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RESUMO 

 

Nos últimos anos a busca por alternativas aos meios de reprodução de mídia da TV fechada e 

ao streaming de vídeo pago, fizeram crescer no mercado ilegal a compra de aparelhos piratas 

chamados de TV Box. Esse aumento citado, fez com que os órgãos responsáveis pela a 

fiscalização e apreensão desses aparelhos, procurassem uma alternativa viável para o descarte 

e destruição em massa desses aparelhos que geram tanto prejuízo para as grandes empresas de 

mídia. O objetivo deste trabalho é ser uma alternativa dentro da lei para as TV Boxes 

apreendidas, já que elas se tratam de um Sistema Embarcado (SE) e que podem ser reutilizadas 

e readequadas para servirem como um computador em escolas, faculdades, hospitais, dentre 

outros ambientes públicos. Para tal, este trabalho alterou o Sistema Operacional (SO) das TV 

Boxes apreendidas, substituindo seu sistema de fábrica por um SO livre Linux. Por fim, foi feita 

uma análise para decidir se os aparelhos formatados podem ser utilizados como computadores.  

Palavras-chave: tv box; sistemas embarcados; sistema operacional. 



 

ABSTRACT 

 

In recent years, the search for alternatives to closed TV media and paid video streaming has led 

to an increase in the purchase of pirate TV Boxes on the illegal market. This increase has 

prompted the agencies responsible for inspecting and seizing these devices to look for a viable 

alternative to the mass disposal and destruction of these devices, which are causing so much 

damage to the big media companies. The aim of this work is to provide an alternative within 

the law for seized TV Boxes, since they are an Embedded System (ES) and can be reused and 

repurposed to serve as a computer in schools, colleges, hospitals and other public environments. 

To this end, this work changed the Operating System (OS) of the seized TV Boxes, replacing 

their factory system with a free Linux OS. Finally, an analysis was carried out to decide whether 

the formatted devices can be used as computers. 

Keywords: tv boxes; embedded system; operating system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso de TV Box piratas, para que usuários possam acessar serviços de streaming 

de forma ilegal, tornou-se cada vez mais frequente. Por sua vez, TV Box são caracterizados 

como aparelhos que utilizam tecnologia over-the-top (OTT) para acessar o conteúdo ao vivo de 

emissoras livres ou a cabo (LOBATO; SARKAR, 2019). Embora existam muitos aparelhos que 

façam isso de forma legal e lícita, o problema está em aparelhos que fazem uso dessa tecnologia 

juntamente com um sistema operacional Android para ter acesso ao conteúdo de forma ilegal.  

Dentro desse contexto de crescimento do uso de aparelhos de transmissão OTT para 

uma utilização voltada para pirataria, as autoridades responsáveis por atuar no combate a esse 

tipo de prática, como ANATEL e a Receita Federal, buscam por uma solução para lidar com o 

problema que é gerado pelo mercado de TV Box ilegais  no país, onde em abril de 2021 a 

Receita Federal apreendeu quase 124 mil desses aparelhos piratas apenas no estado do Rio de 

Janeiro1. Outra medida que foi tomada recentemente, foi o bloqueio total do sinal2 dessas TV 

Box, tornando, em teoria, impossível a reprodução de conteúdo pago. 

Considerando um conceito geral para Sistemas Embarcados (SE), onde podemos 

defini-los como um sistema embutido em um microprocessador que opera de forma física 

dentro de um dispositivo com objetivo de executar uma tarefa bem definida (SOUSA et al., 

2015) fica claro que as TV Box se tratam de um SE por atenderem a esse conceito. Esse contexto 

apresentado sobre os SE, dá o entendimento necessário para que seja possível utilizar as TV 

Box de maneira a programá-las para uma nova finalidade que se assemelha mais aos SE que 

encontramos no mercado.  

Em pesquisa feita no ano de 2019 pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic)3, foi revelado que 39% dos estudantes 

de escolas públicas urbanas não têm computador ou tablet em casa, sendo apenas 9% nas 

escolas particulares, mostrando que ainda há uma grande diferença de estrutura e acessibilidade 

entre escolas públicas e particulares. Esses dados mostram que apenas pouco mais da metade 

da população infantil possui algum equipamento eletrônico para fazer pesquisas escolares ou 

até mesmo para usar como auxílio em atividades acadêmicas.  

Já sobre aparelhos computadores presentes em escolas públicas pelo país, a carência 

 
1
 Disponível em: https://abrir.link/4TA5m Acesso em: 27 Maio 2022 

2
 Disponível em: https://abrir.link/I3rXJ Acesso em: 15 Abril 2023 

3
  Disponível em: https://abrir.link/p8xRo Acesso em: 03 Setembro 2023 
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continua, já que em 2022 o Cetic realizou outra pesquisa4, que mostrou que 42% das escolas de 

ensino fundamental ainda não tinham nenhum tipo de computador para que os alunos pudessem 

fazer o uso desses equipamentos durante suas atividades acadêmicas.  Como destacado no breve 

estudo de Miranda et al. (2020) durante os tempos de pandemia causada pelo Coronavírus 

COVID-19 em 2020, ficou claro a necessidade do uso de computadores para que estudantes de 

diferentes níveis, fundamental, médio e superior, pudessem realizar suas atividades, e mesmo 

após a pandemia, o mundo não foi mais o mesmo e a necessidade do uso desses equipamentos 

eletrônicos e computadores, ainda existe, ainda que não seja mais tão essencial para a 

continuidade das aulas, dado que não são mais remotas. 

