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STEAM na Educação em Ciências e Matemática: uma análise dos 
principais estudos sobre a abordagem 

Bruno Diniz Faria Rezende 
Karly Barbosa Alvarenga 

 

Resumo: Este estudo é um recorte de um mais amplo que investiga a relação entre a abordagem: Ciência, 
Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, normalmente encontrada como STEAM e o ensino de ciências 
e matemática. Aqui o objetivo principal é apresentar um mapeamento e uma discussão acerca dessa 
temática. Ele destaca 19 dissertações, duas teses e 36 artigos científicos, com datas entre 2014 a 2022, 
encontrados no portal de periódicos e no catálogo de teses e dissertações da Capes. Os resultados revelam 
a necessidade de mais investigações brasileiras e ressaltam a importância de aprofundamento 
epistemológico e crítico sobre essa abordagem. Além disso, enfatiza a importância da interdisciplinaridade 
e aponta para a necessidade de democratizar o acesso à STEAM em escolas públicas, em especial as de 
periferia, usando materiais reaproveitáveis e de baixo custo, democratizando a abordagem. 

Palavras-Chave: Abordagem STEAM. Democratização do acesso à educação. Interdisciplinaridade. 
Educação em Ciências e Matemática. 

 

STEAM in Science and Mathematics Education: an 
analysis of the main studies on the approach 

Abstract: This master's study investigates the relationship between the STEAM 
approach and the teaching of science and mathematics. The main objective is to 
understand how the implementation of this approach can increase student 
engagement and enhance performance in scientific and mathematical subjects. 
This literature review serves as the initial part of the research and highlights 19 
relevant dissertations, two theses, and 36 scientific articles. It reveals the need for 
more Brazilian production on the subject and emphasizes the importance of 
epistemological deepening in future research. Furthermore, it underscores the 
significance of interdisciplinarity and advocates for democratizing access to 
STEAM in public schools, especially those in the outskirts, utilizing reusable and 

low-cost materials, thereby democratizing the approach. 

Keywords: STEAM Approach. Democratization of access to education. 
Interdisciplinarity. Science and Mathematics Education. 

 

STEAM en la Educación en Ciencias y Matemáticas: un análisis de 
los principales estudios sobre el enfoque 

Resumen: Este estudio de maestría investiga la relación entre el enfoque STEAM y la enseñanza de 
ciencias y matemáticas. El objetivo principal es comprender cómo la implementación de este enfoque puede 
aumentar la participación de los estudiantes y mejorar el rendimiento en las disciplinas científicas y 
matemáticas. Esta revisión bibliográfica es parte del inicio de la investigación y destaca 19 tesis, dos 
disertaciones y 36 artículos científicos relevantes. Revela la necesidad de más producción brasileña sobre 
el tema y enfatiza la importancia del desarrollo epistemológico en futuras investigaciones. Además, subraya 
la importancia de la interdisciplinariedad y señala la necesidad de democratizar el acceso a STEAM en las 
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escuelas públicas, especialmente las de la periferia, utilizando materiales reutilizables y de bajo costo, 
democratizando así el enfoque. 

Palabras-clave: Enfoque STEAM. Democratización del acceso a la educación. Interdisciplinariedad. 
Educación en Ciencias y Matemáticas. 

 

1. Introdução 

Este trabalho integra uma pesquisa de mestrado cujo objetivo principal é mapear e discutir 

a literatura existente sobre a abordagem STEAM (Science, Technology, Engenearing, Arts and 

Mathmatics) no campo da educação em ciências e matemática, abordando algumas lacunas 

encontradas acerca da temática no que diz respeito à sua adaptação para escolas periféricas e à 

forma em que a matemática é discutida. Como destaca Gil (2000, p. 50), “a principal vantagem da 

pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”, logo, o 

direcionamento para uma pesquisa mais específica surge desta primeira etapa que é o foco deste 

estudo. 

Em virtude da disseminação dessa abordagem nas escolas, frequentemente tratada como 

uma metodologia ativa e devido a sua interdisciplinaridade e importância para o campo da 

educação (BACICH; HOLANDA, 2020), torna-se necessário compreender as discussões 

promovidas pela comunidade acadêmica. Essa disseminação da abordagem, seja em aspectos 

metodológicos de ensino ou, por vezes, de produto, restringe suas possibilidades, uma vez que a 

STEAM não está vinculada a uma ferramenta específica ou apenas a uma metodologia isolada, 

ao contrário, ela constitui uma abordagem destinada a lidar com os saberes escolares. Portanto, 

trabalhar com essa abordagem em sala de aula implica em utilizar as dimensões do conhecimento 

científico em sua plenitude, englobando aspectos conceituais, procedimentais, atitudinais e 

factuais do fazer e do saber científico (ZABALA, 2010). 

