão.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PPRROOTTOOTTIIPPAAÇÇÃÃOO

No APÊNDICE F encontrará um modelo de texto (formulário) 
para AB projeto 4a etapa, permitindo avançar na prototipagem iniciada 
na 3a etapa, mas poderá mudar “tudo” já elaborado anteriormente. 
Nesta 4a etapa o trabalho é em equipe (evitar a individualidade) na 
elaboração do tabuleiro, fechando a prototipagem do último item do 
projeto (Jogo de Tabuleiro).
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No APÊNDICE G encontrará um modelo de texto (formulário) 
para AB projeto 5a etapa, sendo a finalização da prototipagem (3a e 4a 
etapas) com a entrega da 1a versão completa do protótipo (regras + 
cartas + tabuleiro) que será avaliado pelos pares (colegas). Lembrando 
que poderá aplicar todas as etapas na modalidade presencial ou 
remota ou híbrido, bastando estar previamente informadas no Plano 
de Ensino.

Cabe destacar que os docentes não aprenderão – com este livro 
– a criar jogos, mas apenas possibilitar – aos discentes – utilizarem 
sua criatividade. Relato que na minha experiência nos 7 anos mais 
recentes, recebi mais de 200 protótipos (Jogos de Tabuleiro) com 
formato de circuíto elétrico, planta industrial, parque florestal, interior 
de geladeira, planta baixa de casa, estação de tratamento de esgoto, 
capacete de segurança, veículo, cidade, país e diversos outros, sendo 
que os temas estavam associados a ementa das disciplinas.  É possível 
aplicar em qualquer disciplina, pois há total empatia do aprendiz 
(discente) com a utilização de jogos, fato que o cenário é conhecido, 
inclusive o desconhecimento (para alguns é medo) inicial da disciplina 
é rapidamente superado, gerando um ambiente de prazer. No período 
pandêmico – utilizando o ensino remoto – o desenvolvimento dos 
protótipos ocorreu normalmente (tudo em arquivo digital), mas não 
apresentou nenhum prejuízo quando comparado ao ensino presencial, 
pois as Metodologias Ativas estão centradas no esforço do aprendiz.
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EEXXPPEERRIIMMEENNTTAAÇÇÃÃOO

No APÊNDICE H encontrará um modelo de texto (formulário) 
para AB projeto 6a etapa, sendo que nesta etapa ocorrerá a avaliação, 
com roteiro padrão, conforme APÊNDICE M. A avaliação ocorrerá 
apenas dos projetos entregues, conforme tarefa AB projeto 5a etapa 
retratada no APÊNDICE G.

Todos os projetos, previamente numerados e sem a 
identificação de seus autores, serão avaliados, mas os autores não 
atribuem notas para seus próprios projetos. O anonimato dos projetos 
evitará qualquer associação (amizade ou inimizade) dos avaliadores 
com os autores, permitindo uma avaliação totalmente independente 
(cega).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 

 

   CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO 
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No APÊNDICE I encontrará um modelo diagramado (texto 
formatado) para AB projeto 7a etapa, possibilitando a utilização de 
uma ferramenta de comunicação (APÊNDICE K) para apresentar o 
projeto desenvolvido (JOGO DE TABULEIRO).

Mas, há diversas outras alternativas de formatação 
dependendo do canal de comunicação que será utilizado. Neste caso 
(exemplo) considerando o interesse no documento impresso, basta 
imprimir frente e verso na mesma folha, e depois dobrar que terá um 
FOLDER para ser entregue ao público-alvo (leitor de interesse).             

    
    

    
 
 
 
  
 
 
 

     PPUUBBLLIICCAAÇÇÃÃOO 

No APÊNDICE J encontrará um modelo de texto (formulário) 
para AB projeto 8a etapa, sendo que nesta etapa ocorrerá a elaboração 
de artigo científico (APÊNDICE L), com apresentação dos resultados 
da avaliação com dados primários coletados na tarefa AB projeto 6a 
etapa.

A elaboração de artigo científico é considerada (para muitos) 
como sendo algo restrito para grupos de pesquisas e/ou intelectuais, 
sendo uma barreira para quem não faz parte deste contingente. Aqui 
não haverá nenhum obstáculo e/ou restrição, sendo oferecido modelos 
e exemplos, além do incentivo e estímulo para o esforço individual e 
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coletivo (equipe) para alcançar os objetivos, neste caso um ARTIGO 
científico tipo comunicação.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  MMAAIISS  DDEETTAALLHHEESS 
MMAAIISS  DDEETTAALLHHEESS 

No APÊNDICE K encontrará um modelo de FOLDER solicitado 
na tarefa AB projeto 7a etapa (APÊNDICE I), possibilitando ter uma 
referência de uma ferramenta de comunicação, mas principalmente de 
seu conteúdo (informação).

No APÊNDICE L encontrará um modelo de ARTIGO solicitado 
na tarefa AB projeto 8a etapa (APÊNDICE J), possibilitando ter uma 
referência de artigo científico, neste caso artigo comunicação, mas 
poderá utilizar (escolha docente) artigo expandido, basta consultar 
norma 6023 da ABNT.

No APÊNDICE M encontrará um modelo de ROTEIRO 
solicitado na tarefa AB projeto 6a etapa (APÊNDICE H), possibilitando 
ter uma referência de ferramenta de coleta de dados, neste caso o 
roteiro é estruturado, tendo 7 questões e 3 alternativas de resposta 
para cada questão, bastando marcar um x. Importante destacar 
que a avaliação é fundamental, mas poderá evitar conflitos (e/ou 
injustiças) ao desatrelar a nota atribuída ao projeto da nota atribuída 
ao aprendiz, pois a aprendizagem (ação vivenciada) será alcançada – 
independentemente – da avaliação (nota) do projeto.
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Considere - como exemplo - a avaliação dos Projetos 201 e 202 
(previamente numerados – decisão docente), tomando como base as 
respostas coletadas para a questão 1, a saber:

RESULTADO: a avaliação do PROJETO 201 revelou que para 
65% dos pesquisados a visão sistêmica foi totalmente apresentada 
no problema, solução e em outros elementos, 25% considerou 
parcialmente e para 10% nenhuma.

RESULTADO: a avaliação do PROJETO 202 revelou que para 
15% dos pesquisados a visão sistêmica foi totalmente apresentada 
no problema, solução e em outros elementos, 25% considerou 
parcialmente e para 60% nenhuma.

Diante destes resultados, fica a pergunta: Qual discente (neste 
caso o mesmo está na autoria do projeto) que mais aprendeu (201 ou 
202)?

