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APRESENTAÇÃO

Fomos surpreendidos, em 2020, por uma pandemia: a do Novo Coronavírus. O 
distanciamento social, reconhecida como a mais eficaz medida para barrar o avanço 
do contágio, fizeram as escolas e universidades suspenderem as suas atividades 
presenciais e pensarem em outras estratégias que aproximassem estudantes e 
professores. E é nesse lugar de distanciamento social, permeado por angústias e 
incertezas típicas do contexto pandêmico, que os professores pesquisadores e os 
demais autores reúnem os seus escritos para a organização deste volume.

O contexto pandêmico tem alimentado uma crise que já existia. A baixa 
aprendizagem dos estudantes, a desvalorização docente, as péssimas condições 
das escolas brasileiras, os inúmeros ataques a Educação, Ciências e Tecnologias, 
são alguns dos pontos que caracterizam essa crise. A pandemia tem escancarado 
o quanto a Educação no Brasil é uma reprodutora de desigualdades. Portanto, 
as discussões empreendidas neste Volume 03 de “Militância Política e Teórico-
Científica da Educação no Brasil”, como o próprio título sugere, torna-se um 
espaço oportuno de discussão e (re)pensar do campo educacional, assim como 
também da prática, da atuação política e do papel social do docente.

Este livro, Militância Política e Teórico-Científica da Educação no Brasil, 
reúne um conjunto de textos de autores de diferentes estados brasileiros e que tem 
na Educação sua temática central, perpassando por questões de gestão escolar, 
inclusão, gênero, tecnologias, sexualidade, ensino e aprendizagem, formação 
de professores, profissionalismo e profissionalidade, ludicidade, educação para 
a cidadania, entre outros. O fazer educacional, que reverbera nas escritas dos 
capítulos que compõe essa obra, constitui-se enquanto um ato social e político. 

Os autores que constroem esse Volume 03 são estudantes, professores 
pesquisadores, especialistas, mestres ou doutores e que, muitos, partindo de sua 
práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas que os mobilizam. Esse 
movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um movimento pendular 
que, pela mobilização dos autores e discussões por eles empreendidas, mobilizam-
se também os leitores e os incentiva a reinventarem os seus fazeres pedagógicos e 
no se reconhecerem enquanto sujeitos políticos. Nessa direção, portanto, desejamos 
a todos e a todas uma produtiva leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
Airã de Lima Bomfim
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RESUMO: Os conceitos matemáticos 
relacionados à porcentagem são de grande 
aplicabilidade no cotidiano dos estudantes. 
Verifica-se que os mesmos já conhecem e 
utilizam tais conceitos, o que permite ancorar a 
aprendizagem de porcentagem e juros.  Propôs-se 
neste trabalho, o uso de cálculos que relacionam 
porcentagem e juros aos valores de produtos de 
lojas, farmácias, imóveis e móveis, assim como 
taxa de juros imposta por bancos e o que isso 
implica nos gastos do consumidor. Em grupos, 
os estudantes providenciaram o preenchimento 
de uma tabela que permitia anotar a diferença 
de preço com suas respectivas porcentagens. 
A proposta alcançou o âmbito social e familiar, 
proporcionando questionamentos sobre os 
descontos propagados e ofertados. Aliar a 
atividade prática aos conceitos de matemática 
tornou estes mais compreensíveis, revelando 
indícios de aprendizagem significativa.
PALAVRAS-CHAVE: Matemática; Porcentagem; 
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Aprendizagem Significativa. 

APPLYING PERCENTAGE CONCEPTS
ABSTRACT: The mathematical concepts related to the percentage are of great 
applicability in the students’ daily lives. It appears that they already know and use 
such concepts, which allows anchoring the percentage and interest learning. It was 
proposed in this work, the use of calculations that relate percentage and interest to the 
values   of products from stores, pharmacies, real estate realtly and furniture, as well as 
interest rate imposed by banks and what this implies in consumer spending. In groups, 
the students provided the filling of a table that allowed to note the difference in price 
with their respective percentages. The proposal reached the social and family scope, 
providing questions about the discounts advertised and offered. Combining practical 
activity with mathematical concepts made them more understandable, revealing signs 
of significant learning.
KEYWORDS: Mathematics; Percentage; Meaningful Learning.