 Ao olharmos para esse tema no Brasil, percebe-se que emerge a partir do movimento 

maker na década de 2010, constituindo-se como uma proposta interdisciplinar entre as áreas de 

ciência, tecnologia, engenharia, matemática e, posteriormente, as artes (BACICH; HOLANDA, 

2020). Isso se dá por meio da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), conforme mencionado 

por outros autores, como resposta à necessidade de aprimorar o processo de ensino e 

aprendizagem de matemática e ciências (JUNIOR, 2019). Desta forma, essa abordagem se 

apresenta como uma alternativa integradora entre os conceitos epistemológicos e a vida cotidiana. 
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. Além disso, no Brasil ela tem se difundido apoiada pelo mercado de trabalho em uma 

perspectiva formativa interdisciplinar, carregada por uma visão mercadológica da formação dos 

indivíduos (GAVAZZI, 2020). Nesse contexto, observa-se a disseminação de kits de robótica e 

manuais STEAM nas escolas do país, conferindo destaque aos aspectos mercadológicos e 

fortalecendo a formação dos indivíduos para o mundo laboral, em consonância com uma visão 

neoliberal (GAVAZZI, 2020). 

Uma outra perspectiva em relação à abordagem é que, embora seja amplamente 

difundida em escolas particulares, muitas vezes com laboratórios bem equipados, não há 

impedimento para que escolas públicas e alunos das periferias alcancem resultados semelhantes. 

Isso se deve ao fato de que a abordagem pode ser aplicada a esses públicos sob uma perspectiva 

de baixo custo e utilizando materiais reaproveitáveis, os quais, em circunstâncias diferentes, 

seriam descartados. Essa abordagem vai de encontro à perspectiva mercadológica disseminada 

no âmbito escolar (GAVAZZI, 2020). 

Dada a crescente importância da educação STEAM entre os espaços escolares, entender 

como sua implementação acontece é importante para os futuros estudos em educação. Portanto, 

torna-se essencial realizar uma revisão da literatura para compreender as discussões em torno 

dessa abordagem e examinar as possibilidades exploradas por outros pesquisadores na área da 

STEAM. A partir desse levantamento, é possível refletir sobre o cenário educacional sob essa 

perspectiva e discutir os desdobramentos da abordagem na atualidade. Este trabalho destaca, 

assim, os principais textos que abordam a STEAM no contexto da educação matemática, 

considerando uma abordagem interdisciplinar. Embora este estudo seja em grande parte 

bibliográfico, também incorporamos uma análise teórica das práticas pedagógicas envolvidas na 

abordagem STEAM. 

Apoiados por Lakatos e Marconi (2003) que destacam a importância da pesquisa 

bibliográfica em geral para uma visão dos principais trabalhos em uma área específica, esta 

revisão da literatura revelou uma variedade de abordagens para a implementação do STEAM no 

ensino de ciências e matemática. Por tanto, a revisão sobre a abordagem STEAM, que integra 

Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, é fundamental para o tema deste estudo, 

pois mostra os possíveis caminhos a serem percorridos em futuras pesquisas sobre educação 

STEAM. 

 

  



 

 
 

 
4 Revemop, Ouro Preto, Brasil, v. 5, e202321, p. 1-21, 2023 

 

2. Metodologia de coleta e análise de dados 

 Este estudo adota uma abordagem qualitativa e interpretativa, caracterizando-se como 

um levantamento de literatura. A pesquisa fundamenta-se na análise de textos obtidos por meio 

de duas ferramentas de busca criteriosas: o portal de periódicos da Capes e o catálogo de teses 

e dissertações. A escolha dessas plataformas se justifica pela sua refinada seleção de produções 

científicas e pelos veículos acadêmicos destacados, oferecendo um panorama abrangente das 

pesquisas relevantes no campo. 

 Assim, este levantamento foi realizado com intuito de subsidiar a pesquisa de mestrado a 

fim de apresentar os caminhos que outros pesquisadores têm debruçado. Nesse sentido, o 

levantamento de literatura se mostra necessário como etapa inicial da pesquisa para entender as 

relações que já foram estabelecidas entre a abordagem e a relação de ensino e aprendizagem 

nas escolas. 