Fica evidente que a resposta poderá ter diferentes opiniões, 
sendo que cada uma poderá oferecer sustentação diante de 
determinados aspectos, são legítimos, dependendo dos interesses 
e/ou fundamentos.  Mas, considerando que o erro faça parte da 
aprendizagem, inclusive devendo ser estimulado, fato que uma opção 
(escolha docente) seria dar nota igual (pelo ato de avaliar), ou seja, 
a nota do aprendiz (recebida) é diferente da nota atribuída ao seu 
projeto.

Lembrando que no APÊNDICE H é orientado a não avaliar 
o projeto de sua autoria, sendo uma avaliação dos pares (colegas), 
mas é uma alternativa (escolha docente). Todos os aprendizes são 
informados – antecipadamente – que na atribuição de notas (avaliação) 
aos projetos, não estarão atribuindo (notas) aos seus autores, fato que 
não irá prejudicar ou bonificar nenhum deles.
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No APÊNDICE N encontrará um modelo de tabela para 
TABULAÇÃO dos dados coletados com a aplicação da tarefa AB 
projeto 6a etapa (APÊNDICE H), podendo usar qualquer software de 
planilha eletrônica para fazer tudo digital.

No APÊNDICE O encontrará um modelo de tabela para 
DIVULGAÇÃO dos resultados da avaliação dos projetos, após 
sua tabulação conforme APÊNDICE N, podendo criar fórmulas 
matemáticas para somatória automática e determinação das 
porcentagens, estando (fórmulas) disponíveis em qualquer planilha 
eletrônica.

No APÊNDICE P encontrará um modelo de ROTEIRO para 
avaliação dos artigos, possibilitando ter uma referência de ferramenta 
de coleta de dados, neste caso o roteiro é estruturado, tendo 3 questões 
e 10 alternativas de resposta para cada questão, bastando marcar um 
x. Importante destacar que a avaliação é fundamental, mas poderá 
evitar conflitos (e/ou injustiças) ao desatrelar a nota atribuída ao 
artigo da nota atribuída ao aprendiz (autoria), pois a aprendizagem 
(ação vivenciada) será alcançada – independentemente – da avaliação 
(nota) do artigo.

No APÊNDICE Q encontrará um modelo de tabela para 
LANÇAMENTO DAS NOTAS atribuídas (pelo docente) aos 
aprendizes, fato que evitará o ruído (problemas na comunicação) 
entre as partes (docente e discentes), podendo usar qualquer software 
de planilha eletrônica para fazer tudo digital.

No APÊNDICE R encontrará um exemplo da tabela com o 
LANÇAMENTO DAS NOTAS atribuídas (pelo docente) aos aprendizes, 
conforme APÊNDICE Q, podendo criar fórmulas matemáticas para 
somatória automática e determinação das porcentagens, estando 
(fórmulas) disponíveis em qualquer planilha eletrônica.
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No ANEXO A encontrará os 17 Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, conforme solicitado na tarefa AB projeto 2a etapa 
(APÊNDICE D).

Estamos chegando ao final, sendo possível ocorrer dúvida 
quanto a utilização das palavras apêndice e anexo, fato que poderá ser 
devidamente esclarecido pela norma 14724 da ABNT, onde apêndice 
é um documento de própria autoria, e anexo é um documento de 
terceiros.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OO  oobbjjeettiivvoo  iinniicciiaall 

ffooii  aa  mmeellhhoorriiaa  ddaa 

AAPPRREENNDDIIZZAAGGEEMM  DDIISSCCEENNTTEE,, 

mmaass  nnããoo  hháá  ggaarraannttiiaass  ddee  
rreessuullttaaddooss.. 

DDOOCCEENNTTEE  ddeevvee  ggaarraannttiirr 

ssuuaa  iinntteennççããoo 

eexxpprreessssaa  nnoo  PPllaannoo  ddee  EEnnssiinnoo.. 
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APÊNDICES

APÊNDICE A – PLANO DE ENSINO 
      
 CABEÇALHO 
 (logomarca da instituição) 
 
 1. IDENTIFICAÇÃO 
 

DISCIPLINA:     (nome cadastrado no sistema) 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL:   (número h) 
TURNO:      (M ou V ou N) 
HORÁRIO:      (hora de início às hora de término). 
TURMA:      (nome do curso) 
SEM/ANO:      (1o ou 2o / ano, data - início e término). 
DOCENTE:      (nome) 
  

 2. OBJETIVOS 
 (usar verbos para iniciar as frases) 
 
 GERAL 
 (1). 
  
 ESPECÍFICOS 
 (mínimo 3 e máximo 6).                  
 
 3. EMENTA 
 (tópicos – consultar o texto aprovado pelo curso). 

 
 4. PROGRAMA 
 (conteúdos a serem trabalhados). 

 
 5. METODOLOGIA DE ENSINO E AVALIAÇÃO 
 (cronograma das aulas com data – listar todas –, formato e duração, atividades 
 propostas para avaliações e respectivas notas, frequência necessária para 
 aprovação, inclusive data para revisão das notas). 

 
 
6. PROFESSOR E CONTATO 
(nome e e-mail). 
 
7. BIBLIOGRAFIA 
 
BÁSICA 
(mínimo 2 e máximo 4). 
 
COMPLEMENTAR 
(mínimo 4 e máximo 8). 

 
Cidade, dia mês e ano. 
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APÊNDICE B – APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMA 
 
 CABEÇALHO                                                                                                                             
 (logomarca da instituição) 
 

AB problema 1 
 

DATA DE ENTREGA: Até 48h ANTES da aula 2 (será utilizada para avaliação, 
conforme orientações descritas no plano de ensino da disciplina). 

 
DISCIPLINA:     (nome cadastrado no sistema) 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL:   (número h) 
TURNO:      (M ou V ou N) 
HORÁRIO:      (hora de início às hora de término). 
TURMA:      (nome do curso) 
SEM/ANO:      (1o ou 2o / ano, data - início e término). 
DOCENTE:      (nome) 

             
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMA 

 
Objetivos:   

PRIMEIRO: ler o texto abaixo; 
 SEGUNDO: pesquisar e responder (texto próprio); 

TERCEIRO: enviar seu texto para ….(sistema ou e-mail ou etc). 
Atenção: a tarefa é individual. 

 
…...TEXTO….. 

 
Atenção: 

O texto (atrelado a ementa da disciplina) poderá ser uma história de vida ou 
retratar um problema específico ou etc, tendo de 1 linha até 10 linhas. 

