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Não há ramo da Ma-
temática, por mais abstrato
que seja, que não possa um
dia vir a ser aplicado aos
fenômenos do mundo real.
(Lobachevsky)
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alunos que participaram diretamente deste trabalho.

Aos meus colegas de turma no PROFMAT, Marivaldo, Reinado, Silvana e Diego, pela
troca de experiências e por toda disposição em ajudar.

A toda equipe de professores e coordenação do PROFMAT, que não mediram esforços
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Resumo

A humanidade como um todo passa por contantes mudanças que
afetam direta ou indiretamente a qualidade de vida, grande parte
dessas mudanças estão atreladas a dinâmica do setor financeiro.
Portanto, a proposta deste trabalho é apresentar um estudo contex-
tualizado dos principais conceitos de Matemática financeira, para
que de fato, os estudantes, em especial do ensino médio, possam
aplicar tais conhecimentos às situações cotidianas. Desta forma,
utilizamos algumas orientações e diretrizes contidas na BNCC em
torno da Educação Financeira, que se configura como um conjunto
de conhecimentos que elevam a capacidade do aluno em realizar
planejamentos e fazer escolhas de forma racional diante de uma
transação financeira. Nesta perspectiva, optamos por um sequen-
cia didática que abordasse os principais conceitos de Matemática
Financeira contextualizados com a economia no consumo de ener-
gia elétrica. Partindo do conhecimento prévio dos alunos, desen-
volvemos várias atividades desde análise e cálculo dos encargos de
uma conta de luz até a criação de simuladores de financiamentos.
Esperamos que este trabalho contribua com o docente que queira
trabalhar com a Educação financeira dentro deste viés, bem como,
com os alunos e seus familiares que precisam lidar de forma asser-
tiva na gestão dos seus recursos financeiros.

Palavras-chave: Matemática financeira, Educação financeira,
sequência didática, economia, consumo de energia.



Abstract

Humanity as a whole undergoes constant changes that directly or
indirectly affect the quality of life, most of these changes are linked
to the dynamics of the financial sector. Therefore, the purpose of
this work is to present a contextualized study of the main concepts
of financial mathematics, so that, in fact, students, especially high
school students, can apply such knowledge to everyday situations.
In this way, we use some orientations and guidelines contained in
the BNCC around Financial Education, which is configured as a
set of knowledge that increases the student’s ability to plan and
make rational choices in the face of a financial transaction. In this
perspective, we opted for a didactic sequence that approached the
main concepts of Financial Mathematics contextualized with the
economy in the consumption of electric energy. Based on the stu-
dents’ prior knowledge, we developed several activities from analy-
sis and calculation of charges on an electricity bill to the creation
of financing simulators. We hope that this work will contribute to
the teacher who wants to work with financial education within this
bias, as well as with students and their families who need to deal
assertively in the management of their financial resources.

Keywords: Financial mathematics, financial Education, didactic
sequence, economics, energy consumption.
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Introdução

Ao longo do tempo, a constante investigação, experimentação, generalização e formulação
de leis, que explicam os diversos fenômenos que nos cercam, vêm garantindo a evolução
da sociedade como um todo. Em qualquer área de estudo, o conhecimento só se torna
significativo para a sociedade quando pode ser compartilhado e usado para a melhoria das
condições de vida de seus indiv́ıduos.

No mundo atual, o professor desempenha um papel de extrema importância, o de levar o
aluno por meio do processo de ensino aprendizagem a uma condição em que possa construir
conhecimento e atuar como um agente transformador do meio em que vive. Neste sentido, a
prática docente tem se tornado cada vez mais desafiadora. Constantemente nos deparamos
na sala de aula com alunos desmotivados e com baixo rendimento nas mais diversas áreas do
conhecimento. Nas disciplinas que dependem da apropriação de alguns objetos matemáticos
para seu desenvolvimento e compreensão, a situação se torna ainda mais cŕıtica. A elaboração
deste trabalho parte desta inquietação.

Por muito tempo, trabalhei nos anos finais do Ensino Fundamental II em algumas esco-
las municipais e particulares no Munićıpio de Teixeira de Freitas no extremo Sul da Bahia.
Nesta experiência, percebia sempre uma boa receptividade por parte dos alunos aos métodos
e atividades propostas na disciplina de matemática. Mas, no ińıcio de 2019, quando comecei
a trabalhar no ensino médio da rede estadual, percebi uma realidade bem diferente, caracte-
rizada por uma acentuada falta de interesse nas aulas de matemática. Com a suspensão das
aulas presenciais em março de 2020 devido à pandemia de COVID-19, e retorno em meados
de 2021 no formato remoto, a situação só se agravou.

Este momento coincidiu com o ińıcio do meu trabalho no Colégio da Poĺıcia Militar Ańısio
Teixeira, onde leciono atualmente. Em 2019, esta unidade foi escolhida como escola piloto no
munićıpio de Teixeira de Freitas – BA na implementação de alguns Itinerários formativos.
Dentre as novas orientações propostas pela BNCC (Base Nacional Comum Curricular) à
educação brasileira, a oferta dos itinerários se caracteriza como principal mudança no NEM
(Novo Ensino Médio).

De acordo com BRASIL (2019) a carga horária no NEM será dividida entre a parte co-
mum constitúıda das disciplinas obrigatórias com 1800 horas e mais 1200 horas para a parte
diversificada do curŕıculo atribúıda aos itinerários formativos que se caracterizam como con-
juntos de unidades curriculares, que tem por objetivos aprofundar e ampliar aprendizagens,
consolidando a formação integral do aluno.

O componente curricular Matemática Aplicada às Ciências Humanas é uma disciplina
eletiva dentro do itinerário de matemática e suas tecnologias na escola. Ao assumir esta
disciplina já em 2021, fui em busca de material e experiências que pudesse utilizar em minha
prática. Analisando as possibilidades de conteúdos a serem explorados, escolhi o conteúdo de
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Matemática Financeira para a elaboração de um trabalho espećıfico, afinal, este é um tema
diretamente ligado às Ciências Humanas e Sociais, pois o conhecimento financeiro e gestão
dos recursos impactam na qualidade de vida e, consequentemente, nas relações pessoais nas
quais o indiv́ıduo está inserido.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio apontam, que:

Em um mundo onde as necessidades sociais, culturais e profissionais ganham no-

vos contornos, todas as áreas requerem alguma competência em Matemática e a

possibilidade de compreender conceitos e procedimentos matemáticos é necessária

tanto para tirar conclusões e fazer argumentações, quanto para o cidadão agir

como consumidor prudente ou tomar decisões em sua vida pessoal e profissional.

(BRASIL, 2000 apud CERQUEIRA, 2020)

Nesta perspectiva, entende-se que o trabalho com este tema se justifica, pois a promoção
do estudo em torno do conhecimento financeiro estimula uma postura mais ativa e autônoma
do aluno perante os desafios cotidianos, levando-os a refletir sobre a gestão dos recursos,
hábitos de consumos e, quando inseridos no mercado de trabalho, em seu projeto de vida.

Após a escolha do conteúdo a ser abordado, optamos por trabalhá-lo numa sequência
didática de forma contextualizada. Escolhemos como tema norteador desta sequência: A
Educação Financeira no consumo de energia elétrica.

É indiscut́ıvel que a maioria das coisas ao nosso redor existem ou funcionam por conta
da energia elétrica. O uso deste recurso sem desperd́ıcios é importante tanto nos aspectos
econômicos como nos aspectos ambientais, uma vez que o uso racional da energia elétrica
promove uma redução no valor da fatura mensal, além de contribuir com a manutenção dos
recursos naturais.

Essa proposta apresentada objetiva criar um material que possa auxiliar os professores de
Matemática e disciplinas afins, a ministrarem aulas de forma mais significativa e dinâmica,
fortalecendo por meio das tarefas propostas o diálogo entre as áreas de “Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas” e de “Matemática e suas Tecnologias”, explorando processos como:
pesquisa e investigação, análises cŕıticas, argumentação, pensamento computacional entre
outros.

Este trabalho está organizado em cinco caṕıtulos. No primeiro caṕıtulo, encontra-se
a nossa revisão bibliográfica, onde trazemos algumas reflexões sobre o desenvolvimento da
Matemática Financeira ao longo dos tempos, bem como sua contribuição no contexto escolar.
Neste caṕıtulo abordaremos também a Educação Financeira na Educação básica que tanto
favorece a formação cŕıtica do aluno no ensino médio. Por fim, falaremos da sequência
didática que se configura como um instrumento metodológico pelo qual a aprendizagem dos
conteúdos toma um novo significado ao se conectar com as vivências dos alunos.

No segundo caṕıtulo, apresentamos alguns conteúdos de Matemática Financeira que serão
contemplados nas tarefas desenvolvidas dentro da sequência didática. Para uma melhor as-
similação da proposta, trabalhamos com exemplos contextualizados em conexão com o tema
norteador da sequência didática: A Educação Financeira no consumo de energia elétrica.

No terceiro caṕıtulo, discorremos sobre a motivação em se trabalhar com sequência
didática nesta modalidade de ensino. Em seguida, apresentamos um relato de experiências
vivenciadas ao longo da sequência didática organizada em oito etapas. No final de cada uma
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dessas etapas trazemos um breve relato dos pontos relevantes vivenciados durante aplicação
da mesma.

No quarto e último caṕıtulo, falamos inicialmente sobre a importância do pré e pós
teste na sequência didática. Em seguida, apresentamos a evolução da aprendizagem dos
alunos durante todo o trabalho por meio da análise e discussão dos resultados que os alunos
obtiveram no teste de sondagem e na avaliação final. Para isso utilizamos alguns gráficos e
tabelas que facilitassem a visualização desses resultados. No final do caṕıtulo apresentamos
ainda alguns trechos de falas dos alunos colhidos durante um momento de autoavaliação.

Por fim, tecemos nossas considerações finais em torno da experiência em se trabalhar
com a sequência didática, desde o momento da elaboração até a exposição e análise dos
resultados.
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Caṕıtulo 1

Revisão Bibliográfica

Neste caṕıtulo, discorreremos inicialmente sobre o surgimento da Matemática Financeira
e sua importância no contexto escolar para o desenvolvimento da humanidade como um
todo. Na sequência, abordaremos como a Educação Financeira se consolidou na Educação
básica brasileira, e também sua importância na formação cŕıtica do aluno, que durante o
ensino básico precisa desenvolver habilidades e competências relacionadas a gestão financeira
e consumo consciente. Por fim, discutiremos o conceito de Sequência Didática (SD), bem
como, sua importância como recurso metodológico na Educação básica, em especial nas aulas
de Matemática.

1.1 A Matemática Financeira no ambiente escolar

Ao longo do tempo o ser humano sempre teve a preocupação de mensurar sua riqueza.
Vários escritos apontam que na pré-história ele já utilizava técnicas e instrumentos para tal.
A necessidade de consumo aliada a obsessão por acúmulo de riquezas levaram às primeiras
negociações comerciais. Com o desenvolvimento de práticas artesanais e culturais nas pri-
meiras civilizações, diferentes grupos de habitantes começaram a trocar suas mercadorias por
outras também necessárias, este processo como forma de comércio, sem uso de uma moeda,
chama-se escambo e perdurou por muito tempo entre povos de várias civilizações (IFRAH,
2005).

A partir de então, a criação e uso de uma moeda que inicialmente era equivalente a uma
soma de ouro ou prata que certa civilização possúıa, facilitou o desenvolvimento das relações
comerciais, tornando posśıvel estabelecer a equivalência entre riquezas e mercadorias de
diferentes povos. Dessas primeiras atividades comerciais até os dias atuais, a Matemática tem
auxiliado a humanidade a compreender as principais caracteŕısticas dos regimes econômicos
ao longo do tempo. O ramo da Matemática que estuda o valor do dinheiro no decorrer do
tempo é a Matemática Financeira. Como define Guedes,

[...] a Matemática Financeira é um campo da Matemática assim como álgebra,

aritmética, geometria para estudar o valor do dinheiro ao longo do tempo. Ela

fornece ferramentas para a compreensão e aplicação deste estudo. Seria um con-

junto de técnicas e formulações, com o objetivo de resolver problemas matemáticos

relacionados a finanças em geral. (GUEDES, 2020, p. 32)
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Portanto, como aponta Guedes, o estudo da Matemática financeira permite que o sujeito
tenha maiores condições de compreender as relações econômicas e financeiras no meio em
que vive. Em se tratando do ambiente escolar, este tema assume um papel fundamental na
formação do aluno no Ensino Básico. Na medida que os conceitos fundamentais estudados
na Matemática Financeira são sistematizados e vinculados a situações reais cotidianas, o
aluno assume uma postura questionadora, passando a refletir e agir com prudência no uso
do dinheiro.

