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APRESENTAÇÃO 
Fomos surpreendidos e surpreendidas, em 2020, por uma pandemia: a do novo 

coronavírus. O distanciamento social, reconhecido como a mais eficiente medida para 
barrar o avanço do contágio, fez as escolas e universidades suspenderem as suas 
atividades presenciais e pensarem em outras estratégias de aproximação entre estudantes 
e profissionais da educação. E é a partir desse lugar de distanciamento social, permeado por 
angústias e incertezas típicas do contexto pandêmico, que os/as docentes pesquisadores/
as e os/as demais autores/as tiveram seus escritos reunidos para a organização deste livro.

Como evidenciou Daniel Cara em uma fala na mesa “Educação: desafios do nosso 
tempo”, no Congresso Virtual UFBA, em maio de 2020, o contexto pandêmico tem sido uma 
“tempestade perfeita” para alimentar uma crise que já existia. A baixa aprendizagem de 
estudantes, a desvalorização docente, as péssimas condições das escolas brasileiras, os 
inúmeros ataques à Educação, Ciências e Tecnologias, e os diminutos recursos destinados 
a essas esferas são alguns dos pontos que caracterizam essa crise. A pandemia, ainda 
segundo Daniel Cara, só escancara o quanto a Educação no Brasil é uma reprodutora de 
desigualdades. 

Nessas condições de produção, faz-se pertinente colocar no centro da discussão as 
diferentes questões educacionais, sobretudo aquelas que se entrecruzam com o contexto 
educacional, e que geram implicações sobre ele. Direcionar e ampliar o olhar em busca de 
soluções para os inúmeros problemas educacionais postos pela contemporaneidade é um 
desafio, desafio este aceito por muitos/as professores/as pesquisadores/as brasileiros/as, 
como estes/as cujos escritos compõem esta obra.

O cenário político de descuido e destrato com as questões educacionais, vivenciado 
recentemente, nos alerta para uma necessidade de criação de espaços de resistência. É 
importante que as inúmeras problemáticas que, historicamente, circunscrevem a Educação 
sejam postas e discutidas. Precisamos nos ouvir e sermos ouvidos/as, criando canais de 
comunicação  – como é, inclusive, este livro –  que possam provocar aproximações entre 
a comunidade externa, de uma forma geral, e as diversas ações que são vivenciadas no 
interior da escola e da universidade.   

As discussões empreendidas neste volume de “A Educação, dos primórdios ao 
século XXI: perspectivas, rumos e desafios”, por terem a Educação como foco, produzem 
um espaço oportuno de discussão sobre o campo educacional, mas também um espaço 
de repensar esse mesmo campo em relação à prática docente, considerando os diversos 
elementos e fatores que a constituem, intercruzam e condicionam.

Este livro reúne um conjunto de textos originados de autores e autoras de diferentes 
estados brasileiros e países, e que tem a Educação como temática central, perpassando 
por questões de gestão escolar, inclusão, gênero, ciências e tecnologias, sexualidade, 
ensino e aprendizagem, formação de professores, profissionalismo e profissionalidade, 



ludicidade, educação para a cidadania, política, economia, entre outros. 
As autoras e os autores que constroem esta obra são estudantes, docentes 

pesquisadoras/pesquisadores, especialistas, mestres ou doutoras/doutores e que, partindo 
de sua práxis, buscam, com “novos” olhares, compreender as problemáticas cotidianas 
que as/os mobilizam. Esse movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria 
uma reação em cadeia, já que, pela mobilização das autoras e dos autores, pela reflexão 
das discussões por elas/eles empreendidas, mobilizam-se também os/as leitores/as, 
incentivados/as a reinventarem os seus fazeres pedagógicos e, consequentemente, a 
educação brasileira. Nesse movimento, portanto, desejamos a todas e todos uma leitura 
produtiva, engajada e lúdica!

Américo Junior Nunes da Silva
Thiago Alves França 

Tayron Sousa Amaral



SUMÁRIO

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1 .................................................................................................................1
A EDUCAÇÃO DOS PRIMÓRDIOS AO SÉCULO XXI: TRABALHO O FUNDAMENTO DA 
SOCIABILIDADE HUMANA

Oscar Edgardo N. Escobar
DOI 10.22533/at.ed.5022104031

CAPÍTULO 2 ...............................................................................................................14
SABERES DOCENTES NA ERA DIGITAL: ENTRE DISCURSOS E PRÁTICAS SOB A 
ÓTICA DA AGENDA 2030 DA ONU

Reginaldo Guedes
DOI 10.22533/at.ed.5022104032

CAPÍTULO 3 ...............................................................................................................26
DESAFIOS E FUNÇÕES DA ESCOLA CONTEMPORÂNEA: UMA ANÁLISE SOB A 
PERSPECTIVA DE UMA DOCENTE

Fernanda Luzia de Almeida Miranda 
Ieda Maria Giongo
Marli Teresinha Quartieri
Suzana Feldens Schwertner
DOI 10.22533/at.ed.5022104033

CAPÍTULO 4 ...............................................................................................................43
DEMOCRATIC MANAGEMENT IN CHILDHOOD EDUCATION: CHILDREN’S 
PARTICIPATION IN DAILY LIFE

Luciano Marcos Silva
Renata Porto Guidi das Neves 
Sonia Regina dos Santos Silva 
Vandira Borges de Carvalho
DOI 10.22533/at.ed.5022104034

CAPÍTULO 5 ...............................................................................................................51
AFROLETRAMENTO NOS ANOS INICIAIS

Amanda Fernandes Brito
Cláudio Arruda Martins Brito
DOI 10.22533/at.ed.5022104035

CAPÍTULO 6 ...............................................................................................................63
A PENA DE MULTA COMO UMA SITUAÇÃO PROBLEMA NA ESCOLA DA PRISÃO: UMA 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE MATEMÁTICA 

Charlotte Marques Studier
Eliane Leal Vasquez
Solange Regina Cromianski
DOI 10.22533/at.ed.5022104036



SUMÁRIO

CAPÍTULO 7 ...............................................................................................................87
O CASO “CAÇADAS DE PEDRINHO” E A DESCONSTRUÇÃO DO RACISMO 

Antonio Gomes da Costa Neto 
DOI 10.22533/at.ed.5022104037

CAPÍTULO 8 .............................................................................................................104
PROJETO CALANGUINHO NO QUINTAL DE UMA CRECHE UNIVERSITÁRIA: TRABALHO 
COLABORATIVO DE CRIAÇÃO DE HORTA ORGÂNICA

Leila Graziele de Almeida Brito 
Marilete Calegari Cardoso 
Mainara Mizzi Rocha Frota 
Leandro Nascimento Bertoldi
DOI 10.22533/at.ed.5022104038

CAPÍTULO 9 ............................................................................................................. 114
UMA PROPOSTA DE ANÁLISE DA FORMAÇÃO DOCENTE E A PRÁTICA PEDAGÓGICA 
NA SALA DE AULA VIRTUAL: UM DESAFIO DIDÁTICO CONTEMPORÂNEO ATRAVÉS 
DA ANALÍTICA DA APRENDIZAGEM DISPOSICIONAL

Maria do Perpétuo Socorro Santos Araújo 
DOI 10.22533/at.ed.5022104039

CAPÍTULO 10 ...........................................................................................................124
UM OLHAR SOCIAL E EDUCACIONAL SOBRE AS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EM 
MOÇAMBIQUE: BIBLIOTECA NACIONAL DE MOÇAMBIQUE 