 
PERGUNTAS A SEREM RESPONDIDAS: 

 
1. Qual a importância……... (mínimo de 100 e máximo de 500 palavras); 
 
2. Qual a contribuição…….. (mínimo de 100 e máximo de 500 palavras); 
 
3. Qual a relação com…….. (citar 3 exemplos); 
 
4. Listar fontes consultadas (mínimo de 3 e máximo de 6 – escrever dentro das 
normas da ABNT). 
 

 
---------------------- 
NOTAS: 
ABERTURA (solicitação da tarefa) na aula 1 para ser entregue (tema 1) antes da aula 2; 
FECHAMENTO (leitura e avaliação) na aula 2 para quem entregou no prazo; 
FORA DO PRAZO (recebe 50% da nota – deve constar no Plano de Ensino). 
REPETIÇÃO (sequência) aula 2 para (tema 2) aula 3, aula 3 para (tema 3) aula 4, etc. 
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APÊNDICE C – APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETO 1 
 
 CABEÇALHO                                                                                                                             
 (logomarca da instituição) 
 

AB projeto 1a etapa 
 

DATA DE ENTREGA: Até 48h ANTES da aula 2 (será utilizada para avaliação, 
conforme orientações descritas no plano de ensino da disciplina). 

 
DISCIPLINA:     (nome cadastrado no sistema) 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL:   (número h) 
TURNO:      (M ou V ou N) 
HORÁRIO:      (hora de início às hora de término). 
TURMA:      (nome do curso) 
SEM/ANO:      (1o ou 2o / ano, data - início e término). 
DOCENTE:      (nome) 

             
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETO 

 
Objetivos:   

PRIMEIRO: ler o texto abaixo; 
 SEGUNDO: pesquisar e fazer; 

TERCEIRO: enviar para ….(sistema ou e-mail ou etc). 
Atenção: a tarefa é individual. 

 
A GAMIFICAÇÃO é utilizada para entretenimento (lazer) e treinamento (empresarial), sendo 
incorporada ao ambiente acadêmico como metodologia ativa no desenvolvimento de competências 
pelos estudantes. Durante este semestre o projeto a ser desenvolvido é um JOGO DE TABULEIRO, 
tendo como tema algum tópico da ementa/programa desta disciplina aplicado em ambiente 
específico (casa, empresa, cidade, país, mundo ou outros – você escolhe o tema para GAMIFICAR. 
 

QUESTÕES: 
 

1. Pesquisar metodologias de criação de jogos (mínimo de 100 e máximo de 500 palavras); 
2. Escolher AGORA (no futuro poderá alterar/melhorar): 
a) tema do SEU jogo 
exemplo `administração em equipe`; 
b) problema/contexto que irá retratar 
exemplo `impacto global da administração no efeito estufa`; 
c) objetivo 
exemplo `identificar os resultados da administração nas emissões de carbono`; 
d) público-alvo 
exemplo `investidores, ambientalistas e tomadores de decisão`;    
3. Listar fontes consultadas (mínimo de 3 e máximo de 6 – escrever dentro das normas da ABNT). 

 
 
---------------------- 
NOTAS: 
ABERTURA (solicitação da tarefa) na aula 1 para ser entregue antes da aula 2; 
FECHAMENTO (leitura e avaliação) na aula 2 para quem entregou no prazo; 
FORA DO PRAZO (não será avaliado – deve constar no Plano de Ensino). 
NÃO HÁ REPETIÇÃO, sendo que a cada semana vai ganhando complexidade (VALOR). 
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APÊNDICE D – APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETO 2 
 
 CABEÇALHO                                                                                                                             
 (logomarca da instituição) 
                                                                                             

AB projeto 2a etapa 
 

DATA DE ENTREGA: Até 48h ANTES da aula 3 (será utilizada para avaliação, 
conforme orientações descritas no plano de ensino da disciplina). 

 
DISCIPLINA:     (nome cadastrado no sistema) 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL:   (número h) 
TURNO:      (M ou V ou N) 
HORÁRIO:      (hora de início às hora de término). 
TURMA:      (nome do curso) 
SEM/ANO:      (1o ou 2o / ano, data - início e término). 
DOCENTE:      (nome) 

             
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETO 

 
Objetivos:   

PRIMEIRO: ler o texto abaixo; 
 SEGUNDO: pesquisar e fazer; 

TERCEIRO: enviar para ….(sistema ou e-mail ou etc). 
Atenção: a tarefa é individual. 

 
O projeto a ser desenvolvido é um JOGO DE TABULEIRO, tendo como tema algum tópico da 
ementa/programa desta disciplina aplicado em ambiente específico (casa, empresa, cidade, país, 
mundo ou outros) – você escolhe o tema para GAMIFICAR! O projeto JOGO DE TABULEIRO 
necessita de regras, fato que deverá criar mecanismo de jogabilidade capazes de motivar os 
jogadores! 
 

QUESTÕES: 
 

1. Metodologias para criação de regras – dar 5 exemplos de regras que estejam vinculadas aos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Deverá escolher 5 entre os 17, sendo que cada 
uma das regras poderá estar atrelada a mais de um ODS; 
Exemplo: 
REGRA 1 – o jogador ganhará ponto extra (andar 5 casas no tabuleiro) ao escolher (ou tirar carta) 
alternativa de consumo e/ou produção com produtos que respeitem os aspectos socioambientais  (com 
base nos ODS números 3, 12, 15 e 17); 

 
2. Criar 4 cartas vinculadas a cada uma das regras (4 cartas para a regra 1; 4 cartas para a regra 2;  4 
cartas para a regra 3; 4 cartas para a regra 4;  4 cartas para a regra 5).  A carta deverá ter formato 
retangular, sendo apresentado a frente e o verso da mesma, estando agrupadas em 4 por folha. 

 
3. Listar fontes consultadas (mínimo de 3 e máximo de 6 – escrever dentro das normas da ABNT). 
 
---------------------- 
NOTAS: 
ABERTURA (solicitação da tarefa) na aula 2 para ser entregue antes da aula 3; 
FECHAMENTO (leitura e avaliação) na aula 3 para quem entregou no prazo; 
FORA DO PRAZO (não será avaliado – deve constar no Plano de Ensino). 
NÃO HÁ REPETIÇÃO, sendo que a cada semana vai ganhando complexidade (VALOR). 
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APÊNDICE E – APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETO 3 
 
 CABEÇALHO                                                                                                                             
 (logomarca da instituição) 

AB projeto 3a etapa 
 

DATA DE ENTREGA: Até 48h ANTES da aula 4 (será utilizada para avaliação, 
conforme orientações descritas no plano de ensino da disciplina). 