É imprescind́ıvel que ao final do Ensino básico o estudante seja capaz de agir de forma
consciente ao fazer uso das operações financeiras básicas aprendidas ao longo de sua vida
escolar, de fato, a falta de habilidades para aplicar tais conhecimentos pode culminar em
grandes prejúızos financeiros, que consequentemente comprometerão de forma negativa a
qualidade de vida deste aluno no futuro.

Nesta linha, os Parâmetros Curriculares Nacionais já apontavam que a Matemática de-
veria ser trabalhada de tal forma que promovesse uma formação que auxiliasse o aluno na
tomada decisões conscientes no tocante a gestão de seus recursos, como é orientado no tema
transversal Trabalho e consumo. Com a implementação da Base Nacional Comum Curricu-
lar, esta temática é retomada. , ela vem ganhando espaço nas escolas brasileiras em todas os
anos do Ensino Fundamental e Ensino Médio por meio de projetos voltados à Educação Fi-
nanceira. A própria BNCC atribui uma enorme importância para este tema, como podemos
observar no seguinte trecho.

Há hoje mais espaço para o empreendedorismo individual, em todas as classes

sociais, e cresce a importância da educação financeira e da compreensão do sistema

monetário contemporâneo nacional e mundial, imprescind́ıveis para uma inserção

cŕıtica e consciente no mundo atual. (BRASIL, 2019, p. 568)

A partir dessa orientação, fica evidente que o estudo dos principais conceitos de Ma-
temática financeira ganha novo sentido quando aplicado em situações reais vivenciadas pelos
estudantes, o que permite que os mesmos façam escolhas conscientes levando em consideração
o bem-estar financeiro e, consequentemente, a qualidade de vida. Isto justifica a inserção
do componente Educação Financeira nos curŕıculos das escolas brasileiras, componente esse
que será discutido na seção seguinte.

1.2 A Educação Financeira na Educação básica

No Brasil, a discussão em torno de Educação Financeira ganhou status de poĺıtica de
estado à partir da criação da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), institúıda
pelo Decreto Federal 7.397/2010 e renovada pelo Decreto Federal nº 10.393, de 9 de junho de
2020. A ENEF pode ser entendida como uma mobilização em torno da promoção de ações de
educação financeira, securitária, previdenciária e fiscal no Brasil. Conforme a Organização
de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a Educação Financeira é definida
como

[...] o processo mediante o qual os indiv́ıduos e as sociedades melhoram a sua

compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que,
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com informação, formação e orientação, possam desenvolver os valores e as com-

petências necessários para se tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos

neles envolvidos e, então, poderem fazer escolhas bem informadas, saber onde pro-

curar ajuda e adotar outras ações que melhorem o seu bem-estar. Assim, podem

contribuir de modo mais consistente para a formação de indiv́ıduos e sociedades

responsáveis, comprometidos com o futuro. (OCDE, 2005, p. 4)

Nesta perspectiva, o estudo da Educação Financeira permite que o aluno, em especial
do ensino médio que está prestes a entrar no mercado de trabalho, desenvolva competências
e habilidades para agir de maneira prudente na gestão de suas finanças, evitando um endi-
vidamento excessivo. Em complemento a esta ideia, o Banco Central do Brasil (BACEN)
afirma que

A educação financeira pode trazer diversos benef́ıcios, entre os quais, possibilitar

o equiĺıbrio das finanças pessoais, preparar para o enfrentamento de imprevistos

financeiros e para a aposentadoria, qualificar para o bom uso do sistema financeiro,

reduzir a possibilidade de o indiv́ıduo cair em fraudes, preparar o caminho para a

realização de sonhos, enfim, tornar a vida melhor. (BACEN, 2013, p. 12)

De acordo com essa ideia, a Educação Financeira deve ir além da teoria de seu funci-
onamento e, de fato, ser utilizada na prática, auxiliando nas tomadas de decisões. Assim,
por meio dela, o aluno é orientado a usar de forma cŕıtica e consciente o dinheiro, agindo de
maneira racional e prudente com suas finanças pessoais, contribuindo com o desenvolvimento
econômico e social de seu páıs. Dessa forma, participa mesmo que indiretamente da melhoria
da qualidade de vida de cada cidadão.

Numa sociedade onde os padrões inconscientes de consumo afetam de forma geral o bem-
estar na vida dos indiv́ıduos, se faz necessário o aprimoramento da compreensão acerca da
gestão consciente do dinheiro, bem como uma reflexão sobre os hábitos de consumo.

Diferente da Matemática Financeira que se restringe ao uso de conceitos e fórmulas
aplicadas para calcular por exemplo juros embutido em um financiamento ou saber o valor
de uma d́ıvida ao longo do tempo, a Educação Financeira está relacionada também a hábitos,
emoções e atitudes. O professor é peça chave na implementação do programa de educação
financeira na escola, inicialmente a proposta deve fazer sentido pra ele, e posteriormente é
necessário que tenha ciência que a Educação Financeira

[...] constitui-se de um conjunto de informações através do qual os estudantes são

introduzidos no universo do dinheiro e estimulados a produzir uma compreensão

sobre finanças e economia, através de um processo de ensino que os torne aptos a

analisar, fazer julgamentos fundamentados, tomar decisões e ter posições cŕıticas

sobre questões financeiras que envolvam sua vida pessoal, familiar e da sociedade

em que vivem. (SILVA; POWELL, 2013, p. 13)

Portanto, é importante que o docente que pretende trabalhar com essa temática em
suas aulas, tenha uma formação adequada, para que possa desenvolver este estudo de forma
estruturada, com metodologia e, principalmente, para que utilize tais conhecimentos nas
suas vivências diárias. só assim terá propriedade para repassar aos estudantes.
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Outro aspecto importante da educação financeira nas escolas é que não só os alunos mas
também seus familiares participam indiretamente do processo de ensino aprendizagem. Na
medida que aprende, o aluno se sente motivado a partilhar suas experiências em casa. Esta
dinâmica permite que seus pais e os que estão a sua volta também aprendam com base nas
propostas e reflexões desenvolvidas na sala de aula, desfazendo um retrocesso cultural que
limita as discussões sobre o uso do dinheiro nas conversas cotidianas.

1.3 A sequência didática na promoção de uma apren-

dizagem significativa

O processo de ensino-aprendizagem da matemática requer do estudante um conjunto de
ações que vão além da decoração de fórmulas, conceitos e da repetição de exerćıcios. Nesta
disciplina, os conteúdos estão interligados. Portanto, assuntos vistos em anos anteriores
devem ser retomados com maior complexidade em anos subsequentes. Nesta dinâmica,
cabe ao professor a adoção de uma postura mediadora, averiguando o conhecimento que o
aluno detém sobre o conteúdo proposto. Dessa forma, se faz necessária a diversificação das
metodologias para que o aluno que não obteve êxito no estudo de um determinado conteúdo
possa revê-lo dentro de uma nova proposta, que possibilite a criação de novos significados e,
consequentemente, a consolidação da aprendizagem do mesmo.

Quais ferramentas dispomos pra que essa dinâmica seja mais significativa e promova uma
participação ativa dos alunos nas aulas de Matemática? O docente resolverá essa questão com
êxito quando o seu planejamento conectar os conteúdos ministrados com as reais necessidades
dos estudantes. Uma estratégia que pode ser eficaz para resolver esta situação, é o trabalho
com a sequência didática.

De acordo com Zabala (1998), uma sequência didática pode ser entendida como um
conjunto de tarefas ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de objetivos
educacionais espećıficos, que têm um prinćıpio e um fim conhecidos tanto pelos professores
como pelos aluno.

Oliveira (2013) define uma sequência didática como

[...] um procedimento para sistematização do processo ensino aprendizagem, sendo

de fundamental importância a efetiva participação dos alunos. Essa participação

vai desde o planejamento inicial informando aos alunos o real objetivo da realização

da sequência didática no contexto da sala de aula, até o final da sequência para

avaliar e informar os resultados”. (OLIVEIRA, 2013, p.39 )

Portanto, o primeiro passo que adotamos ao se trabalhar com a sequência didática foi
realizar um levantamento prévio dos conhecimentos dos alunos e, a partir desses, organizar
um conjunto de atividades contextualizadas com problemas desafiadores. Na medida que
avançamos nas etapas da sequência, foi importante aumentar o grau de dificuldade das
tarefas e orientações, promovendo assim uma melhor compreensão da temática proposta.

Neste sentido, é imprescind́ıvel que o professor defina uma situação-problema que faz
parte do cotidiano do aluno, para nortear as ações durante a aplicação da sequência didática.
Nesta perspectiva, Giordan, Guimarães e Massi (2011) definem a sequência didática como
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”[...] conjunto de atividades articuladas e organizadas de forma sistemática em torno de uma
problematização central”. Portanto, é preciso problematizar no sentido de

trazer o conhecimento para o contexto do alunado, buscar indagações que impri-

mam sentido ao conhecer. Dessa forma, podem-se construir relações entre o co-

nhecimento cient́ıfico e a realidade (cultural, social e mesmo histórica) do alunado.

A problematização é o agente de interlocução entre os conhecimentos cient́ıficos

e de outras culturas provenientes das realidades sociais nas quais a comunidade

escolar se encontra inserida. (GIORDAN; GUIMARÃES; MASSI, 2011)

Por isso, é necessário que o docente tenha em vista o que se pretende alcançar com seu
grupo de aluno, questionando-se quais seriam os temas mais relevantes para determinada
faixa etária, ou se faz sentido a discussão deste tema no contexto da escola que trabalha,
ou até mesmo quais materiais, espaços e tempos seriam necessários. Essas e outras questões
devem ser levadas em conta ao se estruturar uma sequência didática.

Vale mencionar que de acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do
Consumidor (Peic) realizada pela Agência Brasil (2023), em Abril de 2023, o percentual de
famı́lias com d́ıvidas (em atraso ou não) no Brasil era de 78,3%, e o percentual de famı́lias
com d́ıvidas em atraso era de 29,1% neste mesmo peŕıodo. Levando em consideração este
cenário, o trabalho com a temática Economia no consumo de energia elétrica no Ensino
Médio por meio de uma sequência didática se justifica como uma alternativa para que os
alunos se apropriem de novos hábitos de consumo voltados a economia no uso de produtos
e serviços no seu cotidiano. Como aponta Diuana (2022),

Entre 2018 e 2022, tanto a tarifa de energia elétrica média, quanto o preço do

gás residencial tiveram um aumento superior a 40%, o que foi penoso para muitas

famı́lias no Brasil. A energia é um bem fundamental para garantir uma boa

condição de vida para as pessoas, e seu uso está relacionado a benef́ıcios na saúde,

educação e até na renda das famı́lias. (DIUANA, 2022)

Esta situação deve ser trabalhada com bastante atenção, pois sabemos que o acesso e con-
sumo de energia elétrica são essenciais para a realização de atividades cotidianas. Portanto,
a sequência didática proposta se consolida como um importante instrumento metodológico
no ensino da Matemática Financeira através de uma estrutura interativa e dinâmica, vi-
sando estimular uma participação mais ativa dos alunos nas aulas de Matemática e utilizar
os conhecimentos vistos no ambiente escolar nas suas vivências diárias.

No próximo caṕıtulo, discorreremos sobre os principais conceitos de Matemática Finan-
ceira, apresentando ao final de cada seção alguns exemplos contextualizados com consumo
de energia elétrica.
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Caṕıtulo 2

Matemática financeira

O estudo da Matemática financeira é de grande importância para o estudante em qual-
quer lugar do mundo, mas num páıs em desenvolvimento como o Brasil, que sofre tanto com
as mudanças repentinas do setor financeiro, este conhecimento se torna vital, pois impacta
diretamente a nossa qualidade de vida. Por isso, é muito importante ter uma postura consci-
ente e ativa no que diz respeito às transações financeiras vivenciadas no cotidiano. Ao longo
deste caṕıtulo, serão apresentados os principais conceitos desta temática, conceitos esses que
darão suporte ao trabalho que será desenvolvido em toda sequência didática.Para isso, utili-
zaremos como referência nesta seção o livro Matemática Comercial, Matemática Financeira,
estat́ıstica descritiva, volume 11, da coleção Fundamentos da Matemática Elementar, dos au-
tores Iezzi, Hazzan, Degenszajn (2013), o livro didático Grandezas, sequências e Matemática
Financeira, da coleção Matemática Interligada (2020), o livro Estat́ıstica e Matemática Fi-
nanceira, da coleção Matemática em contextos, dos autores Dante e Viana (2020) e também
a dissertação Uma proposta de abordagem da Matemática Financeira e Educação Financeira
no Ensino Médio, Cerqueira (2020).