1 |  INTRODUÇÃO
Para fomentar a aprendizagem é necessário recorrer a meios que a tornem 

prazerosa, podendo-se citar como exemplo a utilização de conteúdos e conceitos, 
os quais tenham aplicação direta no cotidiano dos estudantes.

No seguimento de Educação de Jovens e adultos (EJA), faz-se ainda mais 
necessário proporcionar a aprendizagem de conteúdos usual a esse público, 
valorizando assim suas vivências e conhecimentos prévios e oferecendo um 
tratamento mais pedagógico dos mesmos. 

Nesse cenário, a Teoria de Aprendizagem de Ausubel, conforme posto por 
Martins (1990; p. 69), “tem como princípio a aquisição e a retenção de conhecimentos 
estruturados de forma lógica ou que são passíveis de ser aprendidos de forma 
significativa”.

Esta estruturação de conhecimento pode ser baseada na utilização do 
conhecimento preexistente para o desenvolvimento de novos conceitos. 

 O conceito central da teoria de Ausubel é o de aprendizagem 
significativa, um processo pelo qual uma nova informação se relaciona, 
de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária, a um aspecto 
relevante da estrutura cognitiva do indivíduo. Neste processo a nova 
informação interage com uma estrutura de conhecimento específica, 
a qual Ausubel chama de “conceito subsunçor” ou, simplesmente 
“subsunçor”, existente na estrutura cognitiva de quem aprende.  
(Moreira, 2006, p. 15)

O “subsunçor” é um conceito, uma ideia, uma proposição já existente na 
estrutura cognitiva, capaz de servir de “ancoradouro” a uma nova informação de 
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modo que esta adquira, assim, significado para o indivíduo, isto é, que ele tenha 
condições de atribuir significados a essa informação, apropriando de uma ideia que 
desenvolve significativamente novas ideias.

 A aprendizagem significativa faz-se mediante a relação entre o conteúdo a 
ser ensinado e os conhecimentos já existentes na estrutura mental do educando. É, 
pois, uma aprendizagem que se realiza intencionalmente com certo objetivo ou tem 
como meta algum critério em que o estudante dá sentido ao conteúdo que aprende. 
O professor para tornar receptivo o que irá ensinar estabelece os conteúdos e a 
estrutura do material a ser ensinado, levando o estudante a uma aprendizagem mais 
rápida, pois os conteúdos organizados intencionalmente despertam o interesse dos 
mesmos para participar ativamente e não passivamente do processo. 

Quando o estudante já possui em sua estrutura cognitiva conceitos relevantes, 
pode ocorrer uma aprendizagem significativa. As novas informações são assimiladas 
e o subsunçor cresce e se modifica, por meio das experiências e interações com 
outros pares ou com um material potencialmente significativo. Os estudantes trazem 
consigo conhecimentos a respeito de matemática financeira, mesmo que por vezes 
não consigam associar com os conteúdos aprendidos em sala. Menezes e Queiroz 
(2010) corroboram com isso afirmando que:

Mesmo sem se vivenciar um ambiente escolar, sempre se tem noções 
importantes a respeito da matemática financeira, por ser intrínseca em 
nossa sociedade capitalista: tudo gira em torno de juros, porcentagens, 
valores monetários... os problemas financeiros fazem parte do dia-
a-dia do adulto. É algo vivenciado, não se trata de problemas 
descontextualizados sem importância para os alunos, a não ser o de 
chegar à resposta certa. É algo muito mais complexo, envolvem muito 
mais variáveis, que os problemas escolares. (MENEZES E QUEIROZ, 
2010, p.4)

Este trabalho apresenta um relato de experiências sobre porcentagem e 
juros, diante da perspectiva da utilização da educação financeira, que os estudantes 
realizaram em grupos, anotando as conclusões da pesquisa em uma tabela 
formulada no intuito de nortear as atividades. O Ministério da Educação aponta que:

É quase impossível abrir uma página de jornal cuja compreensão não 
requeira um certo conhecimento matemático e um domínio mínimo 
da linguagem que lhe é própria: porcentagens, gráficos ou tabelas 
são necessários na descrição e na análise de vários assuntos. Na 
sociedade atual, a Matemática é cada vez mais solicitada para 
descrever, modelar e resolver problemas nas diversas áreas da 
atividade humana. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2004, p.2).