 
DISCIPLINA:     (nome cadastrado no sistema) 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL:   (número h) 
TURNO:      (M ou V ou N) 
HORÁRIO:      (hora de início às hora de término). 
TURMA:      (nome do curso) 
SEM/ANO:      (1o ou 2o / ano, data - início e término). 
DOCENTE:      (nome) 

             
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETO 

Objetivos:   
PRIMEIRO: ler o texto abaixo; 
 SEGUNDO: pesquisar e fazer; 

TERCEIRO: enviar para ….(sistema ou e-mail ou etc). 
Atenção: a tarefa é em EQUIPE (máximo de 3). 

 
Em AB projeto 1 e 2 foram entregues - INDIVIDUALMENTE – propostas para o projeto a ser 
desenvolvido (JOGO DE TABULEIRO), tendo como tema algum tópico da ementa/programa desta 
disciplina aplicado em ambiente específico (casa, empresa, cidade, país, mundo ou outros). Você 
JÁ havia escolhido INDIVIDUALMENTE o tema para GAMIFICAR, mas AGORA irá trabalhar em 
EQUIPE, sendo necessário definir qual será a escolha da equipe (poderá ser algum já entregue 
pelos membros da própria equipe ou outro totalmente diferente dos entregues anteriormente)! 

 
QUESTÕES: 

 
1. Nome dos membros da equipe (até 3). 
2. Escolher (no futuro poderá alterar/melhorar): 
a) tema do SEU jogo  - exemplo `gargalo logístico`; 
b) problema/contexto que irá retratar  - exemplo `filas para receber atendimento`; 
c) objetivo - exemplo `avaliar as causas que provocam – o efeito – fila de espera`; 
d) público-alvo - exemplo `gestores da cadeia de suprimentos, supervisores e coordenadores logísticos`;   
3. Criar regras – dar 5 exemplos de regras que estejam vinculadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável  (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) - deverá escolher 5 entre os 17 -, sendo que 
UMA regra poderá estar atrelada a mais de um ODS; 
4. Criar 4 cartas vinculadas a cada uma das regras (4 cartas para a regra 1; 4 cartas para a regra 2;  4 
cartas para a regra 3; 4 cartas para a regra 4;  4 cartas para a regra 5).  A carta deverá ter formato 
retangular, sendo apresentado a frente e o verso da mesma, estando agrupadas em 4 por folha. 
5. Nome do jogo (agora escrever apenas o nome, mas no futuro irá criar uma logomarca). 
6. Listar fontes consultadas (mínimo de 3 e máximo de 6 – escrever dentro das normas da ABNT). 
 
---------------------- 
NOTAS: 
ABERTURA (solicitação da tarefa) na aula 3 para ser entregue antes da aula 4; 
FECHAMENTO (leitura e avaliação) na aula 4 para quem entregou no prazo; 
FORA DO PRAZO (não será avaliado – deve constar no Plano de Ensino). 
NÃO HÁ REPETIÇÃO, sendo a cada semana vai ganhando complexidade (VALOR). 
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APÊNDICE F – APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETO 4 
 
 CABEÇALHO                                                                                                                             
 (logomarca da instituição) 

AB projeto 4a etapa 
 

DATA DE ENTREGA: Até 48h ANTES da aula 5 (será utilizada para avaliação, 
conforme orientações descritas no plano de ensino da disciplina). 

 
DISCIPLINA:     (nome cadastrado no sistema) 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL:   (número h) 
TURNO:      (M ou V ou N) 
HORÁRIO:      (hora de início às hora de término). 
TURMA:      (nome do curso) 
SEM/ANO:      (1o ou 2o / ano, data - início e término). 
DOCENTE:      (nome) 

             
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETO 

 
Objetivos:   

PRIMEIRO: ler o texto abaixo; 
 SEGUNDO: elaborar tabuleiro do jogo; 

TERCEIRO: enviar arquivo pdf (1 por equipe) por e-mail). 
Atenção: 

a tarefa é em EQUIPE (máximo de 3). 
 

TABULEIRO 
(apenas digital): 

 
1. colorido (respeitar os direitos autorais – não copiar); 

 
2. número de casas (espaços) com mínimo de 40 e máximo de 80; 

 
3. logomarca (NOME + FIGURA) deverá estar dentro do tabuleiro; 

  
ATENÇÃO: 

    
* NÃO identificar os MEMBROS da equipe (dentro do desenho); 
 
* Salvar o nome do arquivo com o NÚMERO atribuído ao SEU projeto (solicite ao 
professor); 
 
* Entregar - por e-mail - APENAS um por equipe; 
 
 
---------------------- 
NOTAS: 
ABERTURA (solicitação da tarefa) na aula 3 para ser entregue antes da aula 4; 
FECHAMENTO (leitura e avaliação) na aula 4 para quem entregou no prazo; 
FORA DO PRAZO (não será avaliado – deve constar no Plano de Ensino). 
NÃO HÁ REPETIÇÃO, sendo a cada semana vai ganhando complexidade (VALOR). 
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APÊNDICE G – APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETO 5 
 
 CABEÇALHO                                                                                                                             
 (logomarca da instituição) 

AB projeto 5a etapa 
 

DATA DE ENTREGA: Até 48h ANTES da aula 6 (será utilizada para avaliação, 
conforme orientações descritas no plano de ensino da disciplina). 

 
DISCIPLINA:     (nome cadastrado no sistema) 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL:   (número h) 
TURNO:      (M ou V ou N) 
HORÁRIO:      (hora de início às hora de término). 
TURMA:      (nome do curso) 
SEM/ANO:      (1o ou 2o / ano, data - início e término). 
DOCENTE:      (nome) 

             
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETO 

Objetivos:   
PRIMEIRO: ler o texto abaixo; 

 SEGUNDO: finalizar seu projeto (JOGO DE TABULEIRO); 
TERCEIRO: enviar pdf por e-mail; 

 
Recomendações:   

  
A) o arquivo deverá apresentar: 
1a parte – regras numeradas (páginas iniciais – mínimo de 15 e máximo de 30); 
 
2a parte  – cartas (apresentar a frente e o verso no formato retangular, com desenho e 
texto – mínimo de 40 e máximo de 80); As cartas devem estar agrupadas (4 cartas por 
página) a partir da 2a página.    
 
3a parte – tabuleiro COM casas numeradas (última página – sozinho). A logomarca 
(nome/desenho) deverá estar dentro do tabuleiro.  

 
Atenção: 

    SALVAR O ARQUIVO com o número atribuído para SEU projeto! 
         (regras + cartas + tabuleiro = TUDO em 1 arquivo) 

NÃO IDENTIFICAR OS AUTORES 
(nada antes das regras)! 