2.1 Razão e proporção

Definição 2.1 Sejam dois números inteiros a e b, com b ̸= 0, chamamos de razão entre a

e b, nessa ordem, ao quociente indicado por
a

b
.

Definição 2.2 Dadas as razões
a

b
e
c

d
, à sentença de igualdade

a

b
=

c

d
chamamos de pro-

porção. Os valores a e d são denominados extremos, e b e c são chamados de meios.

Consideremos a proporção
a

b
=

c

d
, com b e d diferentes de zero. Vale a seguinte proprie-

dade: Se
a

b
=

c

d
, então ad = bc; isto é, em toda proporção, o produto dos extremos é igual

ao produto dos meios. Essa propriedade é conhecida como propriedade fundamental das
proporções.

Exemplo 2.1 Uma famı́lia tem renda mensal de R$3185,00. Num mês com indicativo de

bandeira tarifária vermelha, a famı́lia gastou
2

13
de sua renda mensal com energia elétrica.
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Quanto essa famı́lia gastou com energia elétrica neste mês considerado?

Resolução: Seja x o valor pago pelo talão de energia no mês considerado. Pela propriedade
fundamental das proporções, temos:

x

3185
=

2

13
x.13 = 3185.2

13x = 6370

x = 490.

Portanto, a famı́lia gastou R$490,00 com energia elétrica no mês considerado.

2.2 Porcentagem

As razões de denominador 100 são chamadas de razões centesimais, taxas percentuais ou
simplesmente de porcentagens. As porcentagens costumam ser indicadas pelo numerador
seguido do śımbolo % (lê-se “por cento”).

As porcentagens também costumam ser expressas sob a forma decimal, obtida dividindo-
se o numerador por 100. Essa é a maneira habitual quando se utiliza uma calculadora. Por
exemplo:

3% =
3

100
= 0, 03 e 27, 5% =

27, 5

100
= 0, 275.

Exemplo 2.2 Suponhamos que o valor pago pela energia consumida numa residência num
determinado mês foi R$ 230,00. Sabendo que no mês seguinte os moradores conseguiram
reduzir em 8% este valor, determine a quantos reais corresponde esta redução.

Resolução: O valor de 8% sobre os R$230,00, corresponde à divisão do preço por 100,
tomando 8 partes, isto é:

8% de 230 ⇔ 8.
230

100
=

8

100
.230 = 18, 4.

Portanto, a famı́lia conseguiu reduzir a conta em R$18,40.

De modo geral, calcular a% de x corresponde a multiplicar
a

100
por x.

2.3 Acréscimos e descontos

Quando é preciso atualizar o valor pago a um bem ou serviço, a fim de se obter um lucro
desejado, utilizamos o cálculo do acréscimo, que pode ser realizado com os valores escritos
na forma absoluta ou relativa. Da mesma forma, quando optamos em comprar um produto
à vista, ou formalizar um acordo no pagamento de uma d́ıvida, quase sempre temos uma
abatimento no valor original do produto ou serviço. Este abatimento é o que chamamos de
desconto.

A seguir, formalizaremos tais conceitos, além de apresentar e resolver algumas situações
envolvendo acréscimos e descontos.
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Definição 2.3 Seja i a taxa de acréscimo (ou taxa de desconto) na forma decimal e P0 o
valor inicial. Definimos o acréscimo (ou desconto) por ∆P, onde

∆P = P0.i. (2.1)

Proposição 2.1 Seja i a taxa de acréscimo e P0 o valor inicial. Determinaremos o valor
final P após o acréscimo por meio da expressão:

P = P0(1 + i). (2.2)

Demonstração: O valor final P corresponde à soma do valor inicial ao acréscimo, isto é:

P = P0 +∆P

P = P0 + P0.i

P = P0(1 + i).

Proposição 2.2 Seja i a taxa de desconto e P0 o valor inicial. Determinaremos o valor
final P após o desconto por meio da expressão:

P = P0(1− i). (2.3)

A demonstração da expressão acima é análoga a demostração da expressão (2.2).

Proposição 2.3 Sendo P0 o valor inicial e i1, i2, i3, ..., in as taxas de acréscimos su-
cessivos. Os valores obtidos após cada acréscimo, denominados P1, P2, P3, · · · , Pn,
respectivamente, podem ser calculados por meio da expressão:

Pn = P0(1 + i1)(1 + i2)(1 + i3)...(1 + in) (2.4)

Demonstração: O valor final P corresponde à soma do valor inicial ao acréscimo, isto é:

P1 = P0(1 + i1)

P2 = P1(1 + i2)

P3 = P2(1 + i3)
...

Pn = Pn−1(1 + in) ⇒ Pn = P0(1 + i1)(1 + i2)(1 + i3)...(1 + in).

Proposição 2.4 Sendo P0 o valor inicial e i1, i2, i3, ..., in as taxas de descontos sucessivos.
Os valores obtidos após cada desconto, denominados P1, P2, P3, · · · , Pn, respectivamente,
podem ser calculados por meio da expressão:

Pn = P0(1− i1)(1− i2)(1− i3)...(1− in) (2.5)

A demonstração da expressão acima, é análoga a demostração da expressão do cálculo de
acréscimos sucessivos.
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Exemplo 2.3 Lúcia pagou R$ 375,00 por seu talão energia referente ao consumo do mês
de Dezembro de 2022. Como todos de sua famı́lia entraram de férias, este valor se elevou
em 18% no mês seguinte. Com base nestas informações, qual foi o valor pago pelo talão de
energia correspondente ao consumo do mês de Janeiro de 2023?

Resolução: Dados, P0 = 375 e i = 18%, temos:

P = P0(1 + i)

= 375(1 + 0, 18)

= 442, 50.

Dessa forma, conclúımos que o valor pago pelo talão de energia do referido mês foi R$442,50.

Exemplo 2.4 Num certo mês, a famı́lia de Lúıs ficou surpreendida com o valor de R$
420,00 pago por um talão de energia elétrica em sua residência. Logo então, se reuniram e
discutiram sobre o que poderiam fazer para reduzirem o consumo de energia. Por conta das
medidas adotadas, após dois meses o valor a pagar pelo talão de energia foi de R$303,45.
Determine a taxa de desconto aplicada, supondo que esta se manteve constante nestes dois
meses.

Resolução: Dados P = 303, 45 e P0 = 420, 00, temos:

P = P0(1− i).(1− i)

303, 45 = 420(1− i)2

303, 45

420
= (1− i)2

0, 7225 = (1− i)2

0, 7225
1
2 = 1− i

0, 85 = 1− i

i = 1− 0, 85

i = 0, 15.

Portanto, a taxa de desconto foi de 15% em cada mês.

2.4 Juros

No cotidiano, é comum as pessoas lidarem com cheque especial, cartão de crédito, empréstimos
e financiamentos entre outras modalidades de d́ıvidas existentes no mercado financeiro. Nes-
sas situações é de extrema importância saber qual a taxa de juros que está sendo cobrada
pelo empréstimo do dinheiro ou crédito. Mas afinal, o que são Juros?

Vamos supor que uma pessoa aplique certa quantia de capital em uma caderneta de
poupança por determinado peŕıodo de tempo. A aplicação é semelhante a um empréstimo
feito ao banco. Então, no fim desse peŕıodo, essa pessoa recebe uma quantia chamada Juros
como compensação. O valor dessa quantia é estabelecido por uma porcentagem. Ao final
da aplicação, a pessoa terá em sua conta a quantia correspondente ao capital (C) mais os
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juros (J), que é conhecida como montante (M), ou seja, M = C + J. A razão
J

C
é a taxa de

crescimento do capital, também conhecida como taxa de juros (i), e será sempre associada
ao peŕıodo da operação.

2.4.1 Juros simples e Juros compostos

Nesta seção mostraremos como são realizados os cálculos dos juros no sistema de capita-
lização simples e no sistema de capitalização composta.

Consideremos um capital C aplicado no sistema de capitalização simples, a uma
taxa i por peŕıodo e durante n peŕıodos de tempo. Os juros no 1º peŕıodo são iguais a C.i,
como em todos os peŕıodos. Assim, os juros simples da aplicação serão iguais à soma de n
parcelas iguais a C.i, ou seja:

J = C.i+ C.i+ C.i+ ...+ C.i

e portanto
J = C.i.n. (2.6)

Os juros simples são resultados do produto do capital pela taxa e pelo prazo da aplicação.
Observemos que nessa fórmula o prazo n deve estar expresso na mesma unidade de i, isto é,
se a taxa i for definida em meses, o prazo n virá também em meses. Desta forma, o montante
será dado por

M = C + J = C + C.i.n = C.(1 + i.n). (2.7)

Além disso, embora a fórmula tenha sido deduzida para n inteiro, ela é estendida também

para qualquer prazo fracionário, por exemplo,
1

2
ano, ou

5

12
de ano.

De maneira diferente do sistema de juros simples, nos juros compostos a cada peŕıodo
os juros são incorporados ao montante e o cálculo do juros é feito sempre sobre o montante
imediatamente anterior ao momento da capitalização.

Portanto, o sistema de capitalização composta é o regime que considera que os juros
gerados a cada peŕıodo são acrescidos ao capital, formando o montante do peŕıodo. Este
montante, por sua vez, passará a render juros no peŕıodo seguinte formando um novo mon-
tante (constitúıdo do capital inicial, dos juros acumulados e dos juros sobre juros formados
em peŕıodos anteriores).

Desta forma, conseguimos estabelecer uma equação que nos forneça o montante M, pro-
duzido por um capital inicial C, no qual incide uma taxa de juros i ao peŕıodo, no decorrer
de n peŕıodos.

Após o primeiro peŕıodo de tempo, encontramos o montante M1 = C + C.i = C.(1 + i).
Seguindo este racioćınio, o montante correspondente ao segundo peŕıodo M2 será calculado
a partir do montante M1, correspondente ao primeiro peŕıodo. Acompanhe a sequência:

M1 = C + C.i ⇒ M1 = C.(1 + i).

M2 = M1 +M1.i = C.(1 + i) + C.(1 + i).i = C.(1 + i).(1 + i) ⇒ M2 = C.(1 + i)2.

M3 = M2 +M2.i = C.(1 + i)2 + C.(1 + i)2.i = C.(1 + i)2.(1 + i) ⇒ M3 = C.(1 + i)3.
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Assim, o capital inicial C é multiplicado por (1 + i) ao final de cada peŕıodo de tempo.
Podemos mostrar por Indução que, ao final de n peŕıodos, o capital inicial será multiplicado
n vezes pelo fator (1 + i), ou seja, será multiplicado por (1 + i)n. Portanto, no sistema de
juros compostos de taxa i, um capital C vai gerar, após n peŕıodos de tempo, um montante
M , dado por

M = C.(1 + i)n. (2.8)

Exemplo 2.5 A pandemia da COVID-19 provocou instabilidade e crise financeira em todas
as partes do mundo. Mesmo após o fim das restrições impostas ao comércio neste peŕıodo,
a proprietária de uma sorveteria deixou de honrar alguns compromissos financeiros devido
a redução de vendas no seu estabelecimento. Sobre ameaça de ter a energia elétrica inter-
rompida, se viu obrigada a solicitar da companhia de distribuição de energia elétrica de sua
cidade um acordo para quitar uma d́ıvida de R$25000,00. A companhia propôs a ela que,
após seis meses de carência, pagasse o valor devido acrescido de juros compostos a uma taxa
de 5% a.m. Sendo assim, responda:

(a) Qual o montante que a proprietária da sorveteria deveria pagar ao final dos seis
meses, considerando as condições propostas pela companhia?