Aníbal João Mangue
Felipe André Angst
DOI 10.22533/at.ed.50221040310

CAPÍTULO 11 ...........................................................................................................135
ACESSIBILIDADE E IGUALDADE DO ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA ATRAVÉS DOS 
POLOS DE APOIO PRESENCIAIS UAB/IES

Benedito de Souza Lima
Trifena Kelline Martins Lima
DOI 10.22533/at.ed.50221040311

CAPÍTULO 12 ...........................................................................................................144
ESTRATÉGIAS DE PARTICIPAÇÃO DOS PAIS/RESPONSÁVEIS PARA 
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO

Márcia Saraiva Prudencio
Nilceia Elias Rodrigues Moreira 
DOI 10.22533/at.ed.50221040312

CAPÍTULO 13 ...........................................................................................................155
A QUALIDADE DA ARGUMENTAÇÃO EM PRODUÇÕES DE TEXTOS PARA UMA 
DISCIPLINA NA MODALIDADE EAD: UM ESTUDO LONGITUDINAL

Maria Helena Peçanha Mendes
Luzia Bueno



SUMÁRIO

DOI 10.22533/at.ed.50221040313

CAPÍTULO 14 ...........................................................................................................170
PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO NA SAÚDE MENTAL DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO 
DE SENA MADUREIRA – AC

Jirlany Marreiro da Costa Bezerra 
DOI 10.22533/at.ed.50221040314

CAPÍTULO 15 ...........................................................................................................176
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE APRENDIZAGEM DE PROFESSORES DE 
PSICOLOGIA DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA

Cristiane de Carvalho Guimarães 
DOI 10.22533/at.ed.50221040315

CAPÍTULO 16 ...........................................................................................................184
ANÁLISE EPISTEMOLÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Adelcio Machado dos Santos 
Rubens Luís Freiberger 
Daniel Tenconi
Danielle Martins Leffer
Alisson André Escher
DOI 10.22533/at.ed.50221040316

CAPÍTULO 17 ...........................................................................................................194
A DICOTOMIA DA DISLEXIA! UMA QUESTÃO EDUCACIONAL OU DA SAÚDE? 
PROPOSTA PEDAGÓGICA MULTIDISCIPLINAR

Margarete Ligia Pinto Vieira
José Ricardo Nunes de Macedo 
Magali Luci Pinto
DOI 10.22533/at.ed.50221040317

CAPÍTULO 18 ...........................................................................................................206
POR QUE OS ESTUDANTES TRABALHADORES PREFEREM METODOLOGIAS ATIVAS?

Eduardo Manuel Bartalini Gallego 
Rodrigo Ribeiro de Paiva 
Neucilene Aparecida do Vale
DOI 10.22533/at.ed.50221040318

CAPÍTULO 19 ...........................................................................................................218
APLICACIÓN DE ABP DESDE LA VISIÓN COMPLEJA Y TRANSDISCIPLINAR EN LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Martha Elena Roa Rodríguez 
Suly Patricia Castro Molinares
DOI 10.22533/at.ed.50221040319



SUMÁRIO

CAPÍTULO 20 ...........................................................................................................230
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES ESCOLARES: UM RELATO 
SOBRE A EXPERIÊNCIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE FORTALEZA

Otávio Vieira Sobreira Júnior 
Luciano Nery Ferreira Filho 
DOI 10.22533/at.ed.50221040320

CAPÍTULO 21 ...........................................................................................................241
PERSPECTIVAS HISTÓRICAS E CURRICULARES PARA O ENSINO DE ASTRONOMIA 
NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO: UMA ABORDAGEM TEÓRICO-
METODOLÓGICA

Gilson Batista da Cruz 
Maria Joselma Ferreira Noronha Santos
DOI 10.22533/at.ed.50221040321

SOBRE OS ORGANIZADORES .............................................................................259

ÍNDICE REMISSIVO .................................................................................................261



 
A Educação dos Primórdios ao Século XXI: Perspectivas, Rumos e Desafios Capítulo 6 63

Data de aceite: 01/03/2021

A PENA DE MULTA COMO UMA SITUAÇÃO 
PROBLEMA NA ESCOLA DA PRISÃO: UMA 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE MATEMÁTICA 

CAPÍTULO 6
DOI 10.22533/at.ed.00000000000

Data de submissão: 26/01/2021

Charlotte Marques Studier
Instituto de Administração Penitenciária do 

Amapá 
Macapá-AP, Brasil

https://orcid.org/0000-0001-7991-7353

Eliane Leal Vasquez
Universidade Federal do Amapá,

Departamento de Educação a Distância
Macapá-AP, Brasil

https://orcid.org/0000-0003-3530-1738

Solange Regina Cromianski
Universidade Federal do Amapá,

Departamento de Ciências Exatas e 
Tecnológicas

Macapá-AP, Brasil
https://orcid.org/0000-0003-0498-7060

RESUMO: O artigo apresenta uma Sequência 
Didática de Matemática (SDM) como produto 
educacional para a Escola Estadual São José, 
localizada em uma penitenciária em Macapá, 
norte do Brasil. Coletamos os dados por meio 
de pesquisa bibliográfica sobre a modelagem 
matemática e o conceito de pena de multa, 
assuntos da Educação Matemática e do Direito 
Penal. O estudo realizou-se com uso do método 
descritivo, enfocando o processo de criação da 
SDM. O produto educacional propõe o ensino 
de operações básicas utilizando o modelo 
matemático que calcula a pena de multa (Pm), 
multiplicando a quantidade de dia multa (Qdm) 

pelo valor de cada dia multa de acordo com a 
moeda brasileira (Vdm), ou seja, Pm = Qdm x Vdm. 
Para o professor planejar a SDM baseada na 
modelagem matemática é necessário delimitar o 
tema de interesse, escolher a situação problema 
relacionada à comunidade escolar-prisional e 
desenvolver a tarefa investigativa. Em seguida, 
eles devem elaborar e resolver os problemas 
matemáticos, e por último, escrever uma SDM 
ou adaptá-la. Esse planejamento pode orientar-
se a partir do contexto das vidas encarceradas, 
dos princípios da andragogia, dos saberes dos 
estudantes, e uso da modelagem matemática 
como método de ensino e do trabalho colaborativo 
interdisciplinar entre professores de Matemática, 
Alfabetização, História e Português, monitores e 
profissional da área do Direito. 
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Modelagem matemática. Pena de multa. 
Sequência Didática. Educação penitenciária.
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MATHEMATICS

ABSTRACT: The article presents a Didactic 
Sequence of Mathematics (DSM) as an 
educational product for the São José State School 
located in a penitentiary in Macapá, north of 
Brazil.  We collect the data through bibliographic 
research on mathematical modeling and the fine 
penalty concept, subjects from Mathematics 
Education and Criminal Law. The study conducted 
using the descriptive method and focusing on the 
SDM creation process. The educational product 
proposes the teaching of the basic operations 
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with of using the mathematical model that calculates the fine penalty (Pf), multiplying the 
fine day quantify (Qfd) by the value of each fine day (Vfd) according to the Brazilian currency, 
that is, Pf = Qfd x Vfd. For the teacher to plan the SDM based on mathematical modeling, it is 
necessary to delimit the theme of interest, choose the problem situation related to the school-
prison community, and develop the investigative task. Then they must elaborate and solve 
the mathematical problems, and finally writing an SDM or adapting it. This planning can be 
guided from the context of incarcerated lives, the principles of andragogy, the students’ pieces 
of knowledge, and use mathematical modeling as a teaching method, and interdisciplinary 
collaborative work between the Math teachers, Literacy, History and Portuguese, monitors, 
and professional in the area of Law. 
KEYWORDS: Mathematics education. Mathematical modeling. Fine Penalty. Didactic 
Sequence. Prison education.