No Brasil é notório a dificuldade para a distribuição de computadores e aparelhos 

eletrônicos para os estados, ficando a cargo dos governos estaduais receberem a verba para 

educação e fazer o repasse para os municípios. Seja por conta do mau uso ou desgaste do tempo 

e falta de manutenção, escolas sofrem com computadores parados que já não funcionam mais, 

isso somado aos dados da falta de computadores em escolas, evidencia o problema relacionado 

a carência desses computadores.   

Algumas TV Box mais básicas possuem processadores Advanced RISC Machine 

(ARM) com uma frequência consideravelmente elevada, que variam de 1 a 2 Ghz e são 

equipadas com até 4Gb de memória RAM. Isso é bastante considerável para o que se espera de 

um aparelho que tem como única finalidade acessar internet e reproduzir a programação das 

emissoras de televisão. Tendo em vista esta configuração e levando em conta que algumas TV 

Box possuem configurações ainda mais avançadas, este projeto visa mostrar que é possível 

formatar esses aparelhos e reutilizá-los como computadores de mesa.  

 Dado os altos números divulgados pela a Receita Federal, sobre TV Box piratas no 

Brasil, onde 610 mil aparelhos já foram destruídos nos últimos 6 anos, sendo que apenas em 

março de 2022 111 mil aparelhos avaliados em 14 milhões de reais já foram destruídas5 sem 

qualquer redirecionamento, o trabalho proposto irá apresentar um estudo com base em seus 

trabalhos relacionados e conceitos, para que possa obter sucesso em uma futura implementação 

do que está sendo proposto. Posteriormente ao trabalho, espera-se que com o sucesso da 

implementação desejada nas TV Box, elas possam servir como aparelhos que voltem de forma 

legal para a sociedade, podendo ser reutilizadas em escolas de todo o país como computadores 

para o auxílio de atividades escolares. 

 
4
 Disponível em: https://abrir.link/fIv7p Acesso em: 3 Setembro 2023 

5
 Disponível em: https://abrir.link/OOaUI Acesso em: 27 Maio 2022 
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1.2 Motivação 

 

A motivação deste trabalho é a busca por uma alternativa ao alto descarte e 

destruição de TV Box que são apreendidas tanto por serem aparelhos comercializados de forma 

ilegal, como por também operarem fora da legalidade. Dado que esses aparelhos configuram-

se em SE programados para reproduzir mídias de forma ilegal, o projeto irá se aproveitar desse 

fato para torná-los um Sistema Embarcado reprogramado do zero, e tonrná-los uma alternativa 

viável para outros usos de forma a se tornarem uma solução para o problema encontrado na 

ampreensão desses aparelhos. 

Outro fator motivaciona é que, a partir da implementação deste projeto, será 

possível obter uma solução computacional para os problemas já citados na comercialização e 

apreensão desses aparelhos, de modo que possam ser aproveitados para aplicações em áreas 

diversas, reaproveitando assim algo que antes era apenas um aparelho ilegal que seria 

descartado.    

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do presente trabalho é reutilizar aparelhos TV Box ilegais 

apreendidos, de forma a construir um sistema computacional que possa ser aproveitado pela 

sociedade, resultando, assim, em uma solução alternativa ao desmanche desses aparelhos 

quando são apreendidos no mercado ilegal.  Dado o objetivo geral, este projeto apresenta 

também os seguintes objetivos específicos que deverão ser satisfeitos:  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Implementar um sistema viável de modo a evitar o descarte e destruição de TV Box 

apreendidas; 

      Construir o sistema proposto utilizando, preferencialmente, ferramentas e software 

livres;  

     Fornecer uma solução computacionalmente eficiente, respeitados os limites dos 

dispositivos, de forma a permitir seu uso em aplicações diversas; 

      Tornar possível a doação desses equipamentos formatados, para fins acadêmicos e 

para que possam ser utilizados como computadores em sala de aula. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Sistemas Embarcados  

 

Como enfatizado por Dos Santos (2019) embora em sua maioria os Sistemas 

Embarcados (SE) sejam na maioria das vezes mais simples que um computador de propósito 

geral, os SE são completos e ideais para realizarem a função específica para o qual são 

desenvolvidos. Geralmente se tratam de um sistema encapsulado dentro de uma pequena placa 

que conta com sua própria memória e com um processador de arquitetura ARM capaz de 

processar os dados de maneira satisfatória. 

Por se tratarem de sistemas desenvolvidos com uma funcionalidade específica, não 

é difícil encontrar exemplos para SE, isso porque eles estão presentes em muitas áreas comuns 

para todos nós, como por exemplo projetores de imagem, geladeira, aviões, micro-ondas e 

outros. Mas não se limitando apenas a produtos já conhecidos, corriqueiramente novos 

equipamentos são pensados para serem desenvolvidos como sistemas embarcados. 