(b) Se a proprietária da sorveteria aceitasse todas as condições do acordo, solicitando
apenas a mudança do regime de juros compostos para o juros simples, qual o novo montante
que deveria pagar?

Resolução
(a) Seja C = R$25000,00; i = 5% a.m e n = 6 meses. Utilizando a fórmula (2.8), temos:

M = C.(1 + i)n

M = 25000.(1 + 0, 05)6

M = 25000.(1, 05)6

M ≈ 33502, 39.

Assim, a proprietária teria que pagar aproximadamente R$33502,39 para quitar sua
d́ıvida.

(b) Seja C = R$25000,00; i = 5% a.m e n = 6 meses. Utilizando a fórmula (2.7), temos:,

M = C.(1 + i.n)

M = 25000.(1 + 0, 05.6)

M = 25000.(1, 3)

M = 32500.

Conclúımos assim que no regime de capitalização de simples, para quitar a sua d́ıvida a
proprietária da sorveteria deveria pagar R$32500,00.

Através deste exemplo percebe-se como a escolha do regime de capitalização influencia
no valor do montante de uma d́ıvida ao longo de um peŕıodo. Nesta situação, se a com-
panhia acolhesse a contra proposta da proprietária da sorveteria, com alteração do regime
de capitalização composta para o regime de capitalização simples, em apenas seis meses ela
economizaria aproximadamente R$1002,39.

24



2.4.2 Juros e funções

Nas transações comerciais de médio e longo prazo, a evolução dos juros pode trazer um
resultado não desejado. Por isso, é importante analisar e compreender como se dá essa
evolução, seja numa aplicação financeira ou no pagamento de uma d́ıvida.

Vamos utilizar os dados do Exemplo 2.5 da seção anterior para compreender como po-
demos utilizar as funções e suas representações gráficas para analisar melhor o crescimento
dos juros e montante de uma d́ıvida ao longo de um peŕıodo t nos dois regimes de capi-
talização estudados na última seção. Para isso, usemos um exemplo adaptado de Dante e
Viana (2020). Consideremos que a d́ıvida de R$ 25000,00 fosse paga com juros de 40% ao
ano.

No sistema de juros simples, os juros são obtidos em função do tempo de aplicação, por
meio da equação:

j = 25000.0, 4t ou j = 10000t.

Sabemos que este tipo de equação representa uma função afim, e que o gráfico de tal
função deve ser representado com uma reta. Para construir o gráfico desta função, inici-
almente vamos atribuir a t dois valores distintos e calcular os valores correspondentes de
j.

t j = f(t) = 10000t
1 10000
2 20000

Tabela 2.1: Cálculo dos juros para t=1 e t=2.

Utilizando os valores encontrados na Tabela 2.1, podemos construir o seguinte gráfico:

Figura 2.1: Gráfico dos juros em função do tempo na capitalização simples.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

.
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Note que o gráfico é uma reta que passa pela origem.
Ainda no sistema de juros simples, o montante é obtido em função do tempo, e a

equação dessa função é M = 25000 + 10000t ou M = 10000t+ 25000, a função M = f(t) =
10000t+25000 é do tipo da função afim f(x) = ax+b, cujo gráfico é uma reta que passa pelo
ponto (0, 25000). Vamos atribuir a t alguns valores e calcular os valores correspondentes de
M , para posteriormente também compararmos com o sistema de juros compostos.

t M = f(t) = 10000t+ 25000
0 25000
1 35000
2 45000
3 55000

Tabela 2.2: Cálculo do Montante para alguns valores de t.

Com os valores encontrados, podemos construir o seguinte gráfico:

Figura 2.2: Gráfico do montante em função do tempo na capitalização simples.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

.

Já no sistema de juros compostos, o montante é obtido em função do tempo por
meio da equação M = 25000.(1, 4)t. Neste caso a variação ocorrida foi do tipo exponencial
f(x) = abx. Vamos calcular o montante para alguns valores de t por meio da função M =
h(t) = 25000.(1, 4)t.
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t M = h(t) = 25000.(1, 4)t

0 25000
1 35000
2 49000
3 68600

Tabela 2.3: Cálculo do montante para alguns valores de t na capitalização composta.

Com esses valores encontrados, vamos esboçar o gráfico desta função.

Figura 2.3: Gráfico do montante em função do tempo na capitalização composta.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Agora, vamos comparar os gráficos apresentados nas Figuras 2.2 e 2.3, colocando-os em
um mesmo sistema de eixos:
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Figura 2.4: Gráfico comparativo dos montantes na capitalização simples e capitalização
composta.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Observe que as intersecções dos gráficos ocorrem nos pontos (0, 25000) e (1, 35000).
Isso significa que após o peŕıodo, nesse caso 1 ano, os montantes a juros simples e a juros
compostos coincidem. A partir desse ponto, o gráfico do montante a juros compostos está
sempre acima do gráfico do montante a juros simples, ou seja, para qualquer valor de t (em
anos), t > 1, o montante da d́ıvida a juros compostos é maior do que o montante a juros
simples.

2.5 Sistemas de Amortização

Na medida que quitamos as parcelas ou prestações em um financiamento, estamos amorti-
zando a d́ıvida, sendo assim, amortizar pode ser entendido como pagar uma parte ou o valor
total de uma d́ıvida. No Brasil os sistemas de amortização mais utilizados são: O Sistema
Price (ou Francês) e o Sistema de Amortização Constante (SAC), nos dois sistemas a
capitalização do saldo devedor ocorre de forma composta.

Conforme aponta o livro Matemática Interligada (2020), o sistema Price de forma geral é
o mais usado nos financiamentos de bens e consumo. Neste sistema, as prestações são iguais,
sendo que nas primeiras ocorrem menor amortização da d́ıvida e maior pagamento dos juros
em comparação com as últimas prestações, em que esta dinâmica se inverte.

Já no sistema SAC, que é mais comum nos financiamentos imobiliários, as amortizações
são todas iguais, e a parte da prestação dependente dos juros vai diminuindo, pois eles
incidem sobre um saldo devedor cada vez menor.

28



Para exemplificar, vamos comparar essas duas modalidades considerando a seguinte si-
tuação adaptada do livro Matemática Interligada (2020) para a nossa contextualização.

Com intuito de reduzir os gastos com energia elétrica, Sr. Júlio decidiu contratar um
financiamento junto a uma instituição bancária para a compra e instalação de um kit de
painéis fotovoltaicos para a conversão de energia solar em energia elétrica no valor de R$
18000,00. Suponha que essa d́ıvida seja paga em cinco prestações mensais à taxa de juros
de 5% a.m.

No Sistema de Amortização PRICE, o valor de cada prestação é dado pela fórmula:

P =
C.i

1− (1 + i)−n
, (2.9)

em que P é o valor da prestação, C é o valor do empréstimo ou do bem (C = R$18000), i a
taxa de juros (i = 0, 05) e n é a quantidade de prestações (n = 5). Segue que

P =
18000.0, 05

1− (1 + 0, 05)−5

P ≃ 4157, 55.

Portanto, o valor de cada prestação é aproximadamente R$ 4157,55. Agora, vamos
representar os valores em cada peŕıodo de tempo, por meio do seguinte quadro.

Figura 2.5: Amortização da d́ıvida no sistema PRICE.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Analisando os valores da tabela apresentada na Figura 2.5, conclúımos que no sistema
PRICE, seriam pagas 5 prestações de R$ 4157,55, que totalizam R$ 20787,75 ou seja, R$
2787,75 de juro.

Diferente do sistema de amortização PRICE, no Sistema de Amortização Constante
(SAC), o valor da amortização é dado pela divisão do valor do empréstimo ou do bem (R$

18000,00) pela quantidade de prestações (n = 5). Como
18000

5
= 3600, o valor de cada

amortização é R$3600,00.

29



Analisemos o seguinte quadro com este valor para cada amortização,

Figura 2.6: Amortização da d́ıvida no sistema SAC

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Dessa forma, de acordo com os valores encontrados na tabela da Figura 2.6, no sistema
SAC, seriam pagas 5 prestações, cujos valores seriam: R$ 4500,00, R$ 4320,00, R$ 4140,00,
R$ 3960,00 e R$ 3780,00, nessa ordem, totalizando R$ 20700,00, ou seja, R$ 2700,00 de
juros.

De acordo com o livro Matemática Interligada (2020), entendemos que apesar das condições
serem as mesmas, (valor do empréstimo; taxa de juro; quantidade de prestações), como nestas
situações de financiamento analisadas, no sistema de amortização PRICE, os juros devidos
são maiores. Isto fica mais notório quando o valor do empréstimo ou do bem e a quantidade
de prestações aumentam, como ocorre nos financiamentos imobiliários. Esse fato ocorre de-
vido os juros serem aplicados em valores mais baixos, como podemos comparar na segunda
coluna das tabelas apresentadas nas Figuras (2.5) e (2.6). Vale salientar que os exemplos
apresentados não são suficientes para afirmarmos qual o sistema de amortização é mais van-
tajoso, a escolha pelo sistema de pagamento vai depender muito da situação e das condições
de pagamento propostas ao devedor, dentre outras variáveis que alguns bancos utilizam nos
contratos.

No próximo caṕıtulo, trazemos a uma proposta de sequência didática que contextualiza
todos os conceitos vistos neste caṕıtulo com o consumo de energia elétrica, junto a proposta
trazemos também um breve relato da nossa experiência ao final de cada etapa da sequência.
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Caṕıtulo 3

Proposta de sequência didática

No mundo contemporâneo, com o avanço tecnológico, crescem as possibilidades de acesso
a informação, porém a quantidade e velocidade que essas informações se propagam exige das
instituições de ensino e dos seus agentes elaboração e aplicação de propostas que conectem os
conteúdos estudados no ambiente escolar com os fenômenos naturais, sociais e tecnológicos.
Nesta perspectiva, entende-se que as práticas docentes devem possibilitar atividades em que
os alunos possam desenvolver habilidades e competências de forma contextualizada e não
isolada do seu mundo real.

Entende-se que o trabalho com sequência didática se justifica, pois trata-se de uma
ferramenta metodológica que promove a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos,
colabora esclarecendo suas dúvidas e demandas, relacionando os conteúdos estudados com
situações cotidianas de forma interativa e dinâmica.

A sequência didática que apresentaremos a seguir foi aplicada nas aulas da disciplina
Matemática Aplicada às Ciências Humanas, componente do itinerário formativo Matemática
e suas tecnologias do Ensino Médio. Com duração total de treze aulas de 45 minutos cada,
teve como público alvo alunos do 3° ano do ensino médio do Colégio da Poĺıcia Militar na
cidade de Teixeira de Freitas no extremo Sul da Bahia, onde leciono desde agosto de 2020.

Tendo como tema norteador A Educação Financeira no consumo de energia elétrica, a
sequência foi elaborada para que o aluno entenda melhor o mundo em que vive, refletindo
sobre o custo-benef́ıcio de um produto ou serviço que consome, tenha uma postura cŕıtica
ao analisar uma oferta, comparar orçamentos, compreender os encargos que compõe uma
fatura e, quando inserido no mercado de trabalho, seja mais ativo e consciente na tomada de
decisões de natureza sócio-econômicas que impactam direta ou indiretamente sua qualidade
de vida.

Os conteúdos trabalhados foram definidos com base nas Competências e Habilidades
propostas pela BNCC, que dialogam com o componente Matemática Aplicada a Ciências
Humanas. É imprescind́ıvel que o aluno compreenda o caráter utilitário da Matemática em
suas relações sociais. Como se afirma na primeira competência espećıfica de matemática e
suas tecnologias para o ensino médio, é importante que este seja capaz de

Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar si-

tuações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências

da Natureza e Humanas, ou ainda questões econômicas ou tecnológicas, divulga-
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dos por diferentes meios, de modo a consolidar uma formação cient́ıfica geral.

(BRASIL, 2019, p. 524)

Deste modo, se configura num enorme desafio para o aluno a concepção que o ensino da
Matemática vai além de fórmulas, técnicas e conceitos decorados, mas fez e faz parte das
nossas vivências ao longo do tempo em diferentes contextos.

No intuito de valorizar e mensurar o conhecimento prévio que os alunos tinham com
relação aos conceitos básicos de Matemática Financeira, propomos como primeira atividade
da sequência um formulário de sondagem. Após a análise dos resultados obtidos pelos alunos
nesta atividade, conseguimos identificar quais eram os assuntos que os alunos apresentavam
mais dificuldades, e conduzir melhor nossas ações ao longo do trabalho.