 
B) entregar - por e-mail - APENAS um arquivo pdf (1 por equipe); 
     
C) posteriormente, o mesmo será postado professor (1a avaliação dos pares); 
 
---------------------- 
NOTAS: 
ABERTURA (solicitação da tarefa) na aula 5 para ser entregue antes da aula 6; 
FECHAMENTO (recebimento) na aula 6 para quem entregou no prazo; 
FORA DO PRAZO (não será avaliado – deve constar no Plano de Ensino). 
NÃO HÁ REPETIÇÃO, sendo a cada semana vai ganhando complexidade (VALOR). 
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APÊNDICE H – APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETO 6 
 
 CABEÇALHO                                                                                                                             
 (logomarca da instituição) 

AB projeto 6a etapa 
 

DATA DE ENTREGA: durante a aula 6 (será utilizada para avaliação, conforme 
orientações descritas no plano de ensino da disciplina). 

 
DISCIPLINA:     (nome cadastrado no sistema) 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL:   (número h) 
TURNO:      (M ou V ou N) 
HORÁRIO:      (hora de início às hora de término). 
TURMA:      (nome do curso) 
SEM/ANO:      (1o ou 2o / ano, data - início e término). 
DOCENTE:      (nome) 

             
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETO 

Objetivos:   
PRIMEIRO: ler o texto abaixo; 

 SEGUNDO: avaliar os projetos (JOGO DE TABULEIRO) com roteiro padrão; 
TERCEIRO: entregar formulário (presencial ou pdf por e-mail); 

 
 ORIENTAÇÕES para AVALIAÇÃO dos Projetos 

 
1) AVALIAÇÃO é uma tarefa INDIVIDUAL (apenas no horário da aula) – vale nota (vide Plano de Ensino); 
2) AVALIAÇÃO com Roteiro Padrão (segue abaixo, basta marcar X, não será considerado nenhum outro 
formato de resposta); 
3) AVALIAÇÃO dos projetos previamente entregues (LER CADA UM dos projetos, depois responder e 
entregar); 
4) No projeto de SUA autoria (da equipe) deverá escrever MEU PROJETO e entregar (NÃO avaliar); 
5) AVALIAÇÃO realizada pelos pares (colegas) não afeta a SUA nota acadêmica (dos autores), sendo que a 
entrega na data já confere nota máxima (para os autores) na respectiva tarefa AB projeto 5; 
6) ENTREGA do Projeto (data marcada antes da AVALIAÇÃO) é uma tarefa da EQUIPE – projetos não 
entregues perdem nota da tarefa AB projeto 5, MAS seus autores devem avaliar (AULA 6) os demais 
projetos (vale nota individual). 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           
  AVALIAÇÃO DO PROJETO NÚMERO: 

(  ?  ) ou ( MEU PROJETO ) 
 
 1. O PROJETO possui visão sistêmica (problema, solução e outros); 
 (  ) totalmente   (  ) parcialmente   (  ) nenhuma 
 2. O PROJETO oferece praticidade (facilidade para compreender e utilizar); 
 (  ) totalmente   (  ) parcialmente   (  ) nenhuma 
 3. A ideia está completamente apresentada no PROJETO (regras, cartas e tabuleiro); 
 (  ) totalmente   (  ) parcialmente   (  ) não 
 4. O PROJETO apresenta alguma inovação (desenhos, formato, cores, nome e etc); 
 (  ) totalmente   (  ) parcialmente   (  ) nenhuma 
 5. Existe harmonia entre o PROJETO e o mercado (aplicabilidade, empatia e etc); 
 (  ) total   (  ) parcial   (  ) nenhuma 
 6. Os fundamentos teóricos estão intrínsecos no PROJETO (teoria, conceitos e etc); 
 (  ) total   (  ) parcial   (  ) não 
 7. O PROJETO apresenta algum ineditismo (raridade, revelação e etc); 
 (  ) total   (  ) parcial   (  ) nenhum 
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APÊNDICE I – APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETO 7 
 
 CABEÇALHO                                                                                                                             
 (logomarca da instituição) 

AB projeto 7a etapa 
 

DATA DE ENTREGA:  Até 48h ANTES da aula 7 (será utilizada para avaliação, 
conforme orientações descritas no plano de ensino da disciplina). 

 
DISCIPLINA:     (nome cadastrado no sistema) 
CARGA HORÁRIA SEMESTRAL:   (número h) 
TURNO:      (M ou V ou N) 
HORÁRIO:      (hora de início às hora de término). 
TURMA:      (nome do curso) 
SEM/ANO:      (1o ou 2o / ano, data - início e término). 
DOCENTE:      (nome) 

             
APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETO 

Objetivos:   
PRIMEIRO: analisar SEU projeto. 

 SEGUNDO: redigir um FOLDER conforme modelo (vide exemplo);                                                                        
TERCEIRO: entregar FOLDER (presencial ou pdf por e-mail); 

 
O folder é instrumento de divulgação (poderá ser utilizando como instrumento de 
comunicação), permitindo ao leitor (formadores de opinião, parentes, amigos e etc) 
conhecer as potencialidades do seu projeto.  Agora é hora de elaborar um folder 
que possa apresentar seu projeto (JOGO DE TABULEIRO). 

 
ATENÇÃO: 

 
1) seguir o exemplo (vide); LOGOMARCA é padrão (inserir seu desenho DENTRO do aro). 

 
2) digitar conforme modelo (respeitar os espaços e fontes); Seguir exemplo (vide). 

 
3) salvar o arquivo com número atribuído ao seu projeto (caso não tenha, solicite) 

 
4) enviar pdf por e-mail (1 por equipe). Escrever no ASSUNTO: número do SEU projeto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
NOTAS: 
ABERTURA (solicitação da tarefa) na aula 6 para ser entregue antes da aula 7; 
FECHAMENTO (recebimento) na aula 7 para quem entregou no prazo; 
FORA DO PRAZO (não será avaliado – deve constar no Plano de Ensino). 
NÃO HÁ REPETIÇÃO, sendo a cada semana vai ganhando complexidade (VALOR). 
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APÊNDICE K – MODELO DE FOLDER 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------- 
NOTAS: 
FORMATAR paisagem; 
EXTERNO contracapa (coluna da esquerda) e capa (coluna da direita), após imprimir e dobrar a capa ficará 
em primeiro lugar aos olhos do leitor; 
INTERNO tabuleiro (usar todo o espaço). 
SOFTWARE não há necessidade de nenhum especial, basta usar os recursos do editor de texto (inserir 
caixa de texto, agrupar figuras, duas colunas e etc). 
 