 O estudo responde à pergunta investigativa geral: Como a implementação da abordagem 

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) em sala de aula pode melhorar o 

engajamento dos alunos e o desempenho em disciplinas científicas e matemáticas? As palavras, 

descritas no quadro 1 e no quadro 2, se restringem às áreas da educação, em especial, a relação 

entre a STEAM e a educação matemática, por ser uma área dentro do campo em que mais me 

identifico. Além disso, devido ao histórico da abordagem, as mesmas palavras foram usadas 

relacionando-as com STEAM e STEM, isso se fez necessário já que o acrônimo não incluía as 

artes desde sua proposta inicial.  
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Quadro 1 - artigos encontrados no portal de periódicos da capes (Cafe1) 

STEM STEAM 

Palavras Resultados Palavras Resultados 

Stem matemática 20 Steam matemática 6 

Metodologia stem 9 Metodologia steam 5 

Abordagem stem 4 Abordagem steam 3 

Modelagem stem 0 Modelagem steam 7 

Educação stem 9 Educação steam 8 

Movimento stem 0 Movimento steam 0 

Total 42 Total 29 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quadro 2 - Teses e dissertações encontradas no catálogo de teses e dissertações 

STEM STEAM 

Palavras Resultados Palavras Resultados 

matemática STEM 0 matemática STEAM 0 

metodologia STEM 1 metodologia STEAM 4 

abordagem STEM 1 abordagem STEAM 6 

educação STEM 5 modelagem STEAM 0 

modelagem STEM 0 educação STEAM 5 

movimento STEM 0 Movimento STEAM 1 

Total 7 Total 16 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Os dados que compõem os quadros 1 e 2 foram obtidos em uma primeira análise das 

informações coletadas. Nesse caso, após uma nova análise, apenas aqueles trabalhos que tinham 

alguma relação com o recorte foram selecionados. Outro fator que aumentou o volume de textos 

encontrados, principalmente no que se refere aos artigos, foi o fato de a palavra STEAM ser 

traduzida como “vapor”, o que resultou em trabalhos da área das engenharias e, portanto, foram 

excluídos da pesquisa, no caso, o total de artigos excluindo-se apenas os duplicados (mesmo 

 
1 Comunidade acadêmica federada (Cafe), uma plataforma de acesso específica para acesso a todos os periódicos 
da Capes. As instituições federais de ensino bancam o acesso que não é gratuito. 
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texto que apareceram em duas ou mais palavras-chaves), totalizaram 52. Após a identificação dos 

trabalhos específicos do recorte, foram escolhidas 19 dissertações, duas teses e a quantidade de 

artigos científicos caiu para 36. Feita a organização dos textos relacionados, listamos os textos no 

quadro 3. 

Sendo assim, o quadro 3 é composto pelas citações dos trabalhos elencados para a 

análise de seus resumos, identificando assim, as relações que esses autores fazem com os 

diferentes elementos que compõem a abordagem STEAM. Para facilitar a relação com os textos, 

a coluna ID que compõem a tabela, estabelece o tipo de trabalho e a ordem de acordo com o ano 

de publicação. Assim, os identificadores iniciados com a letra A, se referem aos artigos, os que se 

iniciam com a letra D, dissertações e com a letra T, teses. 

Quadro 3 - Citações dos textos 

Artigos, Teses e Dissertações 

ID Autores ID Autores ID Autores 

A1 Moreira (2018) A20 Pugliese (2020) D1 Souza (2017) 

A2 Caldeira e Bossler 
(2018) 

A21 García e Espinosa (2020) D2 Pugliesi (2017) 

A3 Almaraz e López (2018) A22 Bramstedt (2020) D3 Lorenzin (2019) 

A4 Santos, Silveira e 
Trocado (2019) 

A23 Santana et al. (2021) D4 Junior (2019) 

A5 García et al (2019) A24 Prado e Arias-Gago 
(2021) 

D5 Cavalheiro (2020) 

A6 Burgo, Gallardo e 
Aranda (2019) 

A25 Moratonas e Ayats (2021) D6 Santos, P. (2020) 

A7 Freitas, Silva e Matta 
(2019) 

A26 Zapata et al. (2021) D7 Vuerzler (2020) 

A8 Oliveira, Gava e 
Unbehaum (2019) 

A27 Ramírez-Orozco (2022) D8 Santos, J. (2020) 
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A9 Ferrada, Díaz-Levicoy e 
Carrillo-Rosúa (2019) 

A28 Urrutia, Seckel e Díaz 
(2021) 

D9 Oliveira (2020) 

A10 Carvalho et al (2020) A29 Rosa e Orey (2021) D10 Roberto (2020) 

A11 Rocha e Garcia (2020) A30 Cuervo e Reyes (2021) D11 Gavazzi (2020) 

A12 Coelho e Góes (2020) A31 Játiva e Morales (2021) D12 Campos (2020) 

A13 Blanco, Roel e Ares 
(2020) 

A32 Getmanskaya (2021) D13 Albuquerque (2021) 

A14 García-Carrillo, Anaya-
Vejar e Medina-Delgado 

(2020) 

A33 Ramos e Lavor (2021) D14 Almeida (2021) 

A15 Rodríguez, Medina e 
Crespo (2020) 

A34 Santos, Gimenes e Silva 
(2021) 

D15 Marques (2021) 

A16 Carmona-Mesa, Zapata 
e Castrillón-Yepes 

(2020) 

A35 Diaz et al. (2022) D16 Silva (2021) 

A17 Rodríguez-Argueta 
(2020) 

A36 Chang, Lin e Khuyễn 

(2023) 

D17 Dias (2021) 

A18 Domènech-Casal (2020) T1 Chagas (2020) D18 Barros (2021) 

A19 Neto e Batista (2020) T2 Reznik (2022) D19 Garin (2021) 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 Dentre os textos apontados pelo levantamento e reduzindo-o pelos critérios de exclusão, 

muitos artigos científicos não estavam em língua portuguesa, sua maioria está escrita em língua 
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espanhola enquanto que uma minoria está em língua inglesa. Esse fato mostra que as pesquisas 

sobre o tema têm uma prevalência de pessoas de outros países, ou seja, pouco se produz sobre 

a temática no Brasil. No entanto, devido a acessos de bancos de dados usados pelas plataformas, 

ao levantar as teses e dissertações, apenas textos em língua portuguesa foram apresentados, o 

que contrapõe as línguas mais comuns entre os artigos. No entanto, devido a acessos de bancos 

de dados usados pelas plataformas, ao levantar especificamente as teses e dissertações, apenas 

textos em língua portuguesa foram apresentados, o que contrapõe as línguas mais comuns entre 

os artigos e mostra que, apesar de pouco volume, há algumas produções de mestrado e doutorado 

sobre a temática no Brasil. 

 Sendo assim, após a organização dos textos, os resumos foram lidos, destacando-se as 

principais relações com as palavras-chaves usadas na fase inicial do levantamento e relacionando-

os ao problema de pesquisa. Em seguida, foram identificadas as temáticas mais comuns nos 

textos e destacadas as ausências de discussões acerca de temáticas sociais que envolvem o 

ensino pela abordagem STEAM. Nesse sentido, os textos mais relevantes para esta pesquisa 

serão discutidos a seguir. 

3. Resultados e discussões 

 Nos textos encontrados, muito se fala sobre a STEAM como uma metodologia de ensino 

pautada em algum tipo de experimentação e proposta por meio de problemas, em particular, os 

artigos destacam essa perspectiva que restringe as possibilidades da STEAM como abordagem 

para a interdisciplinaridade. 

 Ao pensar em uma abordagem STEAM para escolas públicas de periferia, constata-se a 

necessidade de democratizar o acesso à educação de qualidade, neste contexto, o acesso à 

STEAM. Sendo assim, usar materiais reaproveitáveis e de baixo custo é uma possibilidade dessa 

democratização. Experimentos podem ser adaptados e projetos podem ser desenvolvidos pelas 

escolas considerando suas realidades particulares. Essa ideia de se usar materiais reaproveitáveis 

aparece com pouca frequência entre os trabalhos, embora muitos ressaltem a possibilidade de 

usar materiais de baixo custo. Para pensar sobre isso, a seguir, descrevemos alguns dos trabalhos 

encontrados. 

 Ao pensar em fazer um levantamento dos trabalhos sobre STEM/STEAM, usando as 

ferramentas de busca especificadas em tópicos anteriores, foi possível estabelecer alguns 

elementos de análise que se mostraram necessários: os objetivos, os resultados, os locus das 

pesquisas e a tipificação dos artigos encontrados. Com isso, foi possível definir categorias que 
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iluminaram os caminhos das análises dos trabalhos e foram incorporadas nas discussões acerca 

da relevância dos mesmos para esta pesquisa de mestrado, conforme as descritas a seguir. 

Quadro 4 - Categorias de análise da Literatura 

Categorias Subcategorias 

Contexto das pesquisas Visão Epistemológica 

Enfoque Teórico 

Abordagens Metodológicas 

Objetivos Gerais Exploratórios 

Descritivos 

Experimentais 

Recortes Metodológicos das Pesquisas Documental 

Estudo de casos 

Pesquisa-ação 

Participante 

Resultados das pesquisas Analítico 

Produtos 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

3.1 Contexto das pesquisas 

 Ao contrário do que se esperava, a minoria dos trabalhos encontrados são artigos de 

relatos de experiências. Por ser uma área em que há escassez de pesquisas teóricas no Brasil, 

esperava-se que alguns resultados de pesquisas atuais fossem encontradas dentre os artigos 

científicos, no entanto, há muitas aplicações que sofrem da falta de reflexões profundas em relação 

à temática. Assim, os relatos de experiência somam 12 de 37 (32,5%) textos contra 25 de 37 

(67,5%) que fazem parte de algum estudo mais amplo, sendo classificados como comunicação 

científica. 

 Com isso, ao olhar para esses contextos à partir das categorias definidas a priori, tomadas 

com base no texto de Triviños (2008), foi possível identificar as diferentes visões epistemológicas 

e, em alguns casos, mesmo que os autores não expressassem essas visões em seus textos, é 

possível identificá-las devido suas características que as diferenciam entre si. Destacando as 

principais descritas pelo autor, o positivismo, a fenomenologia e a dialética, embora haja outros 
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enfoques, é possível verificar que a produção científica do campo da STEAM tem seguido uma 

linha mais fenomenológica. 

 O mesmo vale para o enfoque teórico, que por vezes, identificam-se os mesmos autores 

em diferentes trabalhos produzidos no Brasil, limitando-se aos trabalhos de Bacich e  Holanda 

(2020), além de citar outros autores como Morin. Os outros autores que são evidenciados nos 

textos têm a ver com as especificidades dos objetos de estudos e não à fundamentação teórica 

em si. Outra coisa que chama a atenção é a falta de uma linha teórica clara, evidente no texto, 

inclusive ao ler as referências dos trabalhos. 

 Considerando os textos produzidos em outros países, os autores de referência variam 

muito, sem que haja um grupo específico de autores aos quais essas produções se referem, o que 

indica que há uma diversidade de linhas teóricas usadas no exterior, enquanto que no Brasil, há 

uma limitada quantidade de opções ainda que a temática não seja tão nova quanto se imagina. 

Mesmo assim, o que se pode notar dentre todos os textos encontrados é que há um grande apelo 

à metodologia da aprendizagem baseada em projeto e em problemas. 

 Quando se observa as abordagens metodológicas dos artigos em especial, nota-se que 

muitos deles se preocupam em produzir algo palpável, seja um produto virtual como uma aplicação 

no GeoGebra ou um produto físico, como o caso do carrinho de luz. Essa ideia dessas produções, 

ao contrário do que se imaginava, não se baseiam na cultura maker que, mas os autores acabam 

gerando produtos desses trabalhos como é o caso de algumas aplicações em GeoGebra e o 

carrinho de luz que será detalhado mais adiante. 

Sendo assim, a abordagem metodológica dos textos em geral é voltada à etnográfica, em 

geral, se tratando de pesquisas participantes em que o pesquisador, na posição de docente em 

uma turma, propõe uma atividade e observa a forma como os estudantes desenvolvem o que lhes 

foi proposto, dando grande valor ao método e pouco valor aos resultados obtidos, já que muito 

pouco se observou, especialmente dentre os artigos científicos.  

3.2 Objetivos gerais 

Embora sejam trabalhos de conclusão de mestrado e doutorado, alguns deles sequer 

apontam objetivos claros e outros não esclarecem os resultados encontrados ao final das 

pesquisas. Essa falta de esclarecimento causa dificuldade em determinar a relevância desses 

trabalhos e assim, incluí-los nos radares de um trabalho documental. Além disso, as demais 

pesquisas, mesmo que apontem alguns objetivos e conclusões não se relacionam, sendo que 

muitos objetivos não chegam a serem cumpridos, trazendo assim, dissociações. 
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A maioria dos objetivos dos trabalhos se restringem a explicar e descrever as atividades 

propostas, sem que haja reflexão profunda sobre a temática, apenas a discussão dos 

experimentos em si. Além desses, há apenas objetivos exploratórios, focados em aumentar a 

experiência do pesquisador sobre a temática (TRIVIÑOS, 2008). Em especial, na área da química, 

alguns dos textos trazem a ideia da experimentação social, sendo classificados como trabalhos 

experimentais (TRIVIÑOS, 2008), esses trabalhos pouco acrescentam à STEAM e se tornam 

meras ilustrações dos conceitos científicos. 

3.3 Recorte metodológico das pesquisas 

 As pesquisas abordam a temática em uma ótica fenomenológica, observando 

principalmente a relação entre os sujeitos das pesquisas e os objetos pesquisados, dando maior 

enfoque no produto gerado do que na aprendizagem adquirida em si. Há uma visão de que a 

STEAM e a STEM são abordagens cujo fim seja a produção de um produto específico resultante 

de discussões feitas em sala de aula, com intervenção dos professores. 

 Alguns poucos trabalhos têm uma visão positivista sobre a temática, trazendo grandes 

quantidades de dados que são analisados de forma a se desprenderem do contexto, comparando 

os resultados obtidos e tentando explicar essas coletas de dados. Poucos trabalhos têm enfoque 

dialético, essa dialética fica mais reservada às teses e dissertações. Ainda assim, algumas das 

dissertações não refletem sobre a dialética, trazendo apenas uma visão geral dos resultados da 

pesquisa, sem se preocupar com os impactos sociais de seus trabalhos. 