A aproximação dos conteúdos trabalhados com as experiências diárias dos alunos impul-
sionam uma aprendizagem mais significativa, garantindo que o conhecimento não seja facil-
mente esquecido. Assim, a contextualização da Matemática Financeira através do consumo
consciente de energia elétrica permite que o aluno possa aplicar o que aprende, desenvol-
vendo atitudes que promovam a preservação dos recursos naturais e consequentemente uma
redução dos custos referentes ao uso de energia elétrica.

Por se tratar de um tema bastante denso, decidimos trabalhar a sequência didática em
sete etapas, num total de 13 aulas de 45 minutos cada. Os conteúdos trabalhados durante as
etapas da sequência didática foram: Cálculo de porcentagem, acréscimos e descontos, juros
simples e compostos, representação gráfica de funções do 1° grau e exponenciais e por fim,
sistemas de amortização SAC e PRICE.

Na próxima seção apresentaremos com detalhes todas as etapas que compõem a sequência
didática em discussão. Ela se caracteriza como sugestão para o professor que pretende tra-
balhar com essa temática nas aulas de Matemática no ensino médio. Destacaremos também
alguns aspectos relevantes vivenciados em cada etapa que constitui essa sequência.

3.1 Sequência Didática: A Educação Financeira no con-

sumo de energia elétrica.

Na primeira etapa da sequência constrúıda, sugerimos a aplicação de um questionário com
a intensão de investigar o conhecimento prévio dos alunos em torno dos conteúdos básicos
de Matemática financeira que serão vistos ao longo deste trabalho. A seguir, apresentaremos
com detalhes a organização desta etapa.

1ª Etapa

Organização da turma: Os alunos devem sentar individualmente.
Tempo estimado: 1 aula (45 minutos).
Local: Laboratório de informática.
Conteúdo: Porcentagem, acréscimos e descontos, juros simples e compostos.
Habilidade da BNCC: EM13MAT303.
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Material necessário: Pincel atômico, quadro branco e computadores.
Objetivos: Identificar a familiaridade que os discentes de forma geral têm com os conceitos
matemáticos básicos necessários para a compreensão e tomada de decisões em situações
cotidianas ligadas à Matemática Financeira.

• Inicie a aula explicando o objetivo da aplicação do questionário.

• Envie o formulário contido no Apêndice A, para o e-mail de cada aluno. Se algum
dos alunos não tiver ou não conseguir acessar o seu email, aplique para este o teste de
sondagem de forma impressa.

• Estipule um tempo máximo de 30 minutos para que os alunos respondam o ques-
tionário.

• Atenda as posśıveis demandas com relação ao uso do computador.

• Finalize a aula, explicando que nos próximos encontros serão apresentados os resultados
obtidos.

A aplicação do formulário ocorreu de forma bem tranquila, os alunos compreenderam a
proposta de cada questão sem questionamentos com relação aos enunciados.

O instrumento Google Forms foi de extrema importância nesta primeira etapa, pois ao
final da aplicação do questionário, tive acesso aos resultados que os alunos obtiveram em
cada questão de forma organizada por meio gráficos. Com os dados em mãos, pudemos
planejar quais conteúdos deveriam ser trabalhados com uma atenção especial.

Figura 3.1: Imagem da primeira etapa.

Fonte: Registro do autor (2023).
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Na segunda etapa desta sequência, recomendamos um breve debate em torno das atitu-
des que provocam o desperd́ıcio de energia em nossas residências. Em seguida, apresentar
um talão de energia e discutir como cada encargo que compõe o valor a pagar por ele é
determinado.

O intuito das atividades propostas nesta etapa é despertar nos estudantes o interesse
em conhecer os tributos que são cobrados nos serviços e produtos que consomem, bem
como refletir sobre a adoção de novos hábitos que promovam uma economia financeira e uso
consciente dos recursos naturais. A seguir, apresentamos com detalhes a organização desta
etapa.

2ª Etapa

Organização da turma: Os alunos devem sentar em dupla.
Tempo estimado: 2 aulas (90 minutos).
Local: Sala de aula.
Conteúdo: Porcentagem.
Habilidade da BNCC: EM13MAT301.
Material necessário: Pincel atômico, quadro branco, notebook e aparelho televisor ou
projetor.
Objetivos: Refletir sobre os hábitos no consumo de energia elétrica diretamente ligados ao
desperd́ıcio dos recursos naturais, e ao aumento no valor pago pela futura mensal de energia.
Identificar e entender como é definido cada encargo que compõe o valor total discriminado
num talão de energia.

• Inicialmente, direcione os seguintes questionamentos aos alunos:

1. Você ou sua famı́lia costuma acompanhar e comparar os valores mensais dos talões
de energia de sua casa?

2. Ao comprar um novo aparelho eletrônico você geralmente pesquisa sua potência e
consequentemente o custo que ele pode acrescentar a sua conta?

3. Você adota diariamente algumas atitudes pensando na redução de consumo de
energia elétrica em sua casa? Em caso positivo, quais atitudes?

4. Você conhece os elementos que fazem variar o valor mensal em seu talão de ener-
gia? E como estes elementos são calculados?

• Ouça, estimule e faça a mediação das colocações dos alunos.

• Exponha no aparelho televisor ou projetor um talão de energia.

• Use o cálculo de porcentagens para determinar o valor de alguns encargos do talão de
energia.

• Peça que os alunos criem a lei de formação da função que relaciona à quantidade de
KWh consumidos no mês com o valor total a pagar, bem como, a representação gráfica
de tal função.
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• Peça que os alunos realizem em dupla a atividade presente no Apêndice B.

• No final do encontro, realize um sorteio com os nomes dos aparelhos eletrônicos mais
comuns nas residências. Peça que cada aluno pesquise e traga para o próximo encontro
o valor médio da potência do aparelho sorteado por ele e um talão de energia atual de
onde mora.

Analisando os comentários tecidos pelos alunos e os resultados das atividades propostas,
nota-se que os alunos conseguiram compreender como os encargos que compõem o valor
total pago pelo talão de energia são estabelecidos e calculados. Nesta etapa, os alunos
apresentaram uma acentuada dificuldade na Tarefa 2 da atividade proposta, que propunha
a construção gráfica de uma função de várias sentenças. Neste momento se fez necessária
uma breve revisão deste conteúdo.

Na terceira etapa desta sequência, sugere-se a apresentação do cálculo que determina o
custo gerado pelo consumo de energia elétrica de alguns aparelhos elétricos utilizados em
nossas residencias e consequentemente a análise do quanto o uso de cada aparelho impacta
no valor mensal do talão de energia. Propomos também a apreciação de um v́ıdeo produzido
pela ANEEL (2021), que explica como são definidas as bandeiras tarifárias no nosso páıs.

Espera-se que nesta etapa o aluno possa refletir sobre o tempo de uso e a potência
de cada aparelho de sua residência, que são fatores que interferem diretamente no valor
correspondente ao consumo de energia elétrica em suas casas. A seguir, apresentamos com
detalhes a organização desta etapa.

3ª Etapa

Organização da turma: Os alunos devem sentar em dupla.
Tempo estimado: 2 aulas (90 minutos).
Local: Sala de aula.
Conteúdo: Porcentagem, acréscimos e descontos, juros simples e compostos.
Habilidade da BNCC: EM13MAT303.
Material necessário: Quadro branco, piloto, aparelho televisor ou projetor, notebook,
v́ıdeo, planilha eletrônica, papel, lápis e borracha.
Objetivos: Estimar o quanto um aparelho eletrônico acrescenta no valor final discriminado
no talão de energia. Compreender como são definidas as diferentes bandeiras tarifárias que
sinalizam aos consumidores, mês a mês, os custos reais de geração de energia elétrica no
Brasil. Resolver problemas envolvendo acréscimos e descontos sucessivos.

• Inicialmente organize uma planilha com os dados pesquisados pelos alunos, solicitados
no encontro anterior.

• Selecione junto com os alunos dois dos aparelhos pesquisados e mostre como é deter-
minado o consumo e custo de energia dos mesmos.

• Peça aos alunos que individualmente determinem o consumo e custo de cada aparelho
de sua planilha, levando em consideração o tempo estimado de utilização dos mesmos
em suas residências, como apresentado no Apêndice B.2.
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• Pergunte aos alunos se eles sabem o que são e como são definidas as bandeiras tarifárias
que aparecem no talão de energia.

• Proponha a apreciação do v́ıdeo “Como são definidas as bandeiras tarifárias?” da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2021). Na sequência, recomendamos
o uso de slides para sintetizar as principais informações do v́ıdeo.

• Na lousa, apresente o cálculo do valor a pagar na conta de energia apresentada na
segunda aula considerando os diferentes cenários de bandeiras tarifárias.

• Explique e deduza as fórmulas para o cálculo de descontos e acréscimos sucessivos.

• Ao final desta aula, distribua a atividade presente no Apêndice B.2 aos alunos e peça
que individualmente registrem as respostas no caderno.

As atividades desenvolvidas nesta etapa tiveram um retorno bastante positivo por parte
dos alunos. Ficaram surpresos com os valores correspondentes ao custo de energia gerado
pelo uso de cada aparelho pesquisado. De forma espontânea, começaram a tecer comentários
sobre quais atitudes poderiam tomar para reduzir o gasto com alguns desses aparelhos.

Figura 3.2: Imagem da terceira etapa.

Fonte: Registro do autor (2023).

Na quarta etapa desta sequência didática, propomos um reflexão em torno do custo de
compra e instalação de um kit de painéis fotovoltaicos que são usados para converter a
energia solar em energia elétrica.

Sugere-se também o uso de planilhas eletrônicas para estimar uma posśıvel economia
obtida a longo prazo no caso de compra de um desses kits.
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O intuito de se trabalhar com esta temática é fomentar no aluno a capacidade de pensar
e realizar planejamentos a longo prazo. Sabemos que as decisões e escolhas que fazemos
hoje interferem drasticamente na construção do nosso futuro. A seguir, apresentaremos com
detalhes a organização desta etapa.

4ª Etapa

Organização da turma: Os alunos devem sentar em trio.
Tempo estimado: 2 aulas (90 minutos).
Local: Laboratório de Informática.
Conteúdo: Porcentagem, acréscimos e descontos, juros simples e compostos.
Habilidade da BNCC: EM13MAT303.
Material necessário: Pincel atômico, quandro branco e computadores.
Objetivos: Conhecer as principais caracteŕısticas da energia solar fotovoltaica, bem como,
as vantagens e desvantagens de seu uso na geração de energia elétrica. Criar e utilizar
planilhas eletrônicas para estimar uma posśıvel economia na instalação de um kit de energia
fotovoltaica. Analisar e interpretar os cálculos e comandos utilizados na construção da
planilha eletrônica.

• Para essa etapa, realize previamente um orçamento do custo de compra e instalação
de um kit de energia solar fotovoltaica junto a três empresas da cidade.

• No ińıcio da aula, pergunte aos alunos o que eles conhecem sobre a conversão de energia
solar em energia elétrica por meio de painéis fotovoltaicos.

• Proponha a apreciação do v́ıdeo da TV Brasil (2021), que apresenta as principais
caracteŕısticas dos sistemas de energia fotovoltaicos, bem como, algumas experiências
positivas no uso dos painéis de energia fotovoltaicos em diferentes localidades do Brasil.

• Apresente aos alunos os orçamentos emitidos pelas empresas consultadas.

• Peça que os alunos utilizem as orientações contidas no Apêndice C.1 para criar um
simulador numa planilha eletrônica.

• Entregue um orçamento para cada trio e peça que utilizem o simulador criado para
estimar a posśıvel economia obtida a longo prazo na compra do kit de energia solar
fotovoltaica orçado.

• Acompanhe e explique quando necessário os resultados gerados na planilha.

• Comente que os resultados encontrados não contemplam as regras de taxação cobrada
na geração de energia por meio de painéis fotovoltaicos propostas pela lei 14300, (BRA-
SIL, 2022).

• No final desta aula, cada grupo deve eleger um representante para falar sobre as difi-
culdades e aspectos que mais chamaram atenção durante a realização da tarefa.
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Nesta etapa, foi posśıvel observar o quanto o uso do laboratório de informática e todos
seus recursos propiciam uma participação mais ativa dos alunos na realização das tarefas
propostas. A leitura, compreensão e manipulação dos comandos utilizados na criação da
planilha eletrônica contribúıram para que os estudantes adotassem uma postura de inves-
tigação, análise e lucidez na tomada de decisões.