1 | INTRODUÇÃO
O ensino de aritmética no Brasil Império é previsto em regulamentos penitenciários 

desde a segunda metade do século XIX e outras disciplinas, iniciando por um currículo que 
se voltava para o ensino de ler, escrever e contar (VASQUEZ, 2013). 

A matemática é reconhecida como necessária para a construção do saber escolar e 
científico, e para a escolarização em todos os níveis de ensino, assim como aos estudantes 
que fazem parte da população carcerária.

Na atualidade, o ensino da matemática no Brasil enfrenta muitas dificuldades 
em turmas de estudantes que não estão nas penitenciárias. Essas dificuldades são 
agravadas entre os alunos privados de liberdade. Na maioria das vezes, eles vêm de 
famílias desestruturadas e tiveram poucas chances de estudar. Mas na prisão, existe essa 
oportunidade, uma vez que a lei de execução penal obriga o Estado a oferecer as condições 
para garantir a educação nos presídios (LOPES et al., 2011).

Também nas unidades prisionais, há estudantes com idade produtiva, porém com 
pouca educação formal e de diversas personalidades, mas que apresentam históricos e 
realidades sociais semelhantes (GOMES; CALDEIRA, 2014; LOPES et al., 2011).

No sistema penitenciário, os presos têm acesso aos cursos ofertados pela Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), que consiste em um “sistema de adaptação do ensino-
aprendizagem, com o intuito de equacionar a discrepância entre a faixa etária e o ciclo 
estudantil” (LOPES et al., 2011, p. 4).

Por outro lado, Vasquez (2017) analisa que os problemas relacionados ao ensino 
de matemática no contexto de confinamento ainda precisam ser debatidos e aprofundados 
na área da Educação Matemática, com o fim de visibilizar a atuação de professores de 
matemática que trabalham com duas comunidades escolares: a comunidade escolar-
prisional e a comunidade de jovens infratores no Brasil. 

 A autora realizou um levantamento de estudos de 2005 até 2012 e constatou que 
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foram poucos os trabalhos realizados no Brasil nesse período. Esses estudos trataram 
da cultura da violência, experiência pedagógica, cultura escolar versus cultura prisional 
e modelagem matemática no cárcere. Os trabalhos referem-se ao contexto do ensino de 
matemática para adultos presos e menores infratores, cujas pesquisas foram desenvolvidas 
por Leite, Gomes, Parente e Vasquez nos Programas de Pós-Graduação em Educação 
Matemática, Educação, História da Ciência e Programa de Especialização em Metodologia 
para o Ensino de Matemática (VASQUEZ, 2017). 

Outra professora no Brasil, que realizou estudo sobre o ensino de matemática em uma 
escola dentro da penitenciária foi Meira (2013), com base em discussão sobre o Programa 
Etnomatemática. A autora expôs os resultados parciais acerca do ensino de matemática 
na Penitenciária Evaristo de Moraes, no Rio de Janeiro, e destacou duas experiências 
de ensino dessa penitenciária: O algoritmo da divisão e operações com frações e Ervas 
Medicinais: remédio ou veneno? A matemática como divisor de águas. 

Em 2015, a sua dissertação tornou-se pública e os leitores tiverem acesso ao 
resultado da pesquisa. A autora apresentou um relato da oferta de cursos às pessoas 
presas no anexo da Escola Supletiva Milton Dias Moreira no Rio de Janeiro e também 
documentou uma parte da linguagem local ou gíria da cultura prisional (MEIRA, 2015). 

Quanto ao ensino de matemática no encarceramento, ela abordou a experiência de 
ensino de cálculos de progressões de regime, as estratégias de detentos para resolvê-los; 
a aula de matemática com uso de artefato da cultura prisional; a experiência de instalações 
elétricas e tomadas. E considerações sobre as práticas ilícitas no cárcere, a exemplo da 
máquina de tatuagem e o fogão de tijolo (Ibid., 2015).  

Em outro contexto de encarceramento, Gomes e Caldeira (2014) realizaram um 
estudo sobre as possibilidades do trabalho da modelagem matemática, com a participação 
de alunos detentos do Paraná. Os autores concluíram que a modelagem permitiu o 
desenvolvimento da criatividade, do senso crítico, da elevação da autoestima e curiosidade, 
e desta forma contribuindo para a ressocialização.

Uma das pesquisas mais recentes de Graduação em Matemática, que abordou 
sobre a elaboração de uma sequência didática para o ensino de matemática na Educação 
de Jovens e Adultos na Educação Penitenciária - EJA/EP foi desenvolvida por Aguiar e 
Sousa (2018). Os autores apresentaram uma proposta de sequência didática com uso do 
jogo chamado Cubo Fracionário, com a finalidade de ser aplicada em uma turma da 3a 
etapa na EESJ, na cidade de Macapá. 

As operações com frações para adultos presos foi foco dessa monografia, na 
qual os autores usaram como principal referência, o livro Les Polyèdres Arithmétiques 
et Fractionnaires de Allizeau, publicado em 1823. Os autores explanaram mais sobre 
a possibilidade de adaptação do jogo Cubo Fracionário para aulas de matemática, 
principalmente para resolver problemas envolvendo multiplicação e divisão de números 
racionais, partindo de um conjunto de proposições e instruções para manusear o jogo no 
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ensino (AGUIAR; SOUSA, 2018).
Mais recentemente, Silva (2018) publicou o livro intitulado Didática do Cárcere: 

Entender a natureza para entender o ser humano e o seu mundo. Nessa obra, o ensino 
de matemática e suas tecnologias foi o tema do décimo capítulo. O autor defende o uso 
do raciocínio lógico para oferta de cursos na prisão às pessoas privadas de liberdade, a 
partir de registros escritos e orais para turmas de alfabetização, assim como para o ensino 
fundamental e médio. Enquanto que para o ensino técnico e profissional, o livro propõe a 
utilização das mesmas estratégias e dos sistemas próprios de notações da Matemática, 
Geometria e da Arte (SILVA, 2018).

Assim, tomando como referência os autores e as autoras citados, delimitamos como 
problema desta investigação: Como criar e planejar uma sequência didática de matemática, 
tendo a pena de multa como situação problema e a modelagem matemática como método 
de ensino, com fim de aplicá-la em turma de 3a etapa da EJA na escola da prisão? 

1.1 A modelagem matemática em debate
Ainda que existem várias definições para modelagem matemática, como discutidas 

pelos pesquisadores da educação matemática, a ideia central   de seu conceito, gira em 
torno de: “uma representação simplificada da realidade sob a visão do investigador” (RENZ 
JUNIOR, 2015, p. 18).

Para Bassanezi (2011), a modelagem matemática é um processo dinâmico usado 
para obter e validar os modelos matemáticos. Também é a arte de transformar situações da 
realidade em problemas matemáticos e aplica-se como método na execução de estudos, 
no ensino e aprendizagem. 

A modelagem matemática pode ser utilizada com a finalidade de estimular novas 
ideias ou técnicas experimentais, para realizar pesquisas e tomadas de decisão. Além 
de servir de recurso para entender a realidade e a linguagem em distintas áreas do 
conhecimento. Já no ensino, desperta o interesse do aluno, amplia o seu conhecimento e 
auxilia na sua maneira de pensar e agir (BASSANEZI, 2011). 

Na visão de Silva (2014), a modelagem matemática não se restringe ou limita-se 
apenas a uma fórmula ou equação, pois engloba a inter-relação de vários parâmetros que 
retratam dados de uma realidade, que são copilados com base em observação sistemática, 
esboço gráfico ou desenho, e são representados pelos modelos matemáticos.