Assim como mostrado por Nureni (2022), não basta apenas desenvolver SE sem o 

mínimo planejamento de software e hardware, pois eles são projetados para atender e satisfazer 

critérios de segurança, confiabilidade e desempenho. É possível afirmar que nos dias de hoje 

vivemos uma verdadeira revolução digital que é puxada pela a capacidade computacional dos 

SE, bem como pelas suas mais diversas aplicações em tempo real que não poderiam ser 

simplesmente atendidas pelos computadores pessoais de usuários comuns (NURENI, 2022).      

 

2.2 Arquitetura ARM 

 

A arquitetura ARM, ou Advanced RISC Machine está bastante presente nos dias de 

hoje, mesmo tendo sido desenvolvida em 1980 permanece bastante atual tendo aplicações em 

processadores de SE e principalmente em dispositivos móveis, e como o objeto de estudo e 

pesquisa desse projeto se trata de um Sistema Embarcado, as TV Box, os processadores delas 

também são baseados na arquitetura ARM. 

O uso de processadores ARM também é bastante presente em aplicações que 

desejam extrair o máximo de desempenho desses processadores em virtualização de máquinas 

e sistemas. Mais recentemente na evolução dos aparelhos móveis, os processadores ARM foram 

utilizados para fazer a aceleração do algoritmo Multi-Scale Retinex, algoritmo responsável por 

pós processamento de imagem, como é citado pelo Forte (2015), onde a arquitetura dos mesmos 
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foi essencial para um melhor processamento das imagens tiradas com as câmeras dos aparelhos, 

isso por conta da velocidade de execução e processamento desse algoritmo por parte dos 

processadores.  

 

2.3 Sistemas Operacionais para Sistemas Embarcados 

  

Popularmente conhecidos por ser a interface que conecta o hardware dos 

computadores com os demais softwares, os Sistemas Operacionais convencionais são 

programas que se encarregam de gerir todos os componentes conectados à placa mãe como o 

processador, dispositivos de memória e dispositivos de entrada e saída de dados, bem como ser 

graficamente o que permite que o usuário interaja e gerencie os outros software nos 

computadores. Partindo dessa introdução básica apresentada, temos o Sistemas Operacionais 

para Sistemas Embarcados, que muitas vezes se tratam dos Real Time Operating Systems 

(RTOS), por serem os SOs que atendem a demanda e necessidade dos SE em muitas situações 

(POTHUGANTI et al, 2016), porém não se limitando apenas a eles. 

Assim como os SO presentes em computadores casuais, os RTOS são necessários 

para controlar minuciosamente as funções que o SE deverá realizar para atender ao propósito 

específico pelo qual ele foi desenvolvido. Como Pothuganti et al. (2016) mostram em seu 

trabalho, um RTOS precisa atender a algumas características importantes que vem diretamente 

do kernel, antes que possa ser caracterizado como uma boa escolha para ser utilizado em um 

SE, algumas dessas características citados em seu trabalho são várias plataformas e suporte a 

Universal Serial Bus (USB), suporte multicore/multiprocessador, gerenciamento de memória 

virtual e dinâmica, dentre outras. 

Como é abordado por Jabeen et al. (2016) um SE pode ser desenvolvido para para 

muitos objetivos específicos que podem acabar por se diferenciar bastante entre si, por isso é 

bastante comum que não exista apenas um único SO que venha a atender a demanda exigida 

por esses SE. Com base nisso e no que já foi dito, é possível separar os SO abordados aqui em 

dois grupos, os RTOS que já foram mencionados, e os outros SO para Sistemas Embarcados 

que não necessariamente se caracterizam como um RTOS. No trabalho já citado de Jabeen et 

al. (2016) é mostrado o exemplo de alguns SO desenvolvidos especificamente para uma rede 

de sensores sem fio, ou Wireless Sensor Networks (WSN), onde cada um é responsável por 

executar uma função dentro do seu próprio SE conectado a rede. 

Além dos conceitos já mostrados neste capítulo, é importante se aprofundar sobre 

os SO mais utilizados atualmente em SE, dado que para o desenvolvimento deste trabalho foi 
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necessário um estudo prévio para decidir qual SO seria utilizado nas TV Boxes apreendidas. 

Diante disto, Pothuganti et al. (2016) desenvolveu um trabalho onde é feito um estudo 

comparativo entre RTOS e suas diferentes aplicações para os SE. Para uma exemplificação 

maior da importância desse estudo dentro de suas aplicações no cotidiano, o autor faz uma 

introdução sobre as aplicações desses sistemas nas indústrias automotivas, aeroespaciais e de 

motocicletas, mostrando dados sobre o uso microcontroladores na industria automotiva e o seu 

orçamento gasto na parte de eletrônica, além de mostrar  a utilização desses sistemas em 

motores de motos e computadores de aviões e carros. Outro aspecto importante sobre esses 

sistemas que é introduzido no trabalho, é a sua praticidade, já que são simples de serem 

implementados, consomem pouca memória e possuem baixa sobrecarga, segundo o autor. 