Figura 3.3: Imagem da quarta etapa.

Fonte: Registro do autor (2023).

Na quinta etapa desta sequência didática, propomos um trabalho que torna evidente
a diferença entre o sistema de capitalização simples e o sistema de capitalização composta.
Indicamos o uso de exemplos que conecte o conteúdo Regimes de Capitalização com o tema A
Educação Financeira no Consumo de Energia Elétrica. Nas operações bancárias e comerciais,
o regime utilizado para a capitalização de valores é sempre o de juros compostos.

Acredita-se que o conhecimento discutido nesta etapa possibilite uma maior capacidade
de reflexão e análise em torno das taxas de juros cobradas em financiamentos, no parcela-
mento da fatura de um cartão de crédito, nos empréstimos, no uso do cheque especial entre
outas linhas de crédito. Vale ressaltar, que os juros podem trabalhar a nosso favor, para
isso, também se faz necessário o conhecimento e precaução ao escolher investimento seguro
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e com boa rentabilidade. A seguir, apresentaremos com detalhes a organização desta etapa.

5ª Etapa

Organização da turma: Os alunos devem sentar grupo.
Tempo estimado: 2 aulas (90 minutos).
Local: Sala de aula e biblioteca
Conteúdo: juros simples e juros compostos.
Habilidade da BNCC: EM13MAT302.
Material necessário: Pincel atômico e quadro branco.
Objetivos: Interpretar situações cotidianas por meio dos conceitos de juros simples e juros
compostos. Comparar situações que envolvem juros simples com situações que envolvem
juros compostos, por meio de análise de tabelas e de interpretação gráfica.

• Use alguns exemplos para explicar a diferença entre o sistema de juros simples e o
sistema de juros compostos.

• Realize na lousa a dedução da fórmula dos juros compostos.

• Faça com os alunos a representação gráfica da evolução de uma d́ıvida ao longo de
um certo peŕıodo em cada sistema de juros. Se necessário, revise neste momento a
construção gráfica de funções afins e exponenciais.

• No fim desta aula, proponha um conjunto de exerćıcios para fixar os assuntos aborda-
dos.

O entendimento de como os juros afetam a rentabilidade de um investimento ou o au-
mento de uma d́ıvida foi muito importante nesta etapa. Por meio do cálculo e análise das
taxas de juros, é posśıvel elaborar um bom planejamento, realizar estimativas, tomar decisões
de forma mais racional e que, a curto, médio ou longo prazo, podem afetar nossa qualidade
de vida.

Foram utilizados exemplos e atividades que simulavam algumas situações financeiras
que os alunos já realizam ou realizarão futuramente como: uso do cartão de crédito, uso
do cheque especial, contratação de um empréstimo ou financiamento, aplicação financeira,
entre outros. Desta forma, puderam refletir sobre a importância de avaliar cautelosamente
as taxas de juros embutidas nas transações financeiras.

Nesta etapa, os alunos conseguiram desenvolver as atividades propostas sem muitas di-
ficuldades. Participaram ativamente das discussões citando situações v́ıvidas por seus fami-
liares dentro do contexto financeiro que afetaram e ainda afetam a qualidade de vida dessas
pessoas. Outro fato que chamou bastante atenção, foram alguns comentários em torno das
possibilidades de investimento que já ouviram falar, como: tesouro direto, bolsa de valores,
fundos imobiliários entre outros citados.
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Figura 3.4: Imagem da quinta etapa.

Fonte: Registro do autor (2023).

Na sexta etapa desta sequência, sugerimos a manipulação de uma planilha eletrônica
para criação e uso de um simulador de financiamentos com intenção de comparar a evolução
dos juros e a dinâmica de amortização do saldo devedor nos sistemas SAC e PRICE.

O uso de recursos tecnológicos nas aulas permite melhor visualização e compreensão
de um conhecimento abstrato, além de fomentar a produtividade e criatividade do aluno.
Neste sentido, acreditamos que o trabalho realizado nesta etapa oportuniza o uso da tecno-
logia pra ressignificar o processo de ensino e aprendizagem no contexto escolar. A seguir,
apresentaremos com detalhes a organização desta etapa.
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6ª Etapa

Organização da turma: Os alunos devem sentar em trio.
Tempo estimado: 2 aulas (90 minutos).
Local: Laboratório de Informática.
Conteúdo: Sistemas de amortização PRICE e SAC.
Habilidade da BNCC: EM13MAT301.
Material necessário: Pincel atômico, quadro branco, computadores.
Objetivos: Analisar e interpretar o cálculo envolvido em diferentes sistemas de amor-
tização de financiamento para avaliar qual deles é o mais vantajoso. Criar e utilizar pla-
nilhas eletrônicas para determinar o valor das parcelas de um financiamento, a fim de tomar
decisões.

• Inicie comentando sobre as modalidades de empréstimos e financiamentos mais prati-
cados no Brasil, bem como suas principais caracteŕısticas.

• Explique como se dá amortização de um d́ıvida nos sistemas SAC e PRICE.

• Distribua o tutorial contido no Apêndice C.2 para os alunos. Em seguida, peça que se
organizem em grupos mantendo os trios formados na 4ª Etapa e utilizem uma planilha
eletrônica do Excel para criar um simulador de financiamento para cada tipo de sistema
de amortização.

• Peça a cada grupo que utilize o simulador criado para calcular todas as prestações de
um financiamento nos dois sistemas de amortização.

Uma prática muito comum em nosso páıs para se obter um bem de maior valor como um
terreno, um carro, uma casa dentre outros, é o financiamento. Nesta etapa, foram discutidas
as formas mais utilizadas para o pagamento de tais financiamentos. A utilização das planilhas
eletrônicas para a criação de simuladores permitiu que os alunos determinassem as parcelas
pagas ao longo de um financiamento e também visualizassem como se dá a amortização do
saldo devedor nos sistemas SAC e PRICE nas situações estudadas.

Esta foi a etapa que os alunos ficaram mais entusiasmados não só por conta do uso do
laboratório, mas também pela proposta de simularem o financiamento do valor contido no
orçamento do kit de energia fotovoltaico apresentado na quarta etapa dessa sequência. Eles
conseguiram seguir os comandos contidos no tutorial disponibilizado, constrúıram e utiliza-
ram os simuladores e, por fim, realizaram análises e comparações sem maiores dificuldades.
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Figura 3.5: Imagem da sexta etapa.

Fonte: Registro do autor (2023).

Na sétima e última etapa desta sequência, propomos uma avaliação dividida em dois
momentos. No primeiro, sugere-se a aplicação de um questionário avaliativo com finalidade
de mensurar o ńıvel de aprendizagem dos conteúdos trabalhados durante toda a sequência
didática. E no segundo momento, recomenda-se a realização de uma auto-avaliação, com
intuito de estimular no aluno a capacidade de refletir sobre seus erros, limitações, avanços,
cooperação com o grupo entre outros aspectos.

7ª Etapa

Organização da turma: Os alunos devem sentar individualmente.
Tempo estimado: 2 aulas (90 minutos).
Local: Sala de aula.
Conteúdo: Porcentagem, acréscimos e descontos, juros simples e compostos.
Habilidade da BNCC: EM13MAT303.
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Material necessário: Pincel atômico, quadro branco e gravador de áudio.
Objetivos: Avaliar a evolução da aprendizagem dos conteúdos vistos ao longo da sequencia.

• Organize os alunos para que se sentem de forma individual. Em seguida, aplique a
avaliação final presente no Apêndice A que contempla os conteúdos trabalhados na
sequência didática.

• Peça que cada aluno exponha oralmente os aspectos positivos e negativos de cada etapa
da sequência, bem como sua autoavaliação.

• Realize a gravação deste momento para fins de uma avaliação mais significativa de toda
sequência.

No decorrer das etapas desta sequência didática, os alunos tiveram oportunidade de
expor suas dificuldades, dúvidas, limitações, avanços, enfim, tudo que pudesse colaborar
para um acompanhamento, inferência e avaliação durante o trabalho. Mas, além da avaliação
diagnóstica e da avaliação cont́ınua, se fez necessária a realização desta avaliação final na
forma oral e escrita.

Ao comparar os resultados obtidos na atividade diagnóstica com o rendimento que os
estudantes conseguiram na avaliação final, percebemos que de fato o trabalho teve um retorno
positivo. Todas as tarefas propostas, o estudo dos conteúdos e a manipulação dos recursos
tecnológicos contribúıram para uma aprendizagem mais significativa e validação de todo esse
trabalho. No caṕıtulo seguinte, abordaremos de forma mais detalhada os resultados destas
avaliações escritas e apresentaremos o registro de alguns trechos da avaliação oral.

Figura 3.6: Imagem da sétima etapa.

Fonte: Registro do autor (2023).
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Caṕıtulo 4

Análise da evolução de aprendizagem

Neste caṕıtulo, faremos uma análise detalhada dos resultados obtidos pelos alunos no
teste de sondagem e na avaliação escrita aplicada no final da sequência didática apresentado
no caṕıtulo anterior. Para tanto, se fez necessário o uso de gráficos e tabelas que propor-
cionam uma melhor visualização e compreensão de tais resultados. Traremos também no
final deste caṕıtulo alguns trechos de falas dos alunos expostas na avaliação oral gravada no
último encontro da sequência didática.

Antes de apresentarmos todos esses resultados, discorremos brevemente na seção se-
guinte sobre a importância dos instrumentos avaliativos: pré-teste e pós-teste para análise e
validação do trabalho desenvolvido durante a aplicação da sequência didática em discussão.

4.1 A importância do pré-teste e pós-teste na sequência

didática

A avaliação dentro do processo de ensino e aprendizagem oferece ao aluno a oportunidade
de refletir e reconhecer seus avanços e limitações em torno dos conteúdos, procedimento
e métodos que lhes são apresentados, promovendo assim o seu desenvolvimento pessoal e
acadêmico.

No intuito de oferecer aos alunos novas aprendizagens por meio da aplicação da sequência
didática proposta, inicialmente é importante traçar o perfil dos estudantes, saber quais
são suas maiores dificuldades, conhecê-los não só por meio da bagagem de conteúdos que
constrúıram ao longo dos anos no ambiente escolar, mas também em suas relações cotidianas.
Por isso, se faz necessária a realização de uma avaliação diagnóstica, que de acordo com Gil

[...] constitui-se num levantamento das capacidades dos estudantes em relação aos

conteúdos a serem abordados, buscando identificar as aptidões iniciais, necessida-

des, interesses dos estudantes com vistas a determinar os conteúdos e as estratégias

de ensino mais adequadas. (GIL, 2006, p. 247)

Nesta perspectiva, a primeira atividade da sequência didática trabalhada foi a aplicação
de um pré-teste na forma de um formulário no Google Forms, apresentado no Apêndice
A,seção A.1, composto por dez questões, que teve como principal objetivo identificar a fami-
liaridade dos discentes com os conceitos matemáticos básicos necessários para a compreensão
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e tomada de decisões em situações cotidianas ligadas Matemática Financeira, bem como nor-
tear as atividades e estratégias utilizadas ao longo da sequência didática.

Reconhecendo a importância de constatar o progresso das aprendizagens e consequen-
temente apontar ao docente caminhos para sanar as dificuldades apresentadas no processo
de ensino aprendizagem dos conteúdos trabalhado, achamos conveniente a aplicação de um
pós-teste na forma impressa (veja Apêndice A, seção A.2), composto por quinze questões
de múltipla escolha que versam sobre os conteúdos matemáticos trabalhados no pré-teste
e alguns outros ligados à economia no consumo de energia elétrica trabalhados durante a
sequência didática aplicada.

Outro instrumento avaliativo que reconhecemos como importante é a auto-avaliação.
Acredita-se que essa é uma oportunidade que o aluno tem de compreender e refletir sobre
seu próprio desempenho nos aspectos atitudinais e conceituais. Esse procedimento fornece
subśıdios para posśıveis intervenções por parte do professor, além de permitir um conhe-
cimento melhor dos seus alunos. Por isso, sugerimos como última atividade da sequência
didática constrúıda o desenvolvimento e gravação de uma auto-avaliação dos estudantes.