 
Cabeçalho (logo da instituição) 

  
Identificação 

Projeto: 
Curso: 
Disciplina: 
Professor(a): 
Nome do Jogo:                               
 ======================================= 

Apresentação 
  

Objetivos do jogo: 
 
 Tema\área do jogo: 
 
 Público alvo: 
 
 Aprendizagem oferecida pelo jogo: 

 
AUTORES DO PROJETO 

 
NOME 

E-MAIL 
 

NOME  
E-MAIL 

 
 
 
 
 
 

LOGOMARCA 
NOME/FIGURA 

 
 
 

 
Cabeçalho (logo da instituição) 

 
 

TABULEIRO 
(saída e chegada com mínimo de 40 casas numeradas) 

 
 
 
 
 
 
 

LOGOMARCA 
NOME/FIGURA 
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APÊNDICE L – MODELO DE ARTIGO 
 

Título (centralizado, negrito em fonte 24) 

Subtítulo (centralizado, negrito em fonte 18) 
 

Nome e sobrenome do autor(a) 1 (fonte 10) 
Instituição, Cidade, País (fonte 10) 

e-mail (fonte 10) 
 

Nome e sobrenome do autor(a) 2 (fonte 10) 
Instituição, Cidade, País (fonte 10) 

e-mail (fonte 10) 

Resumo (centralizado, negrito em fonte 10) 

Texto (justificado, fonte 10, mínimo de 5 linhas e máximo de 15) 
 

Palavras-chave (esquerda, negrito em fonte 10): (5 palavras separadas por vírgula, sem negrito) 
 
 
1. Introdução (negrito em fonte 14) 
Texto 
(justificado, fonte 10, mínimo de 15 linhas e máximo de 30) 

 
2. Objetivos (negrito em fonte 14) 
Texto 
(justificado, fonte 10, mínimo de 5 linhas e máximo de 15) 
 
3. Metodologia (negrito em fonte 14) 
Texto 
(justificado, fonte 10, mínimo de 5 linhas e máximo de 15) 
 
4. Resultados (negrito em fonte 14) 
Texto 
(justificado, fonte 10, mínimo de 20 linhas e máximo de 40. Inserir gráfico ou figura com 
detalhamento no texto) 
 
5. Conclusão (negrito em fonte 14) 
Texto 
(justificado, fonte 10, mínimo de 5 linhas e máximo de 15) 
 
Referências (negrito em fonte 14) 
Citação conforme norma 6023 da ABNT 
(justificado, fonte 10, mínimo de 3 e máximo de 10) 
 
Apêndice A – Tabuleiro do Jogo (negrito em fonte 14) 
Tabuleiro do Jogo 
(colar a figura usando todo o espaço da página, apenas uma página)          
 
---------------------- 
* NOTA: normas 6022, 6023 e 14724 da ABNT. 
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APÊNDICE M – ROTEIRO ESTRUTURADO PARA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 
                                        

CURSO – DISCIPLINA                                                                
DISCENTE (avaliador)                                                                                                        

FORMULÁRIO PADRÃO PARA AVALIAÇÃO 
1.  O PROJETO possui visão sistêmica (necessidade, utilidade e outros)? 

PROJETOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
total            
parcial            
nenhuma            
 
                          2. O projeto oferece praticidade (facilidade para compreender e decidir a compra)? 

PROJETOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
total            
parcial            
nenhuma               
 

3. A ideia está completamente apresentada no PROJETO (começo, meio e fim)? 
PROJETOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

total            
parcial            
nenhuma               
 

4. O PROJETO é inovador (apresenta nova forma de aplicação)? 
PROJETOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

total            
parcial            
nenhuma               
 

5. O PROJETO apresenta harmonia entre os elementos (aspectos sociais, culturais, ambientais e etc)? 
PROJETOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

total            
parcial            
nenhuma               
 
 
NOTAS: 
* FORMATAR o texto (aqui está com 5 questões, mas poderá ser ajustada, conforme o interesse); 
* OFERECER facilidades, neste exemplo basta marcar um X (escolhendo APENAS uma das 3 alternativas); 
* NÚMERO para identificar cada um dos projetos (aqui está de 1 a 11 como exemplo); 
* AVALIAÇÃO em dia e horário previamente informado (constar no Plano de Ensino). 
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APÊNDICE N – TABULAÇÃO DOS DADOS DA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 
                                                                                                                                        

CURSO – DISCIPLINA                                                                
AVALIAÇÃO REALIZADA (DATA)                                                                  

TABULAÇÃO DOS DADOS 
                                                                                                   

1.  O PROJETO possui visão sistêmica (necessidade, utilidade e outros)? 

PROJETOS 1 2 3  
 
 
 

total 6 15 11 

parcial 14 10 8 

nenhuma 5 0 6 

       TOTAL 25 25 25 
                                                                                                                                             

2. O projeto oferece praticidade (facilidade para compreender e decidir a compra)? 
PROJETOS 1 2 3  

 
 
 

total 5 18 10 
parcial 18 7 9 

nenhuma 2 0 7 
        25 25 25 

 
3. A ideia está completamente apresentada no PROJETO (começo, meio e fim)? 

PROJETOS 1 2 3  
 
 
 

total 0 21 13 
parcial 18 4 9 

nenhuma 7 0 3 
        25 25 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS: 
* FORMATAR o texto (aqui está com 3 questões, mas poderá ser ajustada, conforme o interesse); 
* OFERECER facilidades para marcação da resposta, neste exemplo basta marcar um X (escolhendo    
APENAS uma das 3 alternativas), sendo recomendado evitar as questões abertas (sem alternativas de  
respostas), pois haverá enorme dificuldades para tabulação; 
* NÚMERO para identificar cada um dos projetos (aqui está de 1 a 3 como exemplo). 
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APÊNDICE O – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 
                                                                       

CURSO – DISCIPLINA                                                                
AVALIAÇÃO REALIZADA (DATA)                                                                  

TABULAÇÃO DOS DADOS 
                                                                                                   

1.  O PROJETO possui visão sistêmica (necessidade, utilidade e outros)? 

PROJETOS 1 2 3  
 
 total 24% 60% 44% 

parcial 56% 40% 32% 

nenhuma 20% 0% 24% 

       TOTAL 100% 100% 100% 

                                                                                                                                             
2. O projeto oferece praticidade (facilidade para compreender e decidir a compra)? 

PROJETOS 1 2 3  
 
 
 

total 20% 72% 38% 
parcial 72% 28% 35% 

nenhuma 8% 0% 27% 
        100% 100% 100% 

 
3. A ideia está completamente apresentada no PROJETO (começo, meio e fim)? 

PROJETOS 1 2 3  
 
 
 

total 0% 84% 52% 
parcial 72% 16% 36% 

nenhuma 28% 0% 12% 
        100% 100% 100% 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS: 
* FORMATAR o texto com %; 
* PLANILHA eletrônica ira facilitar a tabulação, bem como poderá utilizar fórmulas matemáticas. 
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APÊNDICE P – ROTEIRO ESTRUTURADO PARA AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS 
  
 

ARTIGO 
(usar o título/autores caso deseje que o mesmo seja identificado 

ou 
usar número caso deseje avaliação cega) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
 
 

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                            
 

NOTAS: 
* FORMATAR o texto (aqui está com 3 questões, mas poderá ser ajustada, conforme o interesse); 
* OFERECER facilidades, neste exemplo basta marcar um X (escolhendo APENAS uma alternativa entre os 
números de 1 até 10); 
* IDENTIFICAÇÃO de autoria do artigo é opcional; 
* AVALIAÇÃO em dia e horário previamente informado (constar no Plano de Ensino). 
 

 
3. RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 
Considera que os resultados possibilitam ampliar o conhecimento: 

 
MENOR NOTA                    MAIOR NOTA 
(  ) 1   (  ) 2   (  ) 3   (  ) 4   (  ) 5   (  ) 6   (  ) 7   (  ) 8   (  ) 9   (  ) 10 

 
Não                           Parcialmente          Totalmente 

 

 
2. COMPREENSÃO DO TEXTO 

 
Considera possível compreender o texto: 

 
MENOR NOTA                    MAIOR NOTA 
(  ) 1   (  ) 2   (  ) 3   (  ) 4   (  ) 5   (  ) 6   (  ) 7   (  ) 8   (  ) 9   (  ) 10 

 
Confuso                      Parcialmente          Totalmente 

                                         Compreensível           Compreensível     

 
1. INEDITISMO DO TEMA 

 
Considera o tema: 

 
MENOR NOTA                    MAIOR NOTA 
(  ) 1   (  ) 2   (  ) 3   (  ) 4   (  ) 5   (  ) 6   (  ) 7   (  ) 8   (  ) 9   (  ) 10 

 
Excessivamente                  Pouco                   Inédito 

            Estudado                     Estudado      
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APÊNDICE Q – PLANILHA PARA LANÇAMENTO DAS NOTAS / MODELO 
                                                                                                  

DISCIPLINA (escreva o nome) 

ESTUDANTE (escreva o nome) 

ATENÇÃO: sistema de avaliação, atividades, pontuação, cronograma e outros constam no Plano de Ensino! 
 

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS - (  ? % DA NOTA). ?  %  
1  sim  fora  não                  
2  sim  fora  não                 
3  sim  fora  não              
4  sim  fora  não    
5  sim  fora  não    
                   

Legenda: a) 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem as tarefas realizadas;  b) sim representa que a tarefa foi entregue 
na data, fora representa que a tarefa foi entregue fora da data, e não representa que a tarefa não foi 

entregue, sendo que as tarefas entregues fora da data recebem no máximo 50% da nota.                                                                              
 

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS - (  ? % DA NOTA). ?  %  
1  sim  fora  não            
2  sim  fora  não           
3  sim  fora  não             
4  sim  fora  não                   
5  sim  fora  não    
                

Legenda: a) 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem as tarefas realizadas;  b) sim representa que a tarefa foi entregue 
na data, fora representa que a tarefa foi entregue fora da data, e não representa que a tarefa não foi 

entregue, sendo que as tarefas entregues fora da data NÃO recebem nota.                                                                              
 

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS - (  ? % DA NOTA). ?  %  
1  Sim, avalie com roteiro padrão!  Não usei roteiro ou 

não participei! 
 
    

 

2  Sim, avalie com roteiro padrão!  Não usei roteiro ou 
não participei! 

 
          

 

       
Legenda: a) 1 corresponde a 1a avaliação e 2 corresponde a 2a avaliação (número de avaliações é uma 
escolha docente, sendo no mínimo uma);  b) o dia das avaliações deve ser previamente agendada;  c) 

utilizar um roteiro padrão (informar que não serão aceitos nenhum outro). 
 

PROVA - (  ? % DA NOTA). ?  %  
Nota da prova                      

Legenda: a data para aplicação da prova deverá constar no Plano de Ensino, bem como a data para sua 
devolução corrigida. Recomendável constar da data para solicitação de revisão.                                               

 
                                                                                                          

NOTA  FINAL ?  %  
Nota 1 AB problemas + 

Avaliação dos projetos 
                  

Nota 2 AB projetos + 
Prova 
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APÊNDICE R – PLANILHA PARA LANÇAMENTO DAS NOTAS / EXEMPLO 
                                                                                                  

DISCIPLINA (escreva o nome) 

ESTUDANTE (escreva o nome) 

ATENÇÃO: sistema de avaliação, atividades, pontuação, cronograma e outros constam no Plano de Ensino! 
 

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS - ( 25% DA NOTA). 25% 2,5 
1 1 sim 0 fora 0 não 1 0,2 0,5 
2 0 sim 0 fora 1 não 0 0 0 
3 0 sim 1 fora 0 não 0,5 0,1 0,25 
4 0 sim 1 fora 0 não 0,5 0,1 0,25 
5 0 sim 0 fora 1 não 0 0 0 
 1  2  1   0,4 1 

Legenda: a) 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem as tarefas realizadas;  b) sim representa que a tarefa foi entregue 
na data, fora representa que a tarefa foi entregue fora da data, e não representa que a tarefa não foi 

entregue, sendo que as tarefas entregues fora da data recebem no máximo 50% da nota.                                                                              
 

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS - (  25% DA NOTA). 25% 2,5 
1 0 sim 0 fora 1 não 0 0 0 
2 0 sim 0 fora 1 não 0 0 0 
3 1 sim 0 fora 0 não 1 0,2 0,5 
4 1 sim 0 fora 0 não 1 0,2 0,5 
5 1 sim 0 fora 0 não 1 0,2 0,5 
 3  0  2   0,6 1,5 

Legenda: a) 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem as tarefas realizadas;  b) sim representa que a tarefa foi entregue 
na data, fora representa que a tarefa foi entregue fora da data, e não representa que a tarefa não foi 

entregue, sendo que as tarefas entregues fora da data NÃO recebem nota.                                                                              
 

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS - ( 20% DA NOTA). 20% 2,0 
1  

1 
Sim, avalie com roteiro padrão!  

0 
Não usei roteiro ou 

não participei! 
 

  50% 
 

1,0 
2  

0 
Sim, avalie com roteiro padrão!  

1 
Não usei roteiro ou 

não participei! 
 

   0%        
 

0,0 
 1  1  0,5 1 

Legenda: a) 1 corresponde a 1a avaliação e 2 corresponde a 2a avaliação (número de avaliações é uma 
escolha docente, sendo no mínimo uma);  b) o dia das avaliações deve ser previamente agendada;  c) 

utilizar um roteiro padrão (informar que não serão aceitos nenhum outro). 
 