Feita a contextualização do assunto principal do artigo, o autor divide em três seções 

comparativas, análises e resultados sobre seis diferentes RTOS. Alguns dos RTOS analisados 

foram o QNX, VxWorks6, Nucleus RTOS (GREGORIO et al, 2019) e o MicroC/OS-27. As três 

seções analisam a conformidade com padrões e protocolos, o gerenciamento de memória, e por 

fim a especificação de processo e sincronização de tarefas. A Figura 1 listada mais adiante nesta 

seção mostra um resultado obtido pela comparação dos RTOS citados anteriormente, e traz 

também uma sugestão de onde eles poderiam ser aplicados. 

Para este trabalho foi escolhido o Armbian8 como SO a ser instalado e utilizado nos 

aparelhos apreendidos, e os principais fatores para esta decisão foi a compatibilidade desse 

sistema com as placas utilizadas nas TV Boxes disponíveis para este projeto e o amplo suporte 

encontrado nos fóruns oficiais do Armbian para quem deseja utilizá-lo em uma TV Box. Além 

do fator já citado, outros fatores que contribuíram foram, a interface semelhante a outros SO 

que são encontrados em computadores de uso pessoal e acadêmico, o que deve tornar o uso 

desses aparelhos mais intuitivo para o usuário final, além de trazer software já pré instalados, 

como navegador web, software dedicados a escritório, de programação e de reprodução de 

áudio e vídeo. 

 

 
6
 Disponível em: https://abrir.link/AUXox Acesso em 02 Julho 2022. 

7
 Disponível em: https://abrir.link/2FcXK Acesso em 02 Julho 2022 

8
 Disponível em: https://docs.armbian.com/ Acesso em 13 Ago 2022 

https://abrir.link/AUXox
https://abrir.link/2FcXK
https://docs.armbian.com/
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Figura 1 - Demonstração de aplicações sugeridas para vários RTOS disponíveis

 
Fonte: Pothuganti et al. (2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
21 

3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

3.1 E-Lixo eletrônico de informática 

  

Embora o tema deste trabalho elaborado por Lucena et al. (2022), faça referência 

ao lixo gerado por eletrônicos, a intenção dos seus idealizadores é fazer com que a quantidade 

desse lixo que é gerado, venha a diminuir a partir do recondicionamento e reparo de 

computadores, suas peças e periféricos.  Como nem todo equipamento pode ser recondicionado 

e/ou reparado, o trabalho também traz a importância de um descarte correto e consciente para 

essas peças eletrônicas que podem causar prejuízo para as pessoas e o meio ambiente.  

O trabalho foi dividido em quatro etapas: coleta do material, triagem do material 

recebido, conserto e armazenamento, e por fim a doação para a comunidade acadêmica. A etapa 

de triagem e conserto do material foi realizada no Novatec campus CEDETEG em uma área 

adequada para reparo e análise dos equipamentos eletrônicos. Após os reparos, todos os 

computadores recondicionados tiveram a instalação de software livre para que pudessem ser 

doados.  

Durante o tempo de implementação do projeto, foi possível recondicionar e doar 17 

computadores e outros equipamentos eletrônicos para o uso acadêmico, como HD, monitores e 

outros periféricos. Como intenção para uma possível continuidade para o projeto, os autores 

informam que desejam que os alunos do curso de Ciência da Computação realizem treinos e 

aulas para que possam ajudar no recondicionamento de computadores, para que mais máquinas 

possam ser reparadas e doadas.  

 

3.2  Economia Circular no Brasil: Estudo de caso em um Centro de Recondicionamento 

de Computadores 

  

Esse projeto do autor Rossi et al. (2022), foi desenvolvido com o intuito de diminuir 

e eliminar a produção de resíduos eletrônicos descartados na sociedade, focando na economia 

circular do Brasil e se baseando na que é praticada em outros países. Para tanto, os autores 

tentam difundir e aplicar a ideia de uma economia circular, que nada mais é do que tornar 

possível a recuperação, reparação de equipamentos para que seus materiais possam ser 

reutilizados no ciclo de produção, ou seja, o resíduo é transformado em recurso. 

O projeto traz alguns exemplos de iniciativas tanto privadas quanto públicas que 

buscaram aplicar o conceito de economia circular no Brasil e no mundo, seus benefícios e 
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conquistas alcançadas através de práticas de reuso e recuperação de recursos, ou simplesmente 

fazendo com que o produto final dure mais. Todos esses exemplos serviram de base para que 

os autores pudessem desenvolver um estudo sobre os impactos positivos que o projeto Centros 

de Recondicionamento de Computadores tem no nosso país. 

Segundo o artigo, o projeto Centros de Recondicionamento de Computadores é uma 

iniciativa do Governo Federal, e possibilita que jovens possam se qualificar profissionalmente 

para reparar computadores e peças eletrônicas que seriam destinadas a aterros sanitários e/ou 

lixões, além de permitir que diversos equipamentos sejam reparados e devolvidos para a 

sociedade através de iniciativas de inclusão digital. 