Em vista disso, o objetivo foi propor estratégias de ensino que tenham como 
recursos didáticos pesquisas em campo, as quais associem os conhecimentos 
prévios dos estudantes e a aplicabilidade dos conteúdos de matemática, propiciando 
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assim aulas mais dinâmicas e diferenciadas, com potencial de chamar a atenção e 
aumentar o interesse a respeito do assunto estudado em aula. Buscou-se mostrar a 
importância em se utilizar roteiros didáticos para nortear o estudo sobre determinado 
assunto,  visando conquistar uma aprendizagem mais abrangente, além de produzir 
reflexões nos alunos sobre a importância e aplicabilidade da matemática.

2 |  METODOLOGIA
Foram ministradas aulas de Matemática aos estudantes do Ensino de Jovens 

e adultos do segundo ano do Ensino Médio numa Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio em Rondônia no município de Rolim de Moura. Incialmente 
trabalhou-se aulas expositivas sobre porcentagem, solicitando em seguida que os 
mesmos preenchessem uma tabela (Anexo I) demonstrando a aplicabilidade deste 
conceito, associando ao cotidiano e utilizando pesquisa em comércios para coleta 
de dados utilizados no preenchimento da pesquisa. 

No total de quatro encontros de uma hora/aula na disciplina de Matemática 
proporcionou-se aos estudantes contato com os conteúdos de porcentagem e 
juros, com aulas expositivas e realização de cálculos, no intuito de fomentar o 
conhecimento sobre o conteúdo requisitado.

Os estudantes foram divididos em equipes para a realização da pesquisa em 
campo e o preenchimento de uma tabela, após o sorteio do título.

Num momento seguinte acessaram a internet para visualizar panfletos, assim 
como visitaram lojas físicas coletando valores “originais” de produtos e valores com 
o desconto, observando a porcentagem envolvida, assim como se essa estava 
correta conforme o anuncio promocional.

Os títulos variam de acordo com os segmentos:

• Automobilístico

Os estudantes deveriam analisar a variação dos preços dos automóveis de 
acordo com as condições de pagamento.

• Imobiliário

Na mesma perspectiva do segmento anterior, neste segmento os estudantes 
analisavam de acordo com as condições de pagamento a variação do valor final do 
imóvel.

• Confecções

Além de verificar as condições de pagamento, neste segmento os estudantes 
analisaram diferenças de preços entre lojas, para o mesmo produto.

• Fármacos



 
Militância Política e Teórico-Científica da Educação no Brasil 3 Capítulo 9 94

Neste segmento os estudantes verificavam a diferença de preço entre os 
remédios “genéricos” e “originais”.

• Alimentícios 

Os estudantes puderam observar a variação de preço dos produtos, em 
relação a quantidade de produto comprado, caracterizado como “atacado” ou 
“varejo”. 

Logo após a pesquisa, os grupos deveriam elaborar e resolver uma proposta 
de problema relacionado com o seu segmento, com o objetivo de reforçar ainda 
mais os conhecimentos dos estudantes sobre o tema, envolvendo porcentagem em 
contextos de educação financeira. Posteriormente os dados coletados e reflexões 
foram compartilhados e apresentados em sala de aula. Por serem atividades com 
diferentes temas, as socializações dos trabalhos a outros grupos fez-se necessária 
e interessante, pois garantiram que todos os grupos observassem a aplicação de 
porcentagem e juros em diversos âmbitos. 