Ao final do trabalho, é importante que os alunos façam também uma autoavaliação oral
de sua participação nas atividades propostas durante toda a sequência didática.

4.2 Análise dos dados (Formulário de sondagem)

O teste de sondagem foi aplicado para 13 alunos de uma turma de 3° Ano do Ensino Médio
do Colégio da Poĺıcia Militar, na cidade de Teixeira de Freitas, dos alunos da turma dois não
realizaram essa avaliação pois faltaram no dia de aplicação. Após a aplicação do formulário,
organização dos dados e apreciação dos resultados, identificou-se quais conteúdos deveriam
ser trabalhados com uma atenção especial. A seguir, serão apresentados junto às questões
selecionadas os gráficos com a quantidade de acertos que os alunos obtiveram e comentários
sobre esses resultados.

Comecemos analisando o rendimento que os alunos obtiveram na terceira questão do
formulário de sondagem. Vejamos:

Questão 03 - Para calcular o valor de um produto após um acréscimo de p% devemos
multiplicar o valor original por:

(a) 110p.

(b)
(1 + p)

100
.

(c) 1 +
p

100
.

(d) p+
p

100
.

(e)
(1 + p%)

100
.

Nesta questão, é requerida a dedução do valor de um produto após sofrer um acréscimo de
p%. Espera-se que o aluno realize uma manipulação algébrica simples que o leve a encontrar
a expressão desejada.
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Figura 4.1: Gráfico do percentual de acertos (Questão 03 do teste de sondagem).

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Analisando os resultados expostos na Figura 4.1, percebemos que somente 3 alunos da
turma acertaram esta questão. Acreditamos que este baixo rendimento se deu por conta da
dificuldade de realizarem a manipulação algébrica para chegarem na expressão correta. Isso
fica evidente se analisarmos a questão 4 deste mesmo formulário.

Questão 04 - Lucas almoça em uma lanchonete e o custo de sua refeição é de R$45,00.
Pelo serviço, ele quer deixar uma gorjeta de 15%. Quanto ele pagará no total, incluindo
a gorjeta?

(a) R$51, 75.

(b) R$6, 75.

(c) R$60, 00.

(d) R$54, 50.

(e) R$56, 25.

Nesta questão, é solicitado que o aluno encontre também o valor de um serviço após sofrer
um acréscimo. Observamos que neste caso, o valor inicial do serviço e a taxa percentual de
acréscimo são fornecidos, diferente da questão 3 como podemos observamos anteriormente.

46



Figura 4.2: Gráfico do percentual de acertos (Questão 04 do teste de sondagem).

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Por meio do gráfico apresentado na Figura 4.2 notamos um ótimo rendimento por parte
dos alunos nesta questão, o que evidência mais ainda que a dificuldade que os alunos en-
contraram na questão 3 apresentada anteriormente não estava relacionada com o cálculo de
acréscimo mas sim com a manipulação algébrica.

Na sequência, analisaremos o rendimento que os alunos obtiveram na nona questão do
formulário de sondagem.

Questão 09 - Qual é o preço de custo de um produto vendido por R$240,00, sabendo
que, na transação o comerciante obteve um lucro de 20%?

(a) R$288, 00.

(b) R$212, 00.

(c) R$48, 00.

(d) R$192, 00.

(e) R$184, 00.

Esta questão explora a determinação do valor de custo de um produto a partir do seu
valor de venda e da margem de lucro. Essa é uma situação que pode ser resolvida facilmente
aplicando-se o conceito de proporção ou por meio de uma equação partindo da fórmula do
cálculo de acréscimo de um valor.
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Figura 4.3: Gráfico do percentual de acertos (Questão 09 do teste de sondagem).

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Mesmo apresentando um enunciado bem simples, quase metade dos alunos não chegaram
ao resultado correto nesta questão, como podemos observar na Figura 4.3. Analisando
as respostas dadas, percebe-se uma falta de compreensão dos termos: “Preço de custo”
e “Lucro”, pois, se compreendessem tais termos, por estimativa, a alternativa (a) seria
eliminada de imediato pelos alunos. É imprescind́ıvel que os alunos compreendam e utilizem
de forma correta esses e outros termos constantemente utilizados nas transações financeiras.

Apresentaremos agora a análise da décima e última questão do formulário de sonda-
gem.Vejamos essa questão adaptada de Dante e Viana (2020).

Questão 10 - (Unifor-CE) Depois de ganhar um prêmio na loteria, João resolveu
aplicar parte do dinheiro que ganhou em um fundo de investimentos. João pretende
deixar esse dinheiro investido por trinta anos para que, ao se aposentar, tenha uma boa
quantidade de recursos financeiros. Se o valor aplicado dobra a cada x anos, qual dos
seguintes gráficos melhores representa a quantia total de dinheiro de João, ao longo
dos trinta anos, aplicado no fundo?

(a) Gráfico (a).

(b) Gráfico (b).

(c) Gráfico (c).

(d) Gráfico (d).

(e) Gráfico (e).

Essa questão explora a capitalização de um valor no regime de juros compostos, bem
como a representação gráfica do valor capitalizado ao longo de um peŕıodo. Espera-se então,
que o aluno consiga identificar que na capitalização composta o crescimento de um valor
ocorre de forma exponencia. Portanto, é imprescind́ıvel que o aluno também compreenda
como se dá representação gráfica de uma função exponencial.
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Figura 4.4: Evolução do valor de resgate em função do tempo numa aplicação financeira.

Fonte: (DANTE; VIANA, 2020).

Figura 4.5: Gráfico do percentual de acertos (Questão 10 do teste de sondagem).

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Analisando o gráfico da Figura 4.5, percebe-se que menos da metade dos alunos, aproxi-
madamente 46%, acertaram esta questão. Acreditamos que os alunos sentiram dificuldade
de determinar a lei de formação da função que relaciona o valor aplicado com o tempo no
qual este valor permanece aplicado, o que culminou consequentemente na dificuldade de
reconhecer qual o gráfico melhor representava a situação proposta no enunciado.

As situações estudadas ao longo do ensino básico que envolvem cálculo de juros, sejam
ao longo de um empréstimo, financiamento ou aplicação, são interpretadas por meio de
um modelo linear ou exponencial. Desta forma, é importante que o aluno não só conheça
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cada modelo, mas também, saiba justificar sua escolha na resolução de problemas como este
apresentado.

As dificuldades identificadas no questionário de sondagem foram discutidas e trabalha-
das concomitante às tarefas propostas nas etapas da sequência didática. Para tanto, foram
utilizadas como principais fontes as seguintes obras: o livro “Matemática em contexto: es-
tat́ıstica e matemática financeira”, Dante e Viana (2020) e o livro “Matemática interligada:
Grandezas, sequências e Matemática financeira”, (2020).

Os conteúdos de Porcentagem, Acréscimos e descontos sucessivos, Juros simples e com-
postos, Juros e funções e Sistemas de amortização, trabalhados ao longo da sequência
didática, mantiveram constante diálogo com o tema central: A Educação Financeira no
consumo de energia elétrica. Através da investigação, os discentes foram estimulados a in-
terpretar e manipular dados, como exemplo, a exploração dos itens que compõem o valor
pago no talão de energia.

Todas as tarefas e discussões propostas ao longo da sequência didática, foram pensadas
com base nas dificuldades identificadas na análise dos resultados que os alunos obtiveram
no formulário. Todos esses instrumentos contribúıram de forma significativa para que os
alunos conseguissem avançar na compreensão dos conteúdos contemplados no formulário de
sondagem e em outros assuntos trabalhados durante toda a sequência.

4.3 Análise dos dados (Teste final e autoavaliação)

O processo de avaliação foi cont́ınuo se levarmos em conta todas as discussões e observações
ao final de cada etapa proposta da sequência didática. No intuito de mensurar qualitativa
e quantitativamente o conhecimento adquirido ao longo dessas etapas, oportunizamos um
momento de avaliação final dividido em duas partes.

Na primeira parte, aplicamos um teste contendo quinze questões, onde os alunos tiveram
quarenta e cinco minutos para responder (Apêndice A, seção A.2). O principal objetivo
ao se usar este instrumento era investigar se as dificuldades apresentadas pelos estudantes
no teste inicial que haviam sido sanadas e quais ainda persistiam. Na segunda parte, os
alunos foram dispostos em forma de U e individualmente fizeram uma autoavaliação, onde
puderam expor todas as dificuldades, avanços, os pontos que mais gostaram e os que não
gostaram durante todo o trabalho. Todos os comentários foram gravados. No final deste
seção, traremos alguns trechos destas colocações.

Comecemos a análise dos resultados obtidos pelos alunos nesta avaliação final pela décima
questão.

Questão 10 - Para calcular o valor de um produto após um acréscimo de p%, devemos
multiplicar o valor original por:

(a) 110p.

(b)
(1 + p)

100
.

(c) 1 +
p

100
.

(d) p+
p

100
.
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(e)
(1 + p%)

100
.

Essa foi a única questão que aparece no teste de sondagem e no teste final. A resolução
da mesma não foi trabalhada durante a sequência didática. Nesta questão o aluno deve
determinar a expressão que representa o novo valor de um produto após um acréscimo de
p%.

Figura 4.6: Gráfico do percentual de acertos (Questão 10 da Avaliação final).

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Ao longo da sequência didática os alunos acompanharam e reproduziram a dedução das
fórmulas de juros simples, acréscimos e descontos sucessivos, juros compostos dentre outras.
Creditamos a esse processo o aumento expressivo no número de acertos nesta questão. Se
retomarmos a Figura 4.1 na seção anterior, constaremos que o percentual de acerto desta
questão foi de aproximadamente 23%, em contra partida, o percentual de acerto desta mesma
questão no teste final saltou para 80% como pode ser visto na Figura 4.6.

Quando lidamos com fórmulas e expressões matemáticas, mais importante que a aplicação
na resolução de algumas situações espećıficas, é o processo de dedução das mesmas. Quando
o aluno se depara com propriedades que não variam num dado conjunto de elementos, é
importante que seja estimulado a generalizar tais propriedades e posteriormente provar que
essas generalizações são de fato válidas para todos os elementos do conjunto considerado.

Na sequência, apresentaremos e discutiremos o rendimento que os alunos obtiveram na
décima segunda questão do teste final.

Questão 12 - [Matemática Interligada (2020)] Certo produto recebeu um acréscimo de
25% sobre seu preço. Na semana seguinte, o produto entrou em promoção, recebendo
um desconto de 30% no preço atual. Sabendo que durante a promoção o produto era
vendido por R$ 31,50, determine o preço do produto antes do acréscimo.
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(a) R$28, 50.

(b) R$34, 00.

(c) R$42, 00.

(d) R$36, 00.

(e) R$45, 60.

Nesta questão, é solicitado que aluno determine o valor inicial de um produto, conhecendo
o seu preço final depois de ter sofrido um acréscimo seguido de um desconto expresso na
forma percentual. Sugere-se que na resolução desta questão, o aluno crie uma equação que
expresse o valor final em função do valor inicial desconhecido. Para isso, é importante que
ele retome a expressão utilizada para cálculo de desconto ou de acréscimo sobre um valor.

Figura 4.7: Gráfico do percentual de acertos (Questão 12 da Avaliação final).

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Analisando o gráfico da Figura 4.7 percebemos que a dedução e manipulação da fórmula
de acréscimos e descontos sucessivos em algumas atividades propostas durante a sequência
didática proporcionaram aos estudantes êxito na aprendizagem deste conteúdo e consequen-
temente um ótimo rendimento nesta questão.

É importante salientar que, as ideias aplicadas na resolução dessa questão poderiam ser
também utilizadas na resolução da nona questão do formulário de sondagem, na qual o aluno
a partir do valor de venda de um produto deveria determinar o valor de custo conhecendo
a margem de lucro da transação. Se retornarmos a Figura 4.3, veremos que o percentual
de acertos obtidos na nona questão do questionário de sondagem foi de 53,8%, que em
comparação com os 93,3% de acertos obtidos pelos alunos na questão 12 do teste final foi
pouco satisfatório.
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Na décima questão do formulário de sondagem, os alunos também apresentaram um
rendimento insatisfatório (veja Figura 4.5). Nesta questão o aluno deveria identificar qual
representação gráfica correspondia a dinâmica de crescimento de um montante em função
do tempo que permanece aplicado sendo corrigido a juros compostos.

Na avaliação final retomamos essa temática na décima terceira questão, a qual a apre-
sentaremos a seguir.

Questão 13 - Um capital de R$ 15000,00 é aplicado a juros compostos à taxa de
20% a.a, qual dos gráficos a seguir melhor apresenta a evolução do montante gerado
ao longo do peŕıodo que este valor permanece aplicado?

(a) Gráfico (a).

(b) Gráfico (b).

(c) Gráfico (c).

(d) Gráfico (d).

(e) Gráfico (e).

Figura 4.8: Evolução do montante em função do tempo numa aplicação financeira.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).
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Figura 4.9: Gráfico do percentual de acertos (Questão 13 da Avaliação final).

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Na Figura 4.9 podemos notar que 80% dos estudantes acertaram a questão em discussão.
Se compararmos este resultado com os 46,2% obtidos na décima questão do formulário
de sondagem, como pode ser visto na Figura 4.5, representa um expressivo aumento no
rendimento, o que nos leva a concluir que o trabalho com esse conteúdo foi eficaz.

Interpretar e comparar situações que envolvam juros simples e compostos por meio de
análise gráfica permite que o aluno perceba como a incidência de juros, a depender do sistema
adotado, modifica o montante ao longo de um peŕıodo.

Para finalizar esta análise, apresentaremos e discutiremos os resultados que os alunos
obtiveram na décima quinta questão da avaliação final.

Questão 15 - César, trabalha com compra e venda de véıculos usados. Ele vendeu um
automóvel no qual gastou R$ 4000,00 com reposição de algumas peças e revitalização
da pintura por um valor total de R$35200,00. Ao final da transação obteve um lucro
final de 10% em relação ao dinheiro empregado no carro antes da venda. Determine
qual o valor de compra deste automóvel.

(a) R$30600, 50.

(b) R$24000, 00.

(c) R$26400, 00.

(d) R$31200, 00.

(e) R$28000, 60.

Observamos que, de acordo o enunciado dessa questão, o lucro obtido pela venda de um
carro usado foi de 10% em relação ao preço de custo, que neste caso é o valor de compra
mais o valor dos reparos realizados. Neste caso, também sugerimos partirmos da fórmula de
acréscimos para encontrar uma equação que fornecerá o valor de compra procurado.
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Figura 4.10: Gráfico do percentual de acertos (Questão 15 da Avaliação final).

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Analisando os resultados expressos na Figura 4.10 constatamos que 86,7% dos alunos
acertaram essa questão. Esse aproveitamento é bastante expressivo por ser tratar de uma
questão que apresenta um ńıvel de dificuldade maior que as anteriores, pois, para se chegar
no preço de compra do véıculo, os estudantes deveriam considerar que o valor empregado na
revitalização do mesmo também faz parte do seu preço de custo.

Após a análise do rendimento dos alunos nos dois questionários, fica evidente a evolução
na assimilação dos conteúdos trabalhados durante aplicação da sequência didática. As Tabe-
las 4.1 e 4.2 a seguir sintetizam quantitativamente o rendimento dos alunos em cada avaliação
aplicada.

Tabela 4.1: Percentual de acertos por questão (Teste de sondagem).

Questão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
% de acertos 100 92,3 23,1 84,6 38,5 84,6 92,3 76,9 53,8 46,2

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Tabela 4.2: Percentual de acertos por questão (Teste final).

Questão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 105
% de acertos 100 100 100 86,6 86,6 100 100 93,3 84,6 80
Questão 11 12 13 14 15

% de acertos 100 93,3 80 66,7 86,6

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).
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Figura 4.11: Gráfico comparativo (Teste de sondagem e Avaliação final).

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Este gráfico comparativo do rendimento percentual que os alunos obtiveram no teste de
sondagem e avaliação final, apresenta também na coluna verde mais a direita, o rendimento
nas questões da avaliação final que contemplavam somente os conteúdos abordados no teste
de sondagem. Por meio da analise deste gráfico e considerando os resultados da Tabela 4.1,
encontramos 69,23% como média percentual de acertos obtidos pelos alunos no formulário
de sondagem, tomando agora os resultados obtidos pelos alunos no teste final (ver Tabela
4.2), notamos um acentuado crescimento desta média, que passa a ser de aproximadamente
90,51%.

Vale ressaltar que a única questão que os alunos tiveram um rendimento bem abaixo da
média na avaliação final foi a décima quarta como podemos ver na Tabela 4.2. Uma posśıvel
explicação para este resultado é que além dos cálculos de porcentagens nesta questão os
alunos deveriam trabalhar também com média aritmética ponderada, conteúdo não visto
durante a sequência didática.

Sabendo o quanto é importante para o aluno a oportunidade de refletir sobre seus erros e
acertos, bem como o reconhecimento de seus pontos fortes e fracos, propomos como última
atividade da sequência didática uma autoavaliação. O uso deste instrumento permite que o
aluno mensure seus avanços e exponha sua opinião sobre o desenvolvimento dos seus estudos.
Para fins de registros, este momento da autoavaliação foi gravado. A seguir, destacamos
alguns trechos retirados da gravação das colocações realizadas pelos alunos.

R.M: “... errava constantemente questões que envolviam cálculo de porcentagem, depois
que entendi a fórmula de Acréscimos e descontos sucessivos, tive mais facilidade. Agora
tenho mais segurança neste conteúdo.”
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A.S: “...ao saber o quanto consumimos de energia em cada aparelho, conseguimos iden-
tificar onde devemos economizar mais nas nossas casas”.

A.V: “... já ouvi sobre as bandeiras tarifárias, mas não sabia como interferiam no valor
a pagar no final do mês”.

S.S: “... no ińıcio achei chato, pensei que só ı́amos revisar questões de porcentagem e
juros, quando começamos analisar o talão de energia e gastos de nossas casas, fiquei mais
empolgada com o trabalho”.

R.V: “... em minha casa e na loja dos meus pais, já utilizamos energia solar. Não tinha
noção da economia que minha famı́lia pode ter à longo prazo”.

J.P: “...Em algumas situações acho que deveŕıamos ter mais tempo. Quando ı́amos ao
laboratório de informática realizar alguma tarefa, era tudo muito corrido, ficávamos tão
empolgados que as aulas passavam num instante.”

M.R: “... valeu a pena estudar este conteúdo. Entender como funciona um financia-
mento, o quanto pagamos de juros numa d́ıvida é importante pra não cairmos em ciladas,
devemos ter muita atenção quando com comprarmos uma moto ou uma casa por exemplo”.

Acreditamos que o estudo das noções básicas de Matemática financeira no contexto do
consumo de energia elétrica possibilitou aos alunos uma aprendizagem mais significativa,
onde puderam compreender e representar situações relacionadas às finanças e à economia.

Num páıs como o Brasil, a economia caminha conforme as oscilações do mercado finan-
ceiro mundial. Por conta disso, nós consumidores temos que conviver diariamente com uma
variedade de ofertas e diferentes condições de pagamentos dos produtos e serviços que ad-
quirimos. Considerando este cenário, devemos ter atenção com as taxas de juros cobradas e
formas de pagamentos disponibilizadas pelos comerciantes ou prestadores de serviços.

O conhecimento dos principais fundamentos de matemática financeira nos ajuda a assu-
mir uma postura cŕıtica e consciente nas tomadas de decisões dentro do mercado financeiro.
Desta forma, evitaremos cair em propagandas enganosas ou pagar juros abusivos, que podem
levar a um endividamento e consequentemente na diminuição da qualidade de vida.

Ao longo das etapas da sequência didática, o est́ımulo à investigação, análise, inter-
pretação e generalização dentro das situações financeiras estudadas se manteve constante.
O uso do laboratório de informática, bem como a manipulação de todos os seus recursos
colaboraram também para que os alunos pudessem ter uma postura ativa no processo de
aprendizagem dos conteúdos propostos e, consequentemente, obtivessem um acentuado au-
mento da média geral, quando comparamos os resultados obtidos no teste de sondagem e no
teste final.
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Considerações Finais

Neste trabalho, levantamos uma discussão em torno das contribuições que a Matemática
Financeira promove na Educação básica brasileira. Abordamos também o uso da sequência
didática como instrumento metodológico eficaz para conectar a Matemática financeira e
Educação Financeira, viabilizando uma aprendizagem mais prazerosa dos conteúdos, rica
em significados que se relacionam com as reais necessidades dos alunos.

Percebemos a relevância deste conteúdo logo no ińıcio deste trabalho quando levantamos
materiais para compreender como este tema se desenvolveu ao longo dos tempos até chegar
no ambiente escolar. Notamos que desde o ińıcio das primeiras transações envolvendo troca
de produtos, passando pela utilização das moedas como forma de mensurar o valor de um
produto, até os dias atuais, onde as atividades financeiras são mais complexas, o surgimento
e desenvolvimento da Matemática Financeira vem contribuindo de forma imensurável para
a manutenção e melhoria da vida de toda humanidade.

A sociedade como um todo tem necessidade de lidar diariamente com juros, empréstimos,
financiamentos, taxas, impostos entre outras atividades do mercado financeiro. O levanta-
mento de propostas que promovam a apropriação e disseminação de informações em torno
da dinâmica dessas atividades são indispensáveis no contexto escolar. Nessa perspectiva,
optamos pela elaboração e aplicação da sequência didática: A Educação Financeira no con-
sumo de energia elétrica, para uma turma de terceiro ano do Ensino Médio no componente
curricular Matemática Aplicada à Ciências Humanas.

Ao usar este recurso, estabelecemos um diálogo significativo entre os conteúdos de Ma-
temática Financeira e as discussões em torno da economia que pode ser obtida por meio
do consumo consciente da energia elétrica, promovendo assim um elo entre o que a escola
oferece com as reais necessidades dos alunos.

Partindo dessa prerrogativa, podemos concluir que os objetivos traçados no ińıcio deste
trabalho foram alcançados. Não só através da análise e comparação dos resultados encon-
trados no pré-teste e no pós-teste, mas também nas discussões e relatos dos alunos em torno
das propostas ao longo da sequência didática, percebemos uma evolução significativa da
aprendizagem dos alunos.

Acreditamos que o aumento de aproximadamente 21% no aproveitamento, se comparar-
mos a média de acertos do teste de sondagem com a média de acertos da avaliação final,
o maior interesse e participação dos alunos ao longo das etapas, bem como, a constatação
do avanço na aprendizagem por meio de uma avaliação continua, traduz bem o que este
trabalho promoveu na vida destes alunos, tanto no contexto escolar como fora dele. Este
fato pôde ser confirmado, na auto-avaliação momento em que muitos alunos comentaram
que levaram a discussão em torno da economia no consumo de energia elétrica pra dentro
de suas residências.
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Por fim, entendemos que tanto a Matemática Financeira como a Educação Financeira
devem ser contempladas em todos os anos da Educação básica, como aponta (BRASIL,
2019), sendo indispensável a investigação e uso de metodologias que estimulem a participação
dos alunos nas aulas de Matemática, afim de que reflitam sobre o que estão aprendendo e
apliquem os conceitos vistos na sala de aula em suas atividades cotidianas, sendo assim
autônomos e ativos na construção de seus projetos de vida.
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Organização, Associação Nacional dos Professores de Matemática na Educação Básica
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Apêndice A

Avaliações.

A.1 Teste de sondagem

O teste de sondagem foi aplicado a 13 alunos utilizando a plataforma Google Forms.
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A.2 Teste final

O seguinte teste composto por 15 questões foi aplicado no formato impresso a 15 alunos.
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Apêndice B

Listas de exerćıcios

B.1 Como se compõe o valor a pagar por um talão de

energia elétrica?

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).
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Fonte: Elaborado pelo autor (2023).
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B.2 Calculando o custo de energia elétrica de um apa-

relho eletrônico.

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).
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Fonte: Elaborado pelo autor (2023).
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Apêndice C

Tutoriais para manipulação das
planilhas eletrônicas

C.1 Tutorial para o cálculo do custo benef́ıcio do uso

da energia solar fotovoltaica

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).
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Fonte: Elaborado pelo autor (2023).
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Fonte: Elaborado pelo autor (2023).
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Fonte: Elaborado pelo (2023).
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C.2 Tutorial para criação de um simulador de financi-

amento

Fonte: (DANTE; VIANA, 2020)
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Fonte: (DANTE; VIANA, 2020)
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Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

78