 

3.3 Projeto Reconecta UFRGS: Computadores Recondicionados para Estudantes de 

Baixa Renda 

  

O artigo escrito por  Ribas et al. (2021), foi elaborado tendo como motivação um 

problema que ficou evidente com o início da Pandemia causada pela COVID-19 em 2020, a 

falta de equipamentos e computadores para que estudantes de baixa renda pudessem 

acompanhar as aulas remotas e fazer suas atividades ministradas no ensino superior. Para tratar 

desse problema, os responsáveis pelo artigo divulgaram o projeto “Reconecta UFRGS” no site 

oficial da universidade e em suas redes sociais, para que pessoas físicas pudessem acessar um 

formulário e então fizessem a doação de seus computadores, notebooks e telas para os 

computadores, já pessoas jurídicas tiveram que entrar em contato pelos meios de comunicação 

divulgados, para que a equipe do projeto fosse receber as máquinas doadas.  

Após a doação do equipamento, a equipe responsável fez o recondicionamento de 

cada um que foi doado, mas se limitaram a recondicionar apenas o hardware de computadores 

e notebooks, pois era possível realizar a troca de peças que não estavam funcionando, por peças 

que funcionavam, utilizando apenas os componentes doados. Já as telas de computadores 

apenas foram repassadas para os estudantes caso elas estivessem funcionando, não havendo 

nenhum recondicionamento.  

Para receber o equipamento, o estudante precisava apenas se inscrever em um 

formulário online, colocando seus dados para a entrega do equipamento e um comprovante de 

vínculo com a Universidade. Para contemplar um estudante com o equipamento, os 

idealizadores do projeto decidiram fazer um sorteio no Facebook com o nome dos que se 

inscreveram no formulário online. Para acompanhar possíveis problemas com os equipamentos 

recondicionados, a equipe criou um canal no WhatsApp, que permitiu que estudantes 
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contemplados entrassem em contato com a equipe do projeto, para obter assistência técnica, 

caso necessário. 

  

3.4 Comparativo entre os trabalhos relacionados e o trabalho proposto 

  

Para fins comparativos entre o trabalho que está sendo proposto e os seus 

respectivos trabalhos relacionados, o Quadro 1 foi elaborado e contém um alguns detalhes sobre 

cada projeto, sendo esses detalhes os seus contextos, aplicações e plataformas. 

 

Quadro 1- Comparação entre os trabalhos relacionados e este trabalho 

 

Trabalhos Contexto Dispositivos Plataforma 

Lucena et al. 
(2022) 

Alternativa para o desmanche incorreto de 
computadores 

Computadores descartados 
e doados 

Linux 

Rossi et al. 
(2022) 

Análise sobre os benefícios da economia 
circular na reparação de computadores 

Computadores descartados Win/Linux 

Ribas et al. 
(2021) 

Recondicionamento de computadores 
usados, para estudantes universitários 

Computadores descartados Win/Linux 

Trabalho 
Proposto 

Uma Proposta de Computadores de Baixo 
Custo Utilizando TV Boxes Apreendidas; 

TV Box apreendidas ARM/Linux 

 

Fonte: Elaborado pelo o autor 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a implementação do projeto proposto, foi necessário seguir etapas planejadas 

para que o procedimento de formatação das TV Box seja bem sucedido. As etapas mencionadas 

serviram para  que cada TV Box pudesse passar pelo o processo de formatação do sistema e 

instalação de um novo SO dedicado e apropriado para Sistemas Embarcados, tornando assim 

possível que elas pudessem ser utilizadas como um mini computador de mesa. O fluxograma 

representado na Figura 1, foi criado para representar visualmente o processo de 

desenvolvimento e implementação do trabalho proposto. 

Além disso, para averiguar a viabilidade da utilização desses aparelhos como um 

computador pessoal, foi feita uma análise que consistiu na utilização das TV Box em diferentes 

categorias de software, office, vídeo e programação, e uma medida de tempo de utilização de 

cada um deles comparada com o tempo de utilização em outros computadores. 
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Figura 2 - Fluxograma com as atividades do trabalho proposto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Todas as partes mostradas fluxograma da Figura 2 serão citadas na Seção 4.1 deste 

trabalho de forma mais detalhada. 

 

4.1 Etapas Do Desenvolvimento Do Projeto 

 

 Para a formatação das TV Boxes e realização do projeto proposto, as seguintes 

etapas foram realizadas: 

 

● Triagem com as TV Box disponíveis na Universidade Federal do Ceará - Campus 

Quixadá, para separá-las por suas especificações, como está ilustrado no quadro 1-

A do da Figura 2; 

● Separação de aparelhos entre aqueles que utilizam processadores ARM Rockchip9, 

Amlogic10 e Allwinner11, essa separação é vista nos quadros 1-C, 2-A e 1-B da 

Figura 2: 

 As TV Boxes  foram separadas assim, pois durante as pesquisas 

realizadas para a formatação desses aparelhos, foi concluído que os diferentes tipos de 

processadores necessitavam de diferentes tipos de sistemas operacionais, bem como 

diferentes formas de fazer a formatação. Sendo Allwinner os processadores que 

apresentaram menor suporte em material de pesquisa para que fosse feita a formatação 

das TV Boxes que utilizavam ele em sua construção. Isso se deve pelo fato do fabricante 

utilizar memórias eMCP, que de forma resumida é uma memória eMMC de baixo 

consumo e de um único chip, porém que ainda não possui um suporte de instalação do 

Armbian diretamente nela. 

○ Para esse projeto, foi escolhido trabalhar com as TV Box com 

processadores Rockchip e Amlogic, dada a maior facilidade de 

formatação, pois possuem uma abrangência maior de guias de 

instalações e um maior suporte da comunidade de desenvolvimento do 

Armbian, além de geralmente utilizarem em seu conjunto memórias 

NAND ou eMMC; 

○ Os aparelhos já selecionados foram então separados novamente entre 

aqueles que possuíam memória NAND e eMMC. Os aparelhos com 

 
9
 Disponível em: https://abrir.link/OWYAU Acesso em 29 Março 2022. 

10
 Disponível em: https://abrir.link/bTxXv Acesso em 13 Agosto 2023 

11
 Disponível em: https://linux-sunxi.org/Allwinner_SoC_Family Acesso em 13 Agosto 2023 

https://linux-sunxi.org/Allwinner_SoC_Family


 
27 

processadores Amlogic disponíveis no Campus da Universidade Federal 

do Ceará em Quixadá, possuíam exclusivamente memórias eMMC. Para 

saber qual memória estava sendo utilizada nas TV Boxes com 

processadores Rockchip, foi utilizado o software Multitool12, como 

mostra o quadro 4-A da Figura 2. 

● Pesquisar qual versão do Armbian era compatível com o hardware encontrado nas 

TV Boxes, esse passo é mostrado nos quadros 7-A, 2-B e 3-C da Figura 2. 

● Utilização de imagens do SO com legacy kernel, pois elas já vêm com uma interface 

construída, o que foi considerado essencial para o público alvo do projeto, mas o 

usuário pode utilizar uma imagem main line em memórias eMMC e assim construir 

sua interface da maneira que achar melhor; 

● Gravar a versão escolhida em um cartão SD, pois as TV Boxes disponíveis no 

Campus da Universidade, não davam boot através de outro dispositivo. Esse passo 

é ilustrado nos quadros 5-C, 4-B e 10-A da Figura 2. 

● Instalação manual feita nos aparelhos Amlogic e Allwinner, porém como já 

explicado antes, a utilização dos aparelhos Allwinner foi descartada, já que a 

imagem não poderia ser instalada na memória principal do aparelho, apenas no 

cartão SD. Esse passo é mostrado nos quadros 6-C e 5-B da Figura 2. 

● Instalação utilizando novamente o software Multitool em aparelhos Rockchip, que 

além de informar qual tipo de memória presente na TV Box, faz também a 

instalação do SO de forma segura. A Figura 3 mostra a aparência do Multitool: 

 

 
12

 Disponível em: https://abrir.link/GAAnc Acesso em 13 Agosto 2023 
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Figura 3 - Tela do Multitool 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

● Instalação iniciada na TV Box. A Figura 4 mostra o processo de instalação do 

Armbian: 

 

Figura 4 - Tela de carregamento do Armbian 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

● Configuração de nome do usuário root, o tipo de diretório, bash ou zsh e o nome 

do usuário e senha. A Figura 5 mostra o processo citado: 
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Figura 5 - Tela de criação de usuário e senha 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Feito isto, o aparelho TV Box está formatado e pronto para o uso pessoal como um 

computador de mesa. A Figura 6 mostra o Armbian instalado em uma TV Box com processador 

Rockchip e memória NAND, onde está sendo exibido em tela algumas configurações do 

aparelho formatado: 

 

Figura 6 - Tela exibindo as especificações técnicas do aparelho já formatado 

 
             Fonte: Elaborado pelo autor. 



 
30 

Após todas essas etapas e com os aparelhos já configurados, foi realizado uma 

análise, de forma a verificar o funcionamento do sistema e a viabilidade de está implementando 

essas TV Box como computadores de mesa para uso pessoal. A análise consistiu em um teste 

que mediu o tempo gasto para executar cada software, bem como uma comparação com o tempo 

que outro dispositivo levou para executar o mesmo software e por fim, se era viável ou não a 

sua utilização com base no tempo e travamentos excessivos. As Figuras 7 a 17 mostram alguns 

dos software que foram utilizados para análise, divididos em suas categorias. Para uma melhor 

compreensão, o Quadro 2 exibe a função de cada um dos software utilizados. 

 

Office e produtividade: 

● Write: Software livre que é utilizado para escrever textos e produzir documentos. 

Comumente utilizado por usuários em escolas, escritórios e outras áreas que necessitam 

do uso de software para redigir documentos. A Figura 7 exibe a tela  do Write. 

 

Figura 7 - Exemplo de uso do software Write no Armbian 

 
              Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

● Impress: Software livre que é utilizado para apresentar textos e trabalhos em forma de 

slide. Comumente utilizado por usuários em escolas, escritórios e outras áreas que 

precisam apresentar suas ideias e projetos em forma de slide e buscam a alternativa de 

um software gratuito. A Figura 8 exibe a tela inicial do Impress. 
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Figura 8 - Exemplo de uso do software Impress no Armbian 

 
              Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

● Calc: Software livre que é utilizado para esboçar dados em planilhas e produzir 

documentos. Comumente utilizado por usuários em escolas, escritórios e outras áreas 

que necessitam do uso de um software para redigir planilhas de forma gratuita e 

eficiente. A Figura 9 exibe a tela inicial do Calc. 

 

  Figura 9 - Exemplo de uso do software Calc no Armbian 

 
              Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

● Navegador Web Chromium: Software livre baseado no navegador oficial do Google, o 

Chrome. É utilizado para navegar na internet e acessar sites diversos. Comumente 
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utilizado por usuários de sistemas Linux que estão acostumados a utilizar o Chrome em 

outros SO. A Figura 10 exibe uma pesquisa feita no Chromium. 

 

Figura 10 - Exemplo de uso do navegador Chromium no Armbian 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

● Google Meet: Sistema Web criado pela Google, que permite criar e participar de 

reuniões online. A Figura 11 mostra um exemplo de uso do Google Meet, onde foi 

criada uma reunião de teste para analisar a utilização da ferramenta no Armbian. 

 

Figura 11 - Exemplo de uso da ferramenta online Google Meet no Armbian 

 
     Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Programação: 

● Geany: Software livre, utilizado por usuários que desejam programar em linguagens como 

C e Python. A Figura 12 exibe um exemplo de utilização do Geany no Armbian, 

compilando um código em C. 

 

Figura 12- Exemplo de uso do software Geany no Armbian 

 
    Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

● Python: Linguagem de programação que permite escrever códigos e interpretá-los para 

desenvolver um software. Como Python pode ser utilizado diretamente do Terminal 

Armbian, a Figura 13 mostra um exemplo da utilização deste recurso. 
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Figura 13 - Exemplo de uso do Python através do Terminal do Armbian. 

 
              Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

● Visual Studio Code: Editor de texto que permite que usuários instalem extensões que 

interpretam diferentes linguagens, como C, C++, Java, dentre outros, além de possuir 

ferramentas diversas, como refatoração de código e controle de versionamento ligado ao 

Git. Visual Studio Code pertence a Microsoft mas pode ser utilizado em sistemas Linux, 

como mostra a Figura 14. 
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Figura 14 -Exemplo de uso do software Visual Studio Code no Armbian 

 
              Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico: 

● Reprodutor de vídeo MPV: Software livre desenvolvido para sistemas Linux, com o 

intuito de reproduzir arquivos de vídeo em diferentes formatos, como mp4, MKV, 

dentre outros. Bastante utilizado no Armbian por já vir integrado ao sistema e ser 

bastante leve, não ocasionando travamentos durante seu uso. A Figura 15 mostra o MPV 

sendo utilizado no Armbian. 
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     Figura 15 - Exemplo de uso do software nativo de reprodução de vídeo do Armbian 

 
              Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

● YouTube: Plataforma de vídeo online pertencente e mantida pelo Google. Hoje, é a 

principal plataforma online para usuários que desejam consumir vídeos, tanto para o 

autoaprendizado, quanto para o entretenimento. A Figura 16 mostra o YouTube sendo 

utilizado no Armbian. 

 

Figura 16 - Exemplo de uso do YouTube para assistir vídeos no Armbian 

 
                      Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

● Gimp: Ferramenta de código aberto, com a funções de edição e criação de imagens, 

sendo uma das mais utilizadas por usuários de sistemas Linux, tanto por ser código 

aberto, quanto por não exigir tanto poder gráfico. A Figura 17 mostra o Gimp sendo 

executado no Armbian. 
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Figura 17 - Exemplo de edição de imagens utilizando o Gimp no Armbian 

 
                            Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

  Como ambos os modelos de TV Box são vendidos como tendo as mesmas 

configurações, a análise não será esboçada separadamente para cada um deles, já que obtiveram 

resultados semelhantes e/ou idênticos entre eles. Vale ressaltar também que outros softwares 

foram testados, como por exemplo o VLC para vídeos e o Midori para navegar na internet, 

porém para exemplificar, foram mostrados apenas os prints de tela de um programa que 

representava a sua própria categoria.  
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Quadro 2 - Descrição dos software utilizados para análise 

 

Descrição dos Softwares utilizados para análise 

 

Software  Função 

Write Escrever e editar textos, criar e redigir documentos 

Impress Criar e editar slides para apresentação 

Calc Criar e editar Planilhas 

Chromium Acessar a internet 

Midori Acessar a internet 

Google Meet Criar e participar de reuniões online 

MPV Reproduzir mídias de vídeo 

Geany Desenvolver códigos baseados em linguagem de programação 

Visual Studio Desenvolver códigos baseados em linguagem de programação 

Python/Terminal Desenvolver códigos baseados em linguagem de programação 

Android Studio Desenvolver códigos baseados em linguagem de programação 

YouTube Reproduzir vídeos online 

Gimp Editar e criar imagens 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 RESULTADOS 

 

  Para chegar a um resultado da viabilidade de implementação das TV Boxes 

como computadores pessoais, foi elaborada uma tabela que mostra os resultados das análises 

de tempo e comparação com outras máquinas. Para fins comparativos, foi escolhido um 

Desktop de mesa com 2.4Ghz de processador core i5 e 32Gb de RAM, e também um notebook 

com 1.6Ghz de processador core i3 e 8Gb de RAM.  A Tabela 1 mostra uma média de tempo 

gasto para executar os programas citados: 

 