Almeida e Dias (2004) contribuem com o debate, quando argumentam que 
a modelagem matemática é uma alternativa ao ensino e à aprendizagem. Também 
proporciona aos estudantes oportunidades de identificar situações problemas de sua 
realidade, despertando o seu interesse e desenvolvendo um conhecimento crítico e 
reflexivo em relação à Matemática Escolar.

Assim, a modelagem matemática pode ser compreendida como uma estratégia de 
ensino, uma vez que “diz respeito à análise de uma situação-problema, à construção de 
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representações matemáticas, à obtenção de resultados matemáticos para a situação e à 
reinterpretação dos resultados em relação à situação” (ALMEIDA; PALHARINI, 2012, p. 
910). 

Já Kfouri (2008, p. 85) entende a modelagem matemática como um método de 
ensino, o que se observa na citação:

Um método que, ao se propor uma situação/questão escrita na linguagem 
correta e proposta pela realidade, transforma tal situação em linguagem 
simbólica da matemática, fazendo aparecer um modelo matemático, que por 
ser uma representação significativa e real, que se analisado e interpretado 
segundo as teorias matemáticas, devolve informações interessantes para a 
realidade que se está questionando.

A Figura 2 apresenta um esquema do processo de criação de modelos matemáticos, 
que sintetiza as etapas que são necessárias para realizar a modelagem de uma situação 
problema.

Figura 2: Esquema do processo da modelagem matemática

Fonte: Kfouri (2008, p. 68).

O processo de modelagem matemática como um método envolve a situação 
problema ou questão de estudo, a tarefa investigativa, e por último, a resolução de 
problemas matemáticos, conforme ilustra a Figura 2.

Para Renz Junior (2015), a modelagem matemática pode ser estudada como um 
conjunto de ações que possibilita a representação da realidade, por meio de um modelo 
matemático que fornece a sua descrição. O modelo considera a interpretação dos 
acontecimentos e do mundo, por meio de análises, reflexões e deduções dos resultados, 
sendo necessário realizar seus testes.

Ademais, a modelagem matemática pode ser empregada na resolução de problemas 
reais da comunidade, da qual o aluno faz parte, ou seja, a realidade sociocultural do 
educando, com base nos conhecimentos matemáticos praticados pela comunidade e suas 
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peculiaridades (SILVA, 2014).
No contexto escolar, a modelagem matemática propõe ao professor mudanças no 

ensino e que a sala de aula torne-se um ambiente de aprendizagem que possibilite expressar 
as opiniões, o levantamento de conjecturas e as situações para análise. Mas é necessário 
que o aluno seja incentivado a compreender o processo de modelagem (MATOS, 2015).

A modelagem matemática como método de ensino têm suas implicações aos 
estudantes, já que segundo Barbosa, Bueno e Lima (2011, p. 5):

[...] faz com que o aluno veja o conteúdo, o investigue para conhecer melhor 
e aplique-os nas diferentes situações propostas pelos professores. Isso faz 
com que o discente consiga ver os significados de determinados conteúdos, 
despertando, possivelmente, o interesse sobre a relação dos conteúdos e as 
diversas situações em que eles estão presentes.

No processo de modelagem no ensino, os estudantes são convidados a indagar e/
ou investigar situações de outras áreas e realidades. Em outras palavras, a modelagem não 
se preocupa somente com os conhecimentos matemáticos, mas com os conhecimentos 
relacionados à situação de estudo ou tema, que oportuniza a compreensão e a aprendizagem 
aos estudantes (BARBOSA, 2001; ROZAL, 2007).

A modelagem matemática também pode ser usada como ferramenta para o 
envolvimento do estudante em projetos de iniciação científica. A esse respeito, Bassanezi 
(2011, p. 287) destaca que “a iniciação científica pode ser o primeiro passo para o estudante 
tomar contato com a modelagem matemática”.

Há de se considerar ainda que a modelagem matemática pode ser aplicada como 
estratégia para elaborar coletivamente avaliações de funções elementares na Universidade 
e resolver os problemas matemáticos na formação de professores indígenas, no contexto 
do ensino intercultural, com o objetivo de relacionar e contextualizar o ensino de função 
constante, do 1o grau e quadrática, com aspectos da vida indígena, conforme discutido por 
Santos, Pacheco e Vasquez (2020).  

Por fim, recorremos ao livro de Biembengut e Hein (2002, p. 12) e destacamos a sua 
visão a respeito do fazer modelagem matemática e a atuação do modelador: 

Modelagem matemática é o processo que envolve a obtenção de um modelo. 
Este, sob certa óptica, pode ser considerado um processo artístico, visto 
que, para se elaborar um modelo, além de conhecimento de matemática, o 
modelador precisa ter uma dose significativa de intuição e criatividade para 
interpretar o contexto, saber discernir que conteúdo matemático melhor se 
adapta e também ter senso lúdico para jogar com as variáveis envolvidas. 

Portanto, no contexto escolar, a modelagem matemática pode ser aplicada de 
diferentes maneiras, tanto na Educação Básica e Educação Superior. Biembengut e Hein 
(2002) esclarecem que o processo de modelagem inicia a partir de uma situação ou tema, 
para depois o modelador desenvolver questões, respondê-las com base na matemática e 
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realizar pesquisa, a partir do processo que abrange as etapas de interação, matematização 
e a obtenção do modelo matemático.

2 | MÉTODO DESCRITIVO E CONTEXTO ESCOLAR-PRISIONAL
A criação de uma sequência didática de matemática (SDM) é o tema  desta pesquisa 

e o seu planejamento foi pensado para a Educação de Jovens e Adultos na Educação 
Penitenciária (EJA/EP). A SDM também é um produto educacional, a qual apresentamos 
na próxima seção deste artigo. 

Escolhemos os adultos presos como estudantes para elaborar a sequência didática, 
já que o curso de educação é ofertado na escola pública instalada na  prisão, como é 
o caso da Escola Estadual São José (EESJ). Essa escola (Figura 1) é gerenciada pela 
Secretaria de Educação Estadual do Amapá (SEED) e se localiza dentro do Instituto da 
Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), na cidade de Macapá. 

Figura 1: A escola da prisão vista de frente

Fonte: (EESJ, 2019).

A sua equipe de professores atendem aos estudantes que são homens presos e que 
estão cumprindo pena de privação de liberdade. Enquanto que as mulheres presas, elas 
têm acesso à assitência educacional pelo trabalho da mesma equipe de profi ssionais da 
educação, na Coodenadoria da Penitenciária Feminina (COPEF). 

O estudo foi realizado por Studier (2019), vinculado a disciplina de Trabalho de 
Conclusão de Curso II da Especialização em Docência para Educação Penitenciária, com 
a orientação online e presencial da professora Eliane Leal Vasquez, e participação ativa 
da professora Solange Regina Cromianski e orientadora na elaboração do manuscrito 
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submetido para avaliação pela Editora Atena. 
No período de 2018 a 2019, o Departamento de Educação a Distância da Universidade 

Federal do Amapá (DEAD/UNIFAP), em parceria com o Sistema Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) e o Polo Presencial de Macapá ofertaram o curso Lato Sensu, o qual foi 
fi nanciado pelo Edital no 75/2014-DED/CAPES (CAPES, 2014).   