3 |  RESULTADOS OBTIDOS
A proposta, a qual contemplava conhecimentos que são do cotidiano e 

vivências dos estudantes, principalmente nesse seguimento de EJA, despertou o 
interesse dos mesmos pelos conteúdos matemáticos. Os conhecimentos prévios 
foram valorizados e os subsunçores desenvolvidos. 

O uso de pesquisa em campo com aplicações ao cotidiano revelou indícios de 
aprendizagem significativa dos conceitos. Proporcionou também o desenvolvimento 
de outras habilidades como o levantamento e tratamento de dados, bem como a 
interação como pares de saberes diferentes.

Com isso os estudantes puderam observar que o estudo da porcentagem é 
fundamental para a compreensão de questões que envolvem temas como educação 
financeira, estatística além de informações divulgadas na mídia, contribuindo para a 
sua formação crítica e atuação como cidadão. 

4 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se de maneira geral a educação já tem muitos percalços, quanto mais terá 

a educação de jovens e adultos. Isso põe à escola e aos professores o desafio de 
proporcionar uma aprendizagem com mais sentido a esse público.

Verificou-se que a proposta de pesquisa em campo, associada a conceitos 
aplicáveis ao cotidiano dos estudantes pode contribuir significativamente na 
aprendizagem de matemática, uma vez que os mesmos realizaram cálculos e 
análises  que estão presentes em sua vida financeira.

Considera-se essa proposta viável para melhoria das aulas de Matemática 



 
Militância Política e Teórico-Científica da Educação no Brasil 3 Capítulo 9 95

nesse seguimento, já que ao utilizar situações reais para a compreensão dos 
conteúdos facilita sua compreensão e ao mesmo tempo aproxima os estudantes 
dessa disciplina quase sempre temida por eles. A atividade sendo feita no âmbito 
social e familiar, também proporcionou que estes questionassem, por exemplo, se 
realmente o desconto propagado é o ofertado. 

Nesse cenário, a participação efetiva dos estudantes, as interações ocorridas 
durante o desenvolvimento das pesquisas de campo, cálculos e análises dos 
resultados obtidos na mesma, revelaram indícios de que a proposta contribuiu na 
melhoria do processo de ensino e aprendizagem, evidenciando uma aprendizagem 
significativa.
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Anexo 1 
Pesquisando na farmácia 
Após adquirir folhetos ou realizar pesquisas que informem valores de 

remédios genéricos e “originais”, preencham a tabela abaixo:

Nome do 
medicamento

Valor genérico Valor original % da diferença de 
preço 

Espaço para rascunho e cálculos:

Formule um problema e resolva-o:

De acordo com os dados encontrados quais as aprendizagens adquiridas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Pesquisando no supermercado 
Após adquirir folhetos ou realizar pesquisas que informem valores de gêneros 

alimentícios e materiais de limpeza preencha a tabela abaixo:

Nome do produto Valor Mercado 1 Valor Mercado 2 % da diferença de 
preço 

Espaço para rascunho e cálculos:

Formule um problema e resolva-o:

De acordo com os dados encontrados quais as aprendizagens adquiridas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Pesquisando no extrato bancário 
Após observar extratos bancários preencha a tabela abaixo:

Valor Juro Simples Juro Composto % da diferença de 
preço pago

Espaço para rascunho e cálculos:

Formule um problema e resolva-o:

De acordo com os dados encontrados quais as aprendizagens adquiridas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Valores de Carros e Casas
Após adquirir folhetos ou realizar pesquisas que informem valores de carros 

e casas, preencha a tabela abaixo:

Tipo/Valor Compra à vista Compra parcelada % da diferença de 
preço 

Espaço para rascunho e cálculos:

Formule um problema e resolva-o:

De acordo com os dados encontrados quais as aprendizagens adquiridas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Pesquisando nas lojas 
Após adquirir folhetos ou realizar pesquisas que informem valores de roupas 

e calçados, preencha a tabela abaixo:

Valor inicial Desconto (%) Valor final Economia (R$) 

Espaço para rascunho e cálculos:

Formule um problema e resolva-o:

De acordo com os dados encontrados quais as aprendizagens adquiridas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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