 A maioria dos textos trazem uma abordagem participante por serem aplicados em sala de 

aula, alguns trabalhos são estudos de casos e outros tendem a ser de pesquisa-ação embora o 

tempo da pesquisa não os possibilitem a serem desse último tipo, devido a complexidade da 

abordagem. Os trabalhos documentais são poucos, ficando restritos a apenas revisões de 

literatura, o que nos mostra a necessidade de discussão na área de currículo, por exemplo. Não 

se questiona o currículo STEAM e seus impactos na educação brasileira. 

4 Resultados das pesquisas 

 Quando se observa os resultados das produções acadêmicas da área, os resultados que 

são trazidos se restringem a relatar e explicar as produções em forma de produto importante para 

a para a educação numa perspectiva steam do que em pensar sobre os impactos da mesma para 

a educação de forma geral. Quando não se focam no produto, pensam em como as metodologias 

de ensino aplicadas em sala de aula contribuem para uma melhor explicação dos conceitos 

estudados. 
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 Com isso, quando os trabalhos trazem outras discussões, se restringem a analisar o que 

foi aplicado, sobretudo, quando se observa os artigos. Já as teses e dissertações fazem análises 

mais profundas e por vezes críticas a respeito dessa abordagem na educação, em especial na 

educação básica, que é foco de muitos desses textos. 

4.1 Breve descrição de alguns trabalhos 

Fazendo uso de materiais reaproveitáveis e de baixo custo, por vezes a cultura maker foi 

citada como parte da STEAM no sentido de que a abordagem é produto da cultura maker, assim 

como o contrário é verdadeiro, como destacam os textos Almeida (2021), Barros (2021), 

Cavalheiro (2020), Chagas (2020) e Dias (2021), todos dissertações e teses, D14, D18, D5, T1 e 

D17, respectivamente. Mesmo assim, apenas o texto D18 estabelece uma relação clara acerca 

desses dois assuntos ao falar sobre o RPG como ferramenta para STEAM. 

 Outra característica encontrada nos textos é que, embora a abordagem STEAM seja 

interdisciplinar por natureza, os autores não discutem a temática de maneira aprofundada, apenas 

partem dessa ideia, de que a STEAM é interdisciplinar por relacionar as áreas que compõem a 

sigla. Apesar disso, vale ressaltar que os textos A10, A18, A25 e A30 em seus resumos, destaca 

que a intenção dos autores é a promoção da interdisciplinaridade por meio da STEAM, enquanto 

que D4, D7, D10, D11 e D17, relacionam a interdisciplinaridade presente na STEAM com a 

possibilidades de apoio a teorias como a aprendizagem significativa, as competências e 

habilidades, a cultura maker, etc. 

 Ao falarem sobre tecnologia, muitos trabalhos discutem abordagens mercadológicas 

consolidadas como o Micro: Bit (D13), o GeoGebra (A4), CODE Dominó (T1) e outras ferramentas 

mercadológicas, o que foge um pouco da temática desta pesquisa, uma vez que fazem uso de 

materiais que devem ser previamente adquiridos ou que exigem das instituições de ensino, certa 

infra-estrutura como microcomputadores ou internet de qualidade. 

 Sobre o trabalho A10, é importante ressaltar que ao elaborar um carrinho movido a luz 

solar, os autores se baseiam na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel e destacam 

como o projeto se enquadra nos aspectos de uma unidade de ensino potencialmente significativa. 

No texto A22, a autora ressalta a relação que há entre a STEM e CTSA (Ciências, tecnologia, 

sociedade e ambiente), outra abordagem interdisciplinar que discute a importância do ensino de 

ciências em contextos sócio-críticos. 

Sendo assim, dentre esses trabalhos analisados, os que mais contribuem para a pesquisa 

no ponto de vista da implementação do STEAM em sala de aula são essas comentadas 
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anteriormente, a saber: T1, D5, D14, D17, D18, A10 e A31 tendo em vista as discussões que se 

relacionam com as perspectivas na pesquisa, isto é, a cultura maker e a interdisciplinaridade 

apoiada em teorias como a da aprendizagem significativa. Entretanto, os demais trabalhos têm 

seu valor ao relatarem experiências específicas referentes à abordagem em sala de aula ou em 

diferentes contextos, além de denotar experiências em realidades que não representam aquela 

vivida no Brasil. 

Ao analisar a tese T1, de Chagas (2020), nota-se que o autor desenvolve uma plataforma 

chamada code dominó com objetivo de viabilizar o ensino de pensamento computacional na 

educação básica. Discute ainda a ideia de computação tangível, isto é, os saberes computacionais 

aplicados a objetos físicos que simulam a lógica algorítmica computacional. Além da linguagem 

em blocos usada para programar, o trabalho apresenta um robô capaz de ler e executar comandos. 

Os resultados destacados pelo autor refletem a relevância do trabalho quanto à sustentabilidade 

propiciada pelos materiais usados que são de baixo custo, a relação de afetividade entre os 

estudantes e os robôs e relação entre motricidade, cognição e afeto que o produto educacional 

proporcionou. 

No texto D5, Cavalheiro (2020) discute a importância da arte na escola e trata desse 

assunto por meio da abordagem STEAM, reforçando o papel das artes nesse contexto. No colégio 

Bandeirantes, onde a pesquisa foi aplicada, a STEAM é tratada como disciplina que relaciona as 

demais em uma abordagem interdisciplinar. Cavalheiro (2020), afirma que 

A arte está integrada ao discurso contemporâneo e às ações que guiam o 
comportamento dos atores sociais. Isso fica evidenciado nas inúmeras exposições 
conhecidas no mundo, eventos de grande importância e impacto social, assim como 
nos diferentes “coletivos de arte” que revelam ao público comum o quanto é 
vanguardista e precursora das relações humanas dentro do contexto social. As 
indústrias e as empresas buscam profissionais criativos, com desenvolturas e 
capacidades de trabalhar em grupo, em busca de inovações tecnológicas, e que 
estejam engajados em discursos sustentáveis (CAVALHEIRO, 2020, p. 76). 

É nesse sentido que a arte na STEAM, segundo a autora, não se limita ao design de uma 

solução, no sentido do projeto ou restrita à aparência do produto final dos trabalhos, mas se trata 

de uma característica expressiva do ser que reflete sua própria interpretação do mundo vivido. Na 

abordagem, a arte é uma via para o desenvolvimento de valores mercadológicos como a 

criatividade e, por isso, se insere no contexto da interdisciplinaridade proposta. 

No trabalho D14, Marques 2021 desenvolveu um chatbot, uma inteligência artificial 

baseada em textos que tem suas diretrizes em conformidade com a BNCC e na STEAM chamado 

STEAMBot. A intenção dessa ferramenta é auxiliar os professores e alunos fornecendo 

informações que tiram dúvidas sobre a implementação da metodologia em suas escolas 
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considerando a metodologia de aprendizagem baseada em projetos (ABP). Com esse produto, o 

objetivo foi alcançado e a ferramenta se encontra disponível na web para ser utilizada por 

professores e alunos. 

Ao analisar a dissertação D17, nota-se que Dias (2021) faz uma reflexão sobre a 

abordagem STEAM como possibilidade para a reintegração dos saberes científicos e avalia os 

impactos dessa abordagem nas competências e habilidades trazidas pela BNCC e no Documento 

de Referência Curricular do estado de Mato Grosso (DRC-MT). Para isso, a autora aplicou um 

projeto interdisciplinar na escola que participou da pesquisa em conjunto com um arcabouço de 

ferramentas para coleta de dados durante a pesquisa. O projeto com temática da Covid-19 surgiu 

dos próprios professores após uma formação docente mediada pela pesquisadora. 

O projeto foi desenvolvido pelos professores em conjunto com a pesquisadora em 

ambiente remoto, ainda durante o período de isolamento devido a pandemia do vírus e aconteceu 

com turmas de 6º ao 9º ano, sendo que cada turma desenvolveu pesquisas relacionadas a uma 

característica do vírus e apresentaram os resultados das pesquisas em forma de vídeos, textos, 

etc. 

Como resultados observados por Dias (2021), as principais dificuldades que os 

professores sentiram ao aplicar o projeto STEAM foram em relacionar os temas das disciplinas de 

maneira interdisciplinar e a falta de tempo hábil para as atividades. Entretanto, os pontos positivos 

destacados por eles mostram que a abordagem facilita a relação com o que a BNCC traz, apesar 

da formação inicial desses professores ser distante da realidade escolar atual. 

O trabalho D18, de Barros (2021) relaciona um jogo de RPG (Role Playing Game, um jogo 

de mesa em que se interpretam personagens) ao STEAM para falar de zoonoses comuns na 

amazônia em uma turma do oitavo ano do ensino fundamental. Essa abordagem, segundo o autor, 

possibilita uma aprendizagem ativa aumentando o interesse dos estudantes sobre os temas 

discutidos durante o jogo. Esse aumento de interesse sobre a temática contribuiu para uma melhor 

absorção dos conceitos acerca da temática pretendida. 