Tabela 1 - Tempo Gasto em segundos (s) e minutos (m) para carregar um software 

 

Tempo Gasto em segundos (s) e minutos (m) 

 

Software TV Box Desktop Notebook 

Write  15s 1s 1s 

Impress  15s 1s 1s 

Calc  15s 1s 1s 

Google Meet  35s 3s 3s 

Chromium  20 s 2s 2s 

Midori 20 s 1s 1s 

Geany 10s 1s 1s 

Visual Studio 20s 3s 3s 

Python/Terminal 5s 1s 1s 

Android Studio Não abre 20s 45s 

MPV 15s 1s 1s 

VLC 20s 1s 5s 

YouTube 40s 1s 1s 

Gimp 30s 1s 1s 

 

 Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 Sobre os resultados obtidos, vale destacar que alguns programas tiveram 

resultados já esperados, por se tratarem de software considerados leves, ou seja, que não exigem 

grande poder computacional para desempenhar sua função, como é o caso dos software para 

escritório e alguns de programação. Alguns software sequer chegaram a ser executados, como 

é o caso do Android Studio, mas isso se deve ao fato das TV Boxes não atenderem aos requisitos 

mínimos de sistema, já vídeos com qualidade superior a 720p, também não conseguiram ser 

exibidos, nesses casos os aparelhos travavam e a tela ficava preta. Uma última consideração, é 

que os dados exibidos na Tabela 2, desconsideram a primeira tentativa de inicialização dos 

software após a o sistema ter iniciado, isso porquê foi notado que nesses casos, eles demoravam 

um pouco mais que o normal para serem executados.  
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

  Com base nesses resultados esboçados na Tabela 2, e com a experiência de uso 

de cada software individualmente, é possível chegar a conclusão de que as TV Box podem sim 

ser reaproveitadas para o uso pessoal e/ou acadêmico, pois apresentou resultados satisfatórios 

na execução de alguns aplicativos possuindo um rápido tempo de resposta em sua execução e 

poucos travamentos. Vale destacar porém, que nem todas as aplicações apresentaram uma boa 

experiência de uso, mais especificamente os software que envolveram a utilização de vídeo 

proporcionaram mais trabalho para serem manuseados, bem como software com uma interface 

um pouco mais robusta, como é o caso do Visual Studio Code, que impressionante demorou 

um tempo considerável para poder abrir e poder ser utilizado. Já um software mais pesado de 

programação, nem sequer chegou a abrir, como é o caso do Android Studio, mas esse 

comportamento já era esperado, tendo em vista que as TV Box, mesmo formatadas, não 

atendem aos requisitos mínimos de instalação desse programa. 

  Alguns outros pontos podem ser destacados, como a utilização fluída dos 

navegadores web quando não utilizado mais de duas abas abertas, o que pode proporcionar o 

uso desses aparelhos para pesquisa na internet. Além disso, embora o site de vídeo conferência 

Google Meet tenha apresentado até que um bom tempo de resposta para ser aberto, levando em 

conta que se trata de um site onde o usuário utiliza suas funcionalidades para conversar 

remotamente com outros usuários, o Google Meet ao longo da sua utilização apresentou alguns 

travamentos que consequentemente congelaram a imagem e ocasionaram alguns travamentos 

de voz, o que poderia acabar prejudicando o entendimento entre as partes em caso de um diálogo 

remoto.  

  O ponto positivo vai de fato para os software de escritório, como Write, Impress 

e Calc, que apresentaram raros travamentos e foram executados em tempo satisfatório, e 

também para os software mais leves de programação, como Geany e a programação em Python 

pelo próprio terminal do Armbian, que durante a execução de alguns códigos, foram raras as 

vezes em que ocorreram travamentos, e o tempo de resposta foi sempre satisfatório. É 

importante frisar que tanto os software de escritório quanto os de programação citados, podem 

ser utilizados para estimular o aprendizado e auxiliar em atividades acadêmicas. 

  Com base nos resultados desse projeto, é possível chegar a conclusão de que as 

TV Box formatadas não substituem os computadores atuais, e de fato o intuito do presente 

trabalho não é mostrar que elas podem fazer isso, porém, através da análise de usabilidade feita, 

é legítimo concluir que elas podem sim serem utilizadas como computadores para atender a 
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necessidades mais básicas e servir como equipamento de auxílio ao estudo e desenvolvimento 

de estudantes, caso seja redirecionada para isso. Dado o aumento de aparelhos apreendidos e 

descartados, esse projeto mostrou uma alternativa satisfatória para o uso deles em um âmbito 

acadêmico e social. 

 Alguns trabalhos futuros que podem ser realizados a partir deste estudo são: 

• Explorar meios de doações dos aparelhos já formatados, através de projetos legais em 

conjunto com os órgãos responsáveis pela sua apreensão; 

• Explorar a utilização destes aparelhos em conjunto, como um cluster, como uma 

tentativa de aumentar seu desempenho de uso; 

• Utilizar estes aparelhos como servidores e analisar seu desempenho e a viabilidade deste 

seu uso; 

• Utilizar o trabalho como guia para que mais alunos possam formatar outras TV Boxes 

e programá-las para o uso em diferentes segmentos desejados. 
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