PROVA - ( 30% DA NOTA). 30% 3,0 
A nota da prova foi 7,0 em 10,0, 

sendo que constou valor individual de cada questão. 
0,7 2,1 

Legenda: a data para aplicação da prova deverá constar no Plano de Ensino, bem como a data para sua 
devolução corrigida. Recomendável constar da data para solicitação de revisão.                                               

                                                                                                          
 

NOTA  FINAL Total 
Nota 1 AB problemas + 

Avaliação dos projetos 
1,0 + 1,0  =  2,0  

5,6             
Nota 2 AB projetos + 

Prova 
1,5 + 2,1 =  3,6 
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ANEXO A – 17 OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU    

 Fonte: https://brasil.un.org 
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SOBRE O AUTOR
MARCOS LEMOS AFONSO possui MBA em Design Thinking, 

além dos títulos acadêmicos de bacharelado em Administração e 
Engenharia, especialista em Docência, MBA em Logística, mestrado em 
Administração e doutorado em Ciências Empresariais. Mas, considera 
que a fonte de maior conhecimento (e prazer na investigação) foi 
iniciada em 2015, na sala 7, no Bloco A da Escola de Engenharia Elétrica, 
Mecânica e Computação (EMC), da Universidade Federal de Goiás 
(UFG). Nesta sala (7) passou a conviver com profissionais (professores 
pesquisadores) brilhantes, fato que foi (é) um elixir da juventude 
para continuar sua aprendizagem. Somente agora, depois de 7 anos 
de convivência na sala 7, sendo que mesmo no período pandêmico 
(2020 e 2021) a convivência nunca parou, continuou virtualmente e/
ou em pensamentos. Neste momento está – ainda mais – apaixonado 
pela experiência no ensino, iniciada como instrutor de treinamento 
empresarial em 1992. A participação na criação do MBA em Design 
Thinking e Inovação, ofertado pela EMC/UFG, na modalidade de 
EaD, com 100% de Metodologias Ativas, foi momento de realização, 
pois fazer parte de uma equipe espetacular e oferecer – aos aprendizes 
– um curso capaz de promover a criatividade, inovação e invenção 
(com titulação) é algo maravilhoso. Além da sala 7 – seus integrantes 
já foram mencionados – é necessário destacar os coordenadores do 
curso de Engenharia Elétrica – onde estou em exercício funcional, 
bem como, os diretores da EMC, um após o outro, são exemplos 
de enorme profissionalismo, incluindo o elevado engajamento dos 
técnicos, fato que a somatória de todos estes atributos proporciona 
grande harmonia no ambiente profissional. Este ambiente favorece a 
aprendizagem, possibilitando aos discentes realizarem ações muito 
além de suas obrigações imposta no currículo escolas, fato que suas 
unidades, exclusivamente discente (agremiações, ligas, diretórios, 
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empresa júnior e outras) são fundamentais na formação da excelência 
profissional, motivo de muito orgulho e ensinamentos para toda a 
comunidade acadêmica, dentro e fora da EMC. Escrever este livro foi 
momento de muita alegria e gratidão aos docentes, discentes e técnicos 
que estavam (e estão) em permanente conexão de saberes. Apesar do 
sentimento de querer continuar escrevendo (revelando) é necessário 
finalizar, para registrar que neste momento de sua vida, nunca esteve 
(antes) num ambiente de trabalho onde tivesse tamanho prazer para 
pesquisar, fato que novos achados serão compartilhados (em novos 
livros).
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““FFiinnaallmmeennttee,, 

o design insiste para 

que nos preparemos para repetir 

nosso caminho para a solução. 

Assim, os gestores que pensam como 

designers podem se ver como aprendizes. 

A maioria dos gestores aprende uma 
metodologia direta e linear 

de solução de problemas: 

definir o problema, identificar várias soluções, 
analisar cada uma delas 

e escolher uma a certa. 

Os designers não são assim 

tão impacientes ou otimistas. 

Eles compreendem que uma 

invenção bem-sucedida requer 

experimentação e que a empatia 

é uma conquista difícil. 

Portanto, 

aa  ttaarreeffaa  éé  aapprreennddeerr..”” 

 

(LIEDTKA e OGILVIE: 2015, p. 8). 
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Chegamos ao 
FIM 

desta 1a edição! 

 
Mas é o começo da 2a edição, 

pois irei destacar um programa  líder de 
audiência (no seu horário) na  TV aberta no 

Brasil. Ele tem elevada interação com os 
telespectadores, com conexão de saberes de 
professores e pesquisadores, além de tratar 
de temas da realidade - problemas reais. 
Seria este (já adivinhou o programa?!) 

o maior exemplo (sala de aula) 
de EaD  (acesso imediato e gratuito) 

com Design Thinking 
em números de aprendizes 

no Brasil? 
 

Mande suas críticas e/ou sugestões para: 
afonso_ml@uol.com.br 

 

MUITO OBRIGADO! 
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Av. Governador José Malcher, nº 153, Sala 12, 
Nazaré, Belém-PA, CEP 66035065

 DESIGN THINKING COM GAMIFICAÇÃO: 
METODOLOGIAS ATIVAS NA EDUCAÇÃO

Neste livro, Design Thinking com gamificação: metodologias 
ativas na educação, encontrará ambiente fértil para incentivar 
a diversidade de pensamento. Mas haverá um começo 
(ideias), meio (jornada do usuário) e fim (protótipo), desta 
forma, existe um padrão, mas com total liberdade para criar 
e/ou inovar. COM gamificação, pois o protótipo – neste 
caso específico – será um Jogo de Tabuleiro, independente 
do tema escolhido, pois tudo poderá ser gamificado na 
busca de contribuir para melhorar a educação. O foco está 
no aumento da eficiência na aprendizagem, inclusive com 
práticas mais agradáveis e atrativas, no caso específico em 
ambiente lúdico. Aqui, encontrará um Plano de Ensino 
como modelo, havendo tarefas elaboradas com exemplos 
de Aprendizagem Baseada em Problemas e Aprendizagem 
Baseada em Projetos (todas as etapas), basta aplicar. A 
utilização de Metodologias Ativas é uma estratégia para 
evitar a evasão escolar, seja no presencial como no remoto, ou 
seja, é urgente para garantir a sobrevivência da instituição de 
ensino. O Design Thinking possibilitará aplicar – na prática 
– a teoria no formato de projetos (vinculados a realidade), 
permitindo aos aprendizes (docentes e discentes) utilizarem 
todo o seu potencial criativo, inclusive com desenvolvimento 
de ações concretas no contexto de sua comunidade.