Inicialmente, realizamos um estudo bibliográfi co, consultando trabalhos acadêmicos, 
artigos e livros sobre a modelagem matemática e o conceito de pena de multa ou pecuniária, 
e também a legislação brasileira, sendo  essa a 1a fase da coleta de dados. Em seguida, 
concluímos a 2a fase, momento que buscamos fontes sobre o ensino de matemática na 
educação penitenciária no Brasil, trabalhos sobre a prática educativa e sequência didática, 
e por fi m o produto educacional foi elaborado. 

O artigo foi redigido com base no método descritivo Triviños (1987), incorporando o 
resultado da monografi a de Studier (2019). As autoras dialogam na 1a etapa e na discussão 
da proposta da SDM, com D’Ambrosio (2009), Gomes e Caldeira (2014), autores que 
refl etem sobre a criação de modelo matemático e de uma experiência de modelagem 
matemática executada no cárcere, e também com Knowles, Swanson e Holton (2005), 
Seguna e Zerafa (2017), que abordam sobre os princípios da andragogia para o ensino de 
adultos e Onofre (2015), que chama a atenção para reconhecermos o espaço da prisão 
como lugar de escuta das pessoas que estão no encarceramento, entre outros autores.  

3 | A ELABORAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA DE MATEMÁTICA COMO 
RESULTADO DA PESQUISA

A proposta de SDM foi organizada com base em cinco elementos, conforme a 
perspectiva de Dolz e Schneuwly (1998), o que sintetizamos na Figura 3. 

Figura 3: Organograma para planejar uma sequência didática

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base em Dolz e Schneuwly (1998).  
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Os professores, os adultos presos e os estudantes da EESJ são o público a que 
se destina a SDM, para o qual propomos utilizá-la como material didático impresso na 
execução da Ofi cina: Pena de Multa e Modelagem Matemática, com carga horária de 8 
horas. Esse planejamento, visa atender aos estudantes das turmas de 3a Etapa da EJA/EP, 
o que corresponde ao 5o e 6o anos do Ensino Fundamental.

3.1 A situação didática como ponto de partida
A aplicação da SDM pode iniciar com os estudantes da EESJ informando aos 

professores de matemática seu nome, profi ssão antes da prisão, regime da pena (fechado 
ou semiaberto), pena privativa de liberdade (em anos e meses) e quanto falta para cumpri-
la. E ainda, o que eles sabem sobre a pena de multa?

Essas respostas podem ser anotadas no quadro magnético na sala de aula por 
um monitor ou estagiário da escola, escolhido antecipadamente pelos professores de 
matemática, conforme o Quadro 1:

Quadro 1: Dados dos estudantes de uma turma da 3a etapa da EESJ

Fonte: Elaborado pelas autoras.

O Quadro I da SDM foi concebido a partir da leitura do artigo “Educação Escolar 
para Jovens e Adultos em Situação de Privação de Liberdade” de Onofre (2015), no qual 
a autora refl ete sobre o papel da educação escolar para jovens e adultos que estão nas 
prisões, enfatizando sobre a necessidade de reconhecermos os espaços prisionais como 
lugar de escuta das pessoas que são silenciadas pelas normas do sistema penitenciário e 
abrir espaços às narrativas de vida. 

O professor da EESJ pode iniciar a Ofi cina: Pena de Multa e Modelagem Matemática 
na 1a etapa, explicando que a SDM é um produto educacional da pesquisa de Studier (2019). 
Este pode ter a forma de texto que apresenta uma sequência didática, ou ainda um vídeo 
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(na internet ou em CD/DVD), uma exposição ou um aplicativo computacional, segundo 
o Comunicado no 001/2012 da área de ensino da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação (CAPES, 2012), 

É importante ter a colaboração do monitor ou estagiário como parte do recurso 
humano para apoiar ao professor de matemática na gestão da sala de aula e na aplicação 
da proposta de SDM na escola da prisão, como também para orientar e esclarecer as 
dúvidas do corpo discente sobre a sua participação na Ofi cina, para que eles preparem-se 
para assistir um vídeo sobre a pena de multa e as aulas de abordagem interdisciplinar, na 
2a, 3a e 4a etapas da SDM. E também ler, expressar-se oralmente, interpretar e resolver 
as atividades de modelagem matemática.

3.2 Conhecendo o conceito de pena de multa ou pecuniária
Nesta parte da Ofi cina, propomos que para aplicar a SDM na EESJ, que a equipe da 

Ofi cina e estudantes assistam o Vídeo: Pena de Multa - Aplicação de Fiorini Netto (2019), 
com o fi m de discutir um conceito da área do Direito Penal e a explicação do professor ou 
de um palestrante que pode ser convidado para participar dessa etapa da SDM. O foco 
desta parte da sequência didática é entender as normas e critérios para os cálculos da 
pena de multa no Brasil (Figura 4), conforme defi nido no Código Penal - CP em vigor no 
país (BRASIL, 1940).

Figura 4: Pena de Multa - Aplicação

Fonte: FIORINI NETTO, 2019.
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Assistindo o vídeo (Figura 4) e pesquisando um pouco sobre a legislação brasileira, 
podemos aprender sobre os três tipos de penas do Brasil: pena privativa de liberdade, 
restritivas de direitos e de multa ou pecuniária. E por fim, os critérios para calcular a pena 
de multa e pensar sobre a relação deste conceito do Direito Penal, com os cálculos de 
operações básicas ou aritméticas.  

A pena de multa é uma sanção penal, que consiste no pagamento de uma determinada 
quantia em pecúnia, previamente fixada em lei, em favor do fundo penitenciário nacional. 
No Estado do Amapá, a Lei nº 0842/04 institui o referido fundo, com fim de “[..] proporcionar 
recursos e meios para financiar e apoiar as atividades e programas de modernização e 
aprimoramento do Sistema Penitenciário do Estado do Amapá” (AMAPÁ, 2004, p. 1). 

De acordo com o Art. 2 da Lei no 79/94 e seu inciso V, o fundo penitenciário 
nacional é formado por recursos decorrentes de “multas decorrentes de sentenças penais 
condenatórias com trânsito em julgado” (BRASIL, 1994, p. 1). Contudo, essa lei não 
especifica a origem de tais multas, isto é, se decorrentes de crimes previstos no CP e na 
Lei no 11343/06 (BRASIL, 1940; 2006) ou outras, e nem tão pouco a exclusividade de sua 
aplicação ao fundo penitenciário nacional. 

Com base no Art. 24 da CF e seu inciso I entende-se que cabe tanto à União, quanto 
aos Estados e ao Distrito Federal a competência concorrente de legislar sobre o assunto 
(BRASIL, 1988).  O cálculo da pena de multa obedece ao critério bifásico. Na 1a fase, 
Masson (2017, p. 828) comenta que o juiz estabelece: 

O número de dias-multa, que varia entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo 
de 360 (trezentos e sessenta). É o que dispõe o art. 49, caput, parte final 
do Código Penal. Para encontrar esse número, o magistrado leva em conta 
as circunstancias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal, bem como 
eventuais agravantes e atenuantes genéricas e as causas de aumento e de 
diminuição da pena. Em suma, todas as etapas que devem ser percorridas 
para a dosimetria da pena privativa de liberdade são utilizadas para o cálculo 
do número de dias-multa na sanção pecuniária. 

Ainda, segundo Masson (2017, p. 828) já definido o número de dias multas, cabe ao 
magistrado na 2a fase, a fixação da seguinte variável: 

Valor de cada dia-multa, que não pode ser inferior a um trigésimo do maior 
salário mínimo mensal vigente ao tempo de fato, nem superior a cinco vezes 
esse salário (CP, art. 49, § 1.º). Leva-se em conta a situação econômica do 
réu, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal. Com tais dados, o juiz 
conclui o cálculo da pena de multa.

Este método possibilita a individualização da pena de multa, conforme exigido pelo 
Art. 5 da Constituição Federal - CF, no seu inciso XLVI (MASSON, 2017). 

De acordo com Nucci (2017), em síntese, a pena de multa, no que se refere à 
quantidade de dias-multa, como regra geral, necessita acompanhar o montante do aumento 
ou diminuição aplicada à pena privativa de liberdade. Se somente a sanção pecuniária for 
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aplicável, o magistrado obedece o critério trifásico do Art. 68 do CP e depois estabelece o 
valor dia-multa. 

Dando continuidade, Nucci (2017) comenta que podem existir exceções ao critério 
do dia-multa, como é o caso do Art. 76, § 1º da Lei no 9099/95 (BRASIL, 1995, p. 17) que 
normatiza: 

Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal 
pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério 
Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou 
multas, a ser especificada na proposta. § 1º Nas hipóteses de ser a pena de 
multa a única aplicável, o Juiz poderá reduzi-la até a metade [...]. 

No Juizado Especial Criminal, caso a pena de multa for a única aplicável, o 
magistrado tem permissão de reduzi-la até a metade, quando a situação econômica do 
autor do fato a recomendar (MASSON, 2017). Já a Lei no 9.279/96, que regula os direitos 
e obrigações relativos à propriedade industrial, no parágrafo único do Art. 197, autoriza 
que a multa “poderá ser aumentada ou reduzida, em até 10 (dez) vezes, em face das 
condições pessoais do agente e da magnitude da vantagem auferida” (BRASIL, 1996, p. 
45), independentemente da norma estabelecida no seu Art. 196. 

Por outro lado, a multa irrisória é a de valor extremamente reduzido.  Masson (2017, 
p. 830) comenta 2 (dois) posicionamentos existentes a fazer referência à legislação atual:

1) A multa irrisória não deve ser executada em juízo, já que o Poder Público 
arcará em sua cobrança com valor superior ao que será ao final arrecadado, 
e o condenado sequer suportará o caráter retributivo da pena. 

2) A cobrança em juízo é obrigatória. Pouco importa o seu valor: a multa é 
pena, incidindo sobre ela os princípios da imperatividade da sua aplicação 
e da inderrogabilidade de seu cumprimento. É o entendimento dominante. A 
propósito, o art. 1º, § 1º, da portaria do Ministério da Fazenda 75/2012, que 
fixa os valores mínimos para inscrição e execução da Dívida Ativa d União, faz 
expressa ressalva à pena de multa.

Quando o valor da pena de multa aplicado for pequeno, há o posicionamento 
doutrinário minoritário, no sentido de que não se deve promover sua cobrança judicial. Este 
não coaduna com o que vem decidindo as Cortes Superiores, que consideram a pena de 
multa uma espécie de sanção penal e, por isso, deve ser cumprida pelo condenado.

Em relação ao pagamento da multa, o Art. 50 do Decreto Lei no 2848/40 estipula 
que a multa deve ser paga dentro de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado da 
sentença. Com base no requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz 
pode permitir que o condenado efetue o pagamento em parcelas mensais (BRASIL, 1940). 

Se o condenado estiver preso, trabalhar e tiver remuneração, o juiz pode determinar 
o desconto mensal máximo de 1/4 da remuneração e o mínimo de 1/10, conforme estabelece 
o Art. 168 da LEP, no seu inciso I.  A execução forçada só tem início quando ele estiver 
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em liberdade, mesmo que em gozo de livramento condicional ou em outro benefício em 
cumprimento ao Art. 170 da LEP (BRASIL, 1984).

Tomando como referência o julgamento do Supremo Tribunal Federal - STF, em 
decisão proferida em 13 de dezembro de 2018, no Plenário, por maioria de votos (7 x 2), 
ADI nº 3.150/DF, pode-se dizer que a nova sistemática inaugura o seguinte fluxo para 
cobrança da pena de multa, de acordo com o Ministério Público do Estado do Paraná 
(2019, p. 12): 

a) Transitada em julgado a sentença condenatória que fixou pena de multa, os 
documentos serão encaminhados ao Juízo de Execuções Penais; 

b) Na sequência, será dada vista ao órgão do Ministério Público com 
atribuições junto ao Juízo de Execução Penal para que, no prazo de 90 dias, 
adote a providência determinada pelo art. 164 da LEP; 

c) Nesse momento, caberá ao Ministério Público requerer (c.1) a formação de 
autos apartados, (c.2) a liquidação da dívida correspondente e (c.3) a citação 
do condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar o valor da multa ou 
nomear bens à penhora; 

d) Não se verificando o pagamento voluntário, caberá ao Ministério Público 
proceder à execução forçada da dívida, adotando-se, para tanto, o rito 
previsto nos artigos 164 e ss. da LEP; 

e) Não havendo a manifestação do Ministério Público no prazo de 90 (noventa) 
dias referido na alínea ‘b’, o Juízo deverá comunicar a Fazenda Pública, 
para que proceda a execução da multa como dívida de valor, nos termos do 
previsto na Lei n. 6.830/80.

No conteúdo do CP, da LEP e da ADI nº 3.150/DF, que tratam sobre a multa de pena 
e da execução penal, há a presença de números racionais no seu conteúdo e, geralmente, 
são expressos de forma textual (BRASIL, 1940; 1996; 1984; MPPR, 2019). Cabe ressaltar 
que a Lei no 11.343 também se filiou ao sistema de dia-multa, porém as regras sobre a 
quantidade de dias-multa e o valor de cada dia-multa são diferentes das previstas no CP 
(BRASIL, 1940; 2006).

No julgamento da ADI 3150-DF, o STF conferiu ao Art. 51 do CP, a interpretação 
conforme a CF, após sua alteração pela edição da Lei nº 9.268/96, que transformou a 
sanção penal de multa em dívida de valor; pois antes de referida alteração legislativa a pena 
de multa não adimplida poderia em algumas situações ser convertida em pena privativa 
de liberdade. Com base no julgamento da ADI 3150-DF pelo STF, que foi publicado em 
06/08/2019 no DJe-170, sabemos que o STF reafirmou a natureza de sanção penal da 
multa, ou seja, é espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de 
crime. Ademais, conferiu legitimidade prioritária de execução da multa penal ao Ministério 
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Público perante as Varas de Execuções Penais, e inaugurou um novo fl uxo para cobrança 
da pena de multa (STF, 2019).

Apesar do posicionamento do STF, o Superior Tribunal de Justiça - STJ mantinha 
o entendimento de que extinta pelo seu cumprimento, a pena privativa de liberdade ou a 
restritiva de direitos que a substituísse, o inadimplemento da pena de multa não impediria a 
extinção da punibilidade do apenado, ou seja, passou a considerar a pena de multa como 
dívida de valor. Portanto com caráter extrapenal a partir da vigência da Lei nº 9.268/96. 
Contudo, a 5a Turma do STJ ao julgar o AgRg no REsp 1.850.930/SP, no dia 20/04/2020, 
o seu Colegiado expôs o entendimento de que as declarações de constitucionalidade ou 
de inconstitucionalidades são dotadas de efi cácia contra todos e o efeito vinculante em 
relação aos órgãos do Poder Judiciário, ou seja, o STJ reconheceu a natureza de sanção 
penal da multa (STJ, 2020). 

Assim, não se pode mais declarar a extinção da punibilidade, enquanto pendente o 
pagamento da multa penal. Com relação ao este assunto é importante lembrar, que o Art. 
51 do CP sofreu recente alteração pela Lei nº 13.964/19 (BRASIL, 1940; 2019). 

3.3 Pena de multa para modelar problemas matemáticos 
Após a conclusão da 2a etapa da SDM, que abrange (assistir o vídeo, explanar 

sobre o conceito de pena de multa e a legislação brasileira que trata do referido assunto, 
sugerimos que se destaque na execução da sequência didática, o critério geral para 
calcular a pena de multa, ou seja: a) Fixa-se, em primeiro lugar, os dias-multa (de 10 até 
360); b) Estabelece-se, em seguida, o valor do dia-multa (variando de 1/30 até 5 vezes o 
salário mínimo), conforme a situação econômica do réu (Figura 5):

Figura 5: Critério geral para cálculo da multa pena

Fonte: Elaborado pelas autoras, adaptado de Masson (2017).

A Figura 5 esclarece que o cálculo da pena multa (Pm) é obtido pela quantidade de 
dias multas (Qdm), multiplicado pelo valor de cada dia multa (Vdm), ou seja, Pm = Qdm x Vdm

(Modelo Matemático). Nesse modelo, Qdm = 10 até 360 dias e Vdm = 1/30 até 5 x Sm, onde 
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Sm equivale ao valor do salário mínimo no Brasil em cada ano. 
Exemplos de dois cálculos de pena de multa:  
Partindo do modelo matemático Pm = Qdm x Vdm, e as condições para os valores de 

Qdm e Vdm, se uma pessoa cometeu um crime na cidade de Macapá, em 2019, o Juiz da 
Vara de Execução Penal poderia determinar ao condenado a pena de multa (Pm), sendo 
Qdm = 10 dias multas e Vdm = 1/30 do salário mínimo. Nessas condições, conclui-se que:                    

Portanto, a pena de multa é igual a R$ 332, 67 (Trezentos e trinta e dois reais e 
sessenta e sete centavos), se adotarmos arredondamento para centésimos.   

Mas em outro julgamento de processo criminal, em 2020, o juiz da Comarca de 
Oiapoque determinou um réu a pagar Qdm = 90 dias multas e Vdm = 5 vezes o salário mínimo. 
Desse modo, substituindo essas variáveis no modelo matemático, temos: 

Assim, a pena de multa é igual a R$ 470250,00 (Quatrocentos e setenta mil e 
duzentos e cinquenta reais). Nessa parte da SDM, propomos que o professor organize a 
turma em dois grupos para apresentar aos estudantes da escola da prisão, duas situações 
problemas (Figura 6). 

Figura 6: Duas situações problemas para discussão

Para continuar a aula de matemática, a equipe da ofi cina pode solicitar que os grupos 
de estudantes apresentem seus comentários em relação às duas situações problemas 
(Figura 6). Após ouvi-los, certamente o professor de matemática, monitor ou estagiário 
escutarão os relatos e as informações que servirão para prosseguir na aplicação da SDM 
na escola da prisão.

É importante esclarecer que em relação a primeira situação problema, o juiz deve 
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aplicar no mínimo, a quantidade de (10 dias-multa). Além de fi xar o seu valor diário em 
montante relevante, bem acima do piso legal, em face da situação econômica do réu. 

Há de se considerar ainda que para segunda situação problema, o juiz deve aplicar 
a quantidade de dias-multa, acima do mínimo defi nido na legislação brasileira e estipular 
o seu valor diário de acordo com o patamar raso, diante da condição econômica do réu.

3.4 Atividade de modelagem matemática
No fi nal da aula de matemática, os professores podem entregar a Atividade de 

Modelagem Matemática para cada grupo de estudo ler as situações problemas para discutir 
e resolvê-las em sala de aula (Quadro 2):

Quadro 2: Atividade de modelagem matemática

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Após os estudantes tentarem resolver as quatro situações problemas do  Quadro 2, 
o professor com auxílio do monitor ou estagiário da Ofi cina: Penal de Multa e Modelagem 
Matemática, ele pode mostrar as suas resoluções.  

● Resolução A: Como o valor total da pena de multa é Pm = R$ 181,70 e a quantidade 
de dias-multa foi fi xado em Qdm = 10, podemos concluir que o valor de cada dia-multa é 
obtido, substituindo essas variáveis no modelo matemático: 

Pm = Qdm x Vdm

  181,70 = 10 x Vdm  (Dividindo ambos os membros por 10); 
Vdm = 181,70.LOgo,  
             10  
Logo, o cada dia-multa é de R$ 18,17 (Dezoito reais e dezessete centavos).
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● Resolução B: Sabendo que em 2019, o Sm = 998 reais, e que o juiz fixou Qdm 
= 600 dias-multa e Vdm = 4 x Sm ao réu acusado de tráfico de drogas, segundo essas 
condições a pena de multa será obtida da seguinte maneira: 

Pm = Qdm x Vdm 
  Pm = 600 x 4 x 998   
Pm = 2395200,00. Portanto, a pena de multa equivale a R$ 2395200,00 (Dois 

milhões, trezentos e noventa e cinco mil e duzentos reais). 

● Resolução C: Considerando que o Sm = 1045 reais, e que o juiz fixou ao réu a 
pagar Qdm = 580 dias-multa e Vdm = 1/30 x Sm. Com base nessas variáveis, a pena de multa 
é obtida pelo cálculo: 

Pm = Qdm x Vdm 
Pm = 580 x 1/30 x 1045  
Pm = 20203,33. Assim, a pena de multa é igual a R$ 20203,33 (Vinte mil e duzentos 

e três reais e trinta e três centavos). 

● Resolução D: Sabendo que Sm = 954, e que o juiz determinou o réu a pagar Qdm 

= 18 dias-multa, sendo Vdm = 2 x Sm. Substituindo esses valores no modelo matemático, 
teremos: 

Pm = Qdm x Vdm 
Pm = 18 x 2 x 954    
Pm = 34344. Conclui-se que a pena de multa é igual a R$ 34344 (trinta e quatro mil 

e trezentos e quarenta e quatro reais). 

3.5 Discussão da proposta de sequência didática de matemática 
A sequência didática pode ser compreendida como um conjunto de atividades que 

são articuladas e estruturadas, bem como apresentam um princípio e fim conhecido, tanto 
por parte do professor quanto pelos alunos (ZABALA, 1998). 

No livro Séquences Didactiques pour l’Oral et pour l’Écrit: Notes méthodologiques, 
organizado por Dolz e Schneuwly (1998), há outra definição que é bastante citada em 
pesquisas de diferentes áreas. No Brasil, essa obra foi traduzida por Roxane Rojo e Glaís 
Sales Cordeiro (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004).  De acordo com esses autores, a sequência 
didática é entendida como um conjunto de atividades escolares, que devem ser organizadas 
de maneira sistemática e se caracteriza por um gênero textual oral ou escrito. 

A proposta de SDM de que trata este artigo, originalmente, foi criada e organizada 
em um texto como parte da pesquisa de Studier (2019) para os professores e estudantes 
da EESJ. Os estudantes da escola são atendidos pela modalidade EJA apenas na capital 
do Estado do Amapá, mesmo o Governo do Estado tendo no município de Oiapoque, um 
Centro de Custódia, conforme esclarece o Plano Estadual de Educação para o Sistema 
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Penitenciário do Amapá (AMAPÁ, 2014). 
Carneiro (2015, p. 454) leva-nos a compreender o acesso à educação escolar e 

suas funções, com base em três perspectivas: 

a) Função reparadora: recuperação de um direito negado ao cidadão na 
idade própria. Com esta medida, assegurasse-lhe a reintrodução no circuito 
dos direitos civis.

b) Função equalizadora: recuperação do direito à igualdade pela ampliação 
das possibilidades de acesso, permanência e aprendizagem sequenciada via 
educação escolar.

c) Função qualificadora: recuperação do direito de aprender a aprender, 
aprender sempre, capacitar-se para o exercício da educação permanente, 
ampliando-se as chances de viver adequadamente na sociedade do 
conhecimento como um cidadão ativo, participativo e socialmente produtivo.

As funções reparadora, equalizadora e qualificadora referem-se às escolas rurais 
e urbanas, logo estendem-se aos estudantes da EESJ. No ambiente carcerário, o uso da 
modelagem matemática como método de ensino pode estimular a discussão de temas que 
associem os cálculos aritméticos com outros de interesses dos adultos presos, bem como 
de modelos matemáticos relacionados ao encarceramento de pessoas. 

A esse respeito, Gomes e Caldeira (2014, p. 48) explicam que: 

No contexto da Modelagem Matemática, na perspectiva da Educação 
Matemática, denomina-se por “modelos” manifestações matemáticas 
advindas de situações ou fenômenos, construídos a partir de levantamentos 
de dados, decorrentes de uma pergunta matemática induzida pelo processo 
de elaboração da Modelagem. 

O modelo matemático no estudo de Gomes e Caldeira (2014) foi pensado a partir 
de uma planta baixa de construção residencial. Os autores trabalharam com os alunos 
detentos do sistema penitenciário paranaense, na cidade de Curitiba, temáticas como: 
Introdução a geometria, sistemas de medidas, números racionais, números decimais e 
noção de proporcionalidade. Mas originalmente, esse tema fez parte da dissertação de 
Gomes (2005), pesquisadora que também foi professora de matemática do Centro Estadual 
de Educação Básica para Jovens e Adultos - CEEBJA, escola pública que oferta cursos às 
pessoas presas. 

D’Ambrosio (2009) explica que a criação e a elaboração de um modelo matemático 
se desenvolve e se limita pelos instrumentos matemáticos acessíveis ao modelador. Outro 
aspecto da modelagem é que resulta do esforço cooperativo, isto é, de um grupo e depende 
dos instrumentos disponíveis, o que implica na maior seleção de variáveis, e portanto, na 
melhor aproximação da situação real. 

Em nossa pesquisa, o modelo matemático (Pm = Qdm x Vdm) foi obtido a partir de 
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leitura e reflexão do livro de Masson (2017). Esse modelo foi aplicado para resolver as 
situações problemas do Quadro 2, conforme os dois cálculos da Pm e as resoluções A, B, C 
e D, que exemplificamos no artigo. 

O cálculo da pena de multa envolve as sentenças criminais, as pessoas que estão 
custodiadas nas prisões do Estado do Amapá, os estudantes da EESJ e a matemática, 
disciplina que de acordo com análise de Abreu (2008) é obrigatória no Ensino Fundamental 
e Médio, conforme estabelece a matriz curricular da única escola pública que oferta curso 
de educação básica à população carcerária em Macapá. 

À medida que os professores de matemática da EESJ tiverem acesso digital a 
proposta da SDM, eles poderão testar as vantagens e/ou desvantagens de aplicá-la na 
escola da prisão. E ainda, refletir sobre a necessidade ou não de adaptá-la para outras 
disciplinas do Ensino Fundamental, uma vez que a programação escolar no ambiente 
carcerário varia de acordo com as regras da segurança, da administração penitenciária e 
da escola da prisão.

Entendemos que é necessária uma prática de ensino interdisciplinar para utilização 
da SDM na escola da prisão, o que pode se desenvolver a partir do contexto das vidas 
encarceradas, dos princípios da andragogia e dos saberes dos estudantes, adultos presos 
e do trabalho colaborativo entre professores de matemática, alfabetização, história e 
português, os monitores de matemática e um profissional da área de direito.   

Com relação a andragogia, Seguna e Zerafa (2017) que identificaram estratégias 
bem sucedidas que facilitam a aprendizagem de adultos, estudo que nos inspira a 
refletir que é viável o uso da SDM pelos professores que trabalham na escola da prisão. 
Principalmente para reconhecer os estudantes como membros da “comunidade escolar-
prisional” (VASQUEZ, 2013), entre as comunidades escolares do Estado do Amapá, as 
comunidade de adultos e carcerária.  

Há de se considerar ainda que os princípios da andragogia, isto é, necessidade de 
saber, autoconceito do aprendiz, papel da experiência, prontidão para aprender, orientação 
para aprendizagem e motivação, conforme discutido por Knowles, Swanson e Holton 
(2005), auxiliam o desenvolvimento de recurso humano, principalmente entre grupo de 
estudantes adultos. 

Esperamos que a proposta de SDM para a escola da prisão, fomente a discussão do 
tema na área da Educação Matemática, e que também os professores e seus colaboradores 
considerem os princípios da andragogia para aplicá-la na sala de aula, o que se justifica 
pela faixa etária dos estudantes da EESJ, que oscila de 19 a 60 anos. Além da SDM 
estimular a conexão entre a experiência humana de encarceramento, o debate sobre a 
pena de multa e o uso de modelo matemático no ensino. 

Ademais, é importante nos posicionarmos quanto a avaliação integrada (AI), que 
é uma das características da sequência didática proposta por Dolz e Schneuwly (1998), a 
qual se desenvolve pela Avaliação Diagnóstica (AD) e a Avaliação Final (AF). 
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Quanto a esse aspecto da SDM, sugerimos que a AD pode ocorrer logo após 
a execução da 1a etapa da sequência didática. Enquanto que a AF, cabe ao professor 
escolher se deseja realizá-la após o término da 4a etapa da SDM ou no final de cada uma 
das suas etapas ou da atividade de modelagem matemática e definir os seus critérios. 

Os estudantes devem expressarem-se durante a execução da Oficina: Pena de 
Multa e Modelagem Matemática e nas etapas de aplicação da SDM, ou seja, falando, 
escrevendo, analisando as variáveis quantidades do modelo matemático e resolvendo as 
situações problemas na escola da prisão.  

4 | CONSIDERAÇÕES FINAIS
A modelagem matemática como método de ensino contribui para contextualizar os 

problemas matemáticos no trabalho docente, possibilitando articular assuntos das áreas da 
Educação Matemática e do Direito Penal no processo de criação e de planejamento de uma 
sequência didática para o ensino de cálculos aritméticos.

 Propomos o ensino de operações básicas com uso da SDM e do modelo matemático 
que se aplica para calcular a pena de multa (Pm), que em síntese é obtida multiplicando a 
quantidade de dia multa (Qdm) pelo valor de cada dia multa (Vdm), de acordo com a moeda 
em vigor no Brasil, ou seja, Pm = Qdm x Vdm, e cujos seus critérios são normatizados pela 
legislação brasileira.  

Com base no produto educacional que apresentamos neste artigo, concluímos 
que para produzir uma SDM baseando-se na modelagem matemática é necessário que 
o professor: Delimite o tema de estudo da Matemática; escolha a situação problema 
relacionada à comunidade escolar-prisional; desenvolva a tarefa investigativa; planeje e 
crie a sua sequência didática ou faça adaptação; elabore e resolva os problemas usando o 
modelo matemático que representa a situação problema analisada.    

A limitação deste estudo é que não aplicamos a SDM na escola da prisão, pois 
optamos em registrar o seu processo de criação, visando que no futuro os próprios 
professores e os estudantes possam usá-la no ensino fundamental, na execução de 
projetos ou em novas iniciativas educacionais.  
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