Ao escreverem sobre o carrinho de luz, no texto A10, de Carvalho et al (2020), propõem 

uma atividade com base na teoria da aprendizagem significativa, em uma unidade de 

aprendizagem potencialmente significativa (a própria proposta). Com ele foi possível discutir a 

STEAM e ressaltam a importância do papel do educador no processo de aplicação desse tipo de 

proposta. 
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No artigo A31, de Játiva e Morales (2021), que fala da STEAM para motivar o uso de 

inteligência artificial (IA), os autores usam as ferramentas Scratch e Machine Learning for kids, 

tratando a STEAM como metodologia. Na ocasião, 13 estudantes participaram da pesquisa, sendo 

que 12 deles consideraram que o uso da IA contribui para a motivação. Essas opiniões foram 

distribuídas em três opções: nada útil, pouco útil, muito útil, sendo que as duas últimas tiveram a 

mesma quantidade de respostas, totalizando seis para cada uma e uma para a primeira opção. 

4.2 Desafios e pontos de discussão dentre os trabalhos 

Ao analisar os textos, observa-se a confusão entre a STEAM como metodologia ou 

abordagem. Também há uma forte relação com teorias de aprendizagem, em especial, a de David 

Ausubel, a aprendizagem significativa. Essa relação é feita frequentemente para motivar os 

estudantes a desenvolverem os projetos propostos pelos professores. Nota-se ainda que uma 

grande parte dos trabalhos discute essa relação entre a STEAM e a motivação dos estudantes. 

Também ressaltam a característica interdisciplinar da abordagem a nível de conteúdo, porém, 

pouco se fala sobre o papel da matemática e das humanidades. 

No geral, entretanto, não há aprofundamento epistemológico nas pesquisas, ficando em 

sua maioria, na superfície do problema, como se uma abordagem ou metodologia fosse suficiente 

para resolver os problemas da educação como um todo. Ao falarem da interdisciplinaridade, não 

aprofundam a discussão, mostrando-a como uma característica inerente da STEAM em sala de 

aula. Há, portanto, falta de posicionamento nas pesquisas em relação a assuntos mais complexos, 

o que resulta em textos otimistas e com resultados que remontam a lógica do papel docente na 

educação, o que decorre culpabilidade à classe quando há fracasso e valorização das ferramentas 

em uma lógica tecno centrada na educação. 

Este levantamento mostra a importância de uma pesquisa que discuta essas 

características e que aprofunde as temáticas apresentadas como a interdisciplinaridade, a 

aprendizagem significativa, o ensino de ciências e matemática, o uso de materiais reaproveitáveis 

e a conscientização ambiental. Além disso, é importante que haja mais trabalhos cujo foco seja a 

abordagem documental para a análise de documentos referentes à STEAM e de como isso é 

implementado no Brasil, em especial, trabalhos na área de currículo. 

É importante ainda que os estudos vindouros discutam não somente a aplicação 

operacional da abordagem nas escolas, mas sejam capazes de refletir sobre seus impactos na 

sociedade local e global uma vez que a abordagem pode ser mais ou menos relevante a depender 

do recorte sócio-econômico da região analisada, bem como do alunado. Além disso, não é por ser 
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uma abordagem interdisciplinar que se torna solução da educação como um todo, é apenas mais 

uma forma de lidar com os conteúdos escolares que deve ser analisada de forma mais minuciosa, 

sem se render ao que se vende sobre ela no senso comum. 

5. Considerações finais 

Em suma, há ainda muito o que se discutir acerca da abordagem STEAM no campo da 

Educação em Ciências e Matemática, pouco se fala dos impactos dessa abordagem em regiões 

periféricas ou em um recorte sócio-econômico específico dessas regiões, o que pode ser muito 

significativo para a democratização do acesso aos recursos educacionais. Nesse aspecto, este 

trabalho aponta a necessidade de se aproximar dessas regiões trazendo abordagens e 

metodologias diferentes das ofertadas a eles, considerando suas características próprias. 

Além disso, é impotante ressaltar que a STEAM não se restringe a aspectos 

metodológicos de ensino, mas se amplifica em uma perspectiva epistemológica por 

experimentação, associando os conhecimentos científico-acadêmicos aos saberes cotidianos dos 

recortes sociais em que os estudantes estão inseridos. Esses aspectos por vezes são ignorados 

pelos pesquisadores que dão mais atenção aos produtos e resultados de suas pesquisas que aos 

impactos na aquisição de novos conhecimentos pelo alunado. 

Sendo assim, propõe-se aqui pesquisas que considerem as teorias de aprendizagem e 

que discutam a democratização e os impactos sociais que as diferentes abordagens (como a 

STEAM) trazem em ambientes diversos e de baixo poder aquisitivo. Ademais, sinalizamos que a 

área carece de discussões mais profundas que transpassem a metodológica acerca da temática, 

acessando assim os desdobramentos epistemológicos e filosóficos da STEAM, criando 

discussões entre autores nesses campos da Educação. 
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