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RESUMO 

Apresenta-se uma descrição de como a Modelagem Matemática é apresentada por autores 

brasileiros que tratam do tema no contexto da Educação Matemática. Para isso, fez-se 

previamente um levantamento de livros e artigos determinando quais dessas publicações 

desenvolveram discussões referentes ao processo de Modelagem Matemática. O trabalho 

encaminha uma discussão sobre os diversos esquemas de como a modelagem é 

representada pelos autores e, identificando-se as “semelhanças de família” existentes (ou 

não) nesses diversos esquemas, propõem-se esquemas-síntese.  

 

 

Palavras chave: Educação Matemática, Modelagem Matemática, Esquemas do Processo 

de Modelagem, Semelhanças de Família. 
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ABSTRACT 

Presenting a description of how Mathematical Modeling is presented by Brazilian authors 

who discuss the theme in the Mathematics Education context. For it, a collection of books 

and articles was previously done, determining which ones of these publications developed 

discussions in regards to the process of Mathematical Modeling. This work leads on a 

discussion about the various designs of which modeling is represented by the authors and 

identifies the “family similarities” existing (or not) in the many designs, synthesis designs 

are proposed. 

Keywords: Mathemacis Education, Mathematical Modeling, Designs of the Process of 

Modeling, Family Similarities. 

 



10 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Primeiro Diagrama de autores/organizadores de livros, de D’Ambrósio à Klüber ... 17 

Figura 2: Segundo Diagrama de autores/organizadores de livros, Brandt ..................... 20 

Figura 3: Terceiro Diagrama dos autores/organizadores de livros, Borba e seus orientandos . 21 

Figura 4: Quarto Diagrama dos autores/organizadores de livros, Almeida seus 

orientadores e orientandos .............................................................................................. 22 

Figura 5: Quinto Diagrama dos autores/organizadores, Bisognin e orientador ............. 23 

Figura 6: Sexto Diagrama dos autores/organizadores de livros, Levy e orientadores ... 24 

Figura 7: Sétimo Diagrama dos autores de livros, Ribeiro e seus orientadores  ............ 25 

Figura 8: Autores de capítulos do livro Modelagem Matemática na Educação Matemática 

Brasileira: pesquisas e práticas educacionais  ................................................................ 27 

Figura 9: Autores dos capítulos do livro Modelagem Matemática: uma perspectiva para a 

Educação Básica  ............................................................................................................ 30 

Figura 10: Autores de capítulos do livro Práticas de Modelagem Matemática na Educação 

Matemática ..................................................................................................................... 31 

Figura 11: Quantidade de publicações que tratam do processo de modelagem matemática 

de acordo com o ano de publicação ................................................................................ 45 

Figura 12: Publicações que tratam de Modelagem Matemática no contexto da Educação 

Matemática, incluindo as que tratam do processo de modelagem matemática .............. 46 

Figura 13: Porcentagem das publicações que tratam do processo de modelagem 

matemática com referência as publicações que tratam de Modelagem Matemática no 

contexto da Educação Matemática ................................................................................. 47 

Figura 14: Todas as publicações selecionadas neste trabalho ........................................ 47 

Figura 15: Publicações que não tratam de Modelagem Matemática .............................. 48 

Figura 16: Publicações que tratam de Modelagem Matemática no contexto da Matemática 

Aplicada .......................................................................................................................... 49 

Figura 17: Comparação percentual entre as publicações selecionadas .......................... 49 

  



11 

 

Figura 18: Pesquisadores e suas publicações ................................................................. 51 

Figura 19: Processo de Modelagem: (BASSANEZI, 2011) ........................................... 54 

Figura 20: Esquema de uma modelagem (BASSANEZI, 2011) .................................... 55 

Figura 21: Método de Modelação Matemática (BASSANEZI e BIEMBENGUT, 1997) ....... 56 

Figura 22: Esquema dos passos da modelagem de experimentos (Sant’Ana, 2007; In 

BARBOSA, CALDEIRA e ARAÚJO, 2007) ................................................................ 57 

Figura 23: Esquema de modelagem matemática (RIBEIRO, 2008) .............................. 58 

Figura 24: Esquema do processo de Modelagem (MEYER, CALDEIRA e MALHEIROS, 

2011) ............................................................................................................................... 60 

Figura 25: Fases da modelagem matemática (ALMEIDA, SILVA e VERTUAN, 2012) ....... 60 

Figura 26: Esquema de modelagem matemática (BARBOSA, 2003) ........................... 61 

Figura 27: Etapas da Modelagem Matemática (ALMEIDA e PALHARINI, 2012) ...... 63 

Figura 28: Esquema para a aplicação da Modelagem no ensino de Estatística 

(WODEWOTZKI e JACOBINI, 2001) .......................................................................... 65 

Figura 29: Fases do processo de modelagem (LEITE, 2008) ........................................ 67 

Figura 30: Esquema 1 do processo de modelagem matemática a partir dos processos 

propostos pelos autores ................................................................................................... 77 

Figura 31: Esquema 2 do processo de modelagem matemática a partir dos processos 

propostos pelos autores ................................................................................................... 78 

Figura 32: Esquema 3 do processo de modelagem matemática a partir dos processos 

propostos pelos autores ................................................................................................... 78 

Figura 33: Esquema 4 do processo de modelagem matemática a partir dos processos 

propostos pelos autores ................................................................................................... 79 

 

 

 



12 

 

SUMÁRIO 

1 Introdução ........................................................................................................ 14 

2 A Escolha dos Pesquisadores .......................................................................... 16 

2.1 Pesquisadores autores/organizadores de livros que tratam especificamente 

de Modelagem Matemática no contexto da Educação Matemática ..................... 16 

2.2 Pesquisadores autores de capítulos nos livros que tratam especificamente de 

Modelagem Matemática no contexto da Educação Matemática .......................... 26 

2.3 Pesquisadores que Possuem Coautoria de Textos...................................... 34 

3 O Processo de Modelagem Matemática ......................................................... 36 

3.1 Publicações. ................................................................................................ 36 

3.1.1 Visão Geral das Publicações............................................................. 45 

3.2 O Processo de Modelagem Matemática na Concepção dos Pesquisadores ........ 52 

4  Semelhanças de Família ................................................................................. 69 

4.1 A Visão de Alguns Pesquisadores Sobre as ideias de Wittgenstein. ......... 69 

4.2 Semelhanças de Família nas Abordagens dadas ao Processo de Modelagem 

Matemática ........................................................................................................... 72 

5 Considerações Finais ....................................................................................... 81 

6 Referências ....................................................................................................... 83 

6.1 Publicações que Tratam do Processo de Modelagem ................................ 83 

6.1.1 Livros ................................................................................................ 83 

6.1.2 Artigos dos Autores/Organizadores de Livros ................................. 84 

6.1.3 Artigos dos Autores de Capítulos de Livros ..................................... 87 

6.1.4 Artigos dos Coautores  ..................................................................... 88 

6.2 Publicações que tratam das ideias de Wittgenstein .................................... 89 

ANEXOS.............................................................................................................. 91 

Anexo I: Currículos do Sistema Lattes ................................................................. 92 

 
 



13 

 

Anexo II: Publicações ......................................................................................... 178 

 



14 

 

1 Introdução 

 

Foi durante a confecção do Trabalho de Conclusão de Curso da graduação que 

tive contato com a modelagem matemática no contexto da Educação Matemática e 

percebi que nem todos os autores que tratam do tema fazem uma descrição do processo 

de modelagem até a construção do modelo e sua possível aplicação em sala de aula. 

Este fato levou-me a aprofundar meus estudos e deste contexto surgiu a 

motivação para realizar esta pesquisa, na qual será feita uma descrição da forma como 

diversos autores apresentam o processo de modelagem matemática.  Pautado nas ideias 

de Wittgenstein em “Investigações Filosóficas” – considerando a interpretação de alguns 

pesquisadores – será apresentada uma síntese e discussão sobre os esquemas de 

modelagem. 

Nesse sentido, tendo conhecimento da variedade e quantidade de publicações 

existentes cujo tema é a modelagem matemática, restringiu-se a busca por alguns critérios 

de conveniência, a saber: 

 

(a) Tomar pesquisadores com maior experiência como guias, incluindo aí aqueles que 

tenham escrito e/ou organizado livros que tratem especificamente da modelagem 

matemática no contexto da Educação Matemática. Isso foi feito no âmbito de autores 

brasileiros1. 

(b) Autores de capítulos em livros que tratam do tema modelagem matemática.  

 

Selecionados os pesquisadores, o próximo passo foi buscar todas as publicações 

desses pesquisadores que estivessem disponíveis para consulta, download na internet ou 

aquisição. Posteriormente, o procedimento foi o de classificar quais dessas publicações 

tratam do processo de modelagem matemática tal como pretendemos para essa 

dissertação. Em seguida, passou-se a descrever os esquemas do processo de modelagem 

matemática.  

Após a descrição de todo o material obtido na pesquisa bibliográfica, fez-se uma 

discussão sobre as ideias de Wittgenstein em “Investigações Filosóficas” pela visão de 

                                                           
1 Alguns autores estrangeiros são incluídos, pois possuem produções no cenário nacional de grande 

relevância na área. 
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alguns pesquisadores, tais como Villela (2007), Knijnik et al (2012), Knijnik e Oliveira 

(2011), Gottschalk (2008), Veiga-Neto e Lopes (2007) e Veiga-Neto (2009). A partir 

disso observaram-se convergências e divergências (semelhanças de família) entre os 

variados esquemas do processo de modelagem matemática. Concluindo, propõem-se, 

então, esquemas-síntese. 
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2 Escolha dos Pesquisadores 

 

Como mencionado anteriormente, o primeiro passo da pesquisa consistiu na 

elaboração de um mapeamento dos autores que são relevantes para a busca por 

publicações na área de Modelagem Matemática no contexto da Educação Matemática. 

Essa busca se deu via “filiação acadêmica”, consultando os Currículos Lattes e 

associando-se orientações com as declarações de autoria em artigos e/ou livros que 

atestassem a inserção na área.  Este capítulo apresenta a descrição de quem são os 

pesquisadores localizados, abordando a formação acadêmica, vínculos e atuação 

profissional e institucional. Para todos os casos, as informações aqui registradas foram 

retiradas do Currículo Lattes e o conjunto destes currículos é apresentado, em ordem 

alfabética pelo sobrenome dos pesquisadores, como Anexo digital ao final desta (Anexo 

I).  

 

2.1 Pesquisadores autores/organizadores de livros que tratam especificamente de 

Modelagem Matemática no contexto da Educação Matemática 

 

Nessa seção serão apresentados os autores e organizadores que tratam da 

modelagem matemática no contexto da educação matemática, os quais serão organizados 

em diagramas, nos quais as caixas azuis indicam autoria ou organização de livro(s) de 

modelagem matemática no contexto da educação matemática, enquanto caixas vermelhas 

indicam não autoria e nem organização destes livros. As setas indicam quem foi o 

orientador de quem. 

Comecemos com a Figura 1 que apresenta o primeiro diagrama: 
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Figura 1: Primeiro Diagrama de autores/organizadores de livros, de D’Ambrósio à Klüber.  

Fonte: O autor (2013).  
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No diagrama apresentado acima (Figura 1), o primeiro autor que podemos 

evidenciar é Rodney Carlos Bassanezi, professor/pesquisador da Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp). Este pesquisador é autor/organizador de livros como Equações 

Diferenciais com Aplicações2, Modelagem em Biomedicina3, e Modelos Contínuos para 

interações de Populações4, entre outros, e tem como publicação em Modelagem 

Matemática inserida na Educação Matemática o livro “Ensino-aprendizagem com 

Modelagem Matemática”. Sobre sua formação acadêmica, como é apontado no diagrama, 

Rodney Bassanezi teve como orientador de Doutorado, em Matemática na Unicamp, 

Ubiratan D'Ambrósio, considerado por muitos o maior pesquisador em Educação 

Matemática no Brasil. Ubiratan D'Ambrósio, no entanto, não possui em seu currículo a 

publicação de nenhum livro que discuta especificamente (e somente) aspectos 

relacionados à Modelagem Matemática. 

Rodney Bassanezi figura ainda como orientador de mestrado, em Educação 

Matemática da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), de dois 

autores de livros sobre Modelagem Matemática, no contexto da Educação Matemática, 

Maria Salett Biembengut e Dionísio Burak. 

A primeira, Maria Salett Biembengut, é professora/pesquisadora na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), e tem como obras, no contexto 

que estamos analisando, os livros “Modelagem Matemática no Ensino”, e “Modelagem 

Matemática e Implicações no ensino-aprendizagem de Matemática”. Como já 

comentamos anteriormente, foi orientanda no mestrado de Rodney Carlos Bassanezi, no 

Doutorado, em Engenharia de Produção realizado na Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), foi orientanda de Edson Pacheco Paladini. Este, por sua vez, não possui 

nenhum livro publicado sobre Modelagem Matemática no contexto da Educação 

Matemática. 

O segundo orientando de Rodney Carlos Bassanezi no mestrado, Dionísio 

Burak, foi orientando de Doutorado em Educação na Unicamp, de Márcia Regina Ferreira 

                                                           
2 BASSANEZI, R. C. ; FERREIRA JR, W. C. . Equações Diferenciais Com Aplicações. 2. ed. São Paulo: 

Harbra Ltda., 1988. v. 3000. 572p .  
3 BASSANEZI, R. C. (Org.) . Modelagem em Biomedicina. 1. ed. Niteroi: Univ. Fed. Fluminense, 1990. 

v. 150. 28p .  
4 BASSANEZI, R. C. (Org.) . Modelos Contínuos para interações de Populações. 1. ed. Arica: Univ. 

Tarapacá, 1992. v. 300. 52p .  
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de Brito, que é professora/pesquisadora nessa mesma universidade. Márcia Brito possui 

em seu currículo a publicação de alguns livros tais como “Educação Matemática”5 e 

“Solução de Problemas e a Matemática Escolar”6, no entanto nenhuma de suas 

publicações (livros) está relacionada especificamente à Modelagem Matemática. 

Atualmente Dionísio Burak é professor/pesquisador na Universidade Estadual 

do Centro-Oeste (Unicentro), e tem como obra no contexto que estamos analisando o 

livro “Modelagem Matemática: uma perspectiva para a educação básica”. Esta publicação 

é uma coletânea de artigos, e foi organizada por ele e por mais dois autores, a dizer, Célia 

Finck Brandt – que será apresentada no segundo diagrama – e Tiago Emanuel Klüber. 

Tiago Emanuel Klüber é professor/pesquisador na Unicentro, foi orientando no 

Mestrado em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), do próprio 

Dionísio Burak; no  doutorado, em Educação Científica e Tecnológica da UFSC, de 

Ademir Donizeti Caldeira, o qual é professor/pesquisador na Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCAR). 

Ademir Caldeira tem como autoria/organização duas obras que nos interessam: 

“Modelagem em Educação Matemática” e “Modelagem Matemática na Educação 

Matemática Brasileira: pesquisas e práticas educacionais”. Essas duas publicações são 

compartilhadas com outros pesquisadores. Na primeira delas, um dos pesquisadores é 

João Frederico da Costa de Azevedo Meyer, que foi orientador de Ademir Caldeira no 

curso de Doutorado em Educação da Unicamp. 

João Frederico Meyer é professor/pesquisador na Unicamp, e assim como 

Rodney Bassanezi, foi orientado no curso de Mestrado em Matemática da Unicamp, por 

Ubiratan D'Ambrósio; no curso de Doutorado também em Matemática na Unicamp, foi 

orientado por Carlos Antonio Moura. Este, é professor/pesquisador na Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), possui publicações de livros, porém não no contexto 

que estamos abordando. 

 

                                                           
5 BRITO, Marcia Regina F (Org.) . Educação Matemática. Nº1. ed. São Paulo: Cortez Editora, 1993. v. 

Vol. 4. 91p .  
6 BRITO, Marcia Regina F (Org.) . Solução de problemas e a Matemática Escolar. 1º. ed. Campinas, SP: 

Átomo e Alínea, 2006. v. 1000. 280p .  
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Figura 2: Segundo Diagrama de autores/organizadores de livros, Brandt. 

Fonte: O autor (2013) 

Nesse segundo diagrama, apresentamos a pesquisadora Célia Finck Brandt, 

professora/pesquisadora na UEPG. Brandt teve como orientadora no Mestrado em 

Educação na UEPG, Maria Tereza Soares Carneiro, e no doutorado, em Educação 

Científica e Tecnológica da UFSC, Méricles Thadeu Moretti. Ambos os orientadores de 

Célia Finck Brandt não tem livros publicados no contexto que estamos analisando. 
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Figura 3: Terceiro Diagrama dos autores/organizadores de livros, Borba e seus orientandos.  

Fonte: O autor (2013). 

Neste terceiro diagrama são apresentados três autores/organizadores de livros 

que tratam de modelagem matemática no contexto da Educação Matemática, e como se 

descreve em seguida, ambos foram orientados pelo mesmo pesquisador. 

A primeira é Ana Paula dos Santos Malheiros, professora/pesquisadora na 

Unesp. Ana Paula Malheiros é também autora da obra “Modelagem em Educação 

Matemática”; foi orientanda no mestrado e doutorado em Educação Matemática da 

Unesp, de Marcelo de Carvalho Borba, que assim como sua orientanda, é 

professor/pesquisador na Unesp. Borba é hoje, no cenário nacional, um dos mais 

influentes pesquisadores em Educação Matemática. Apesar disso, não possui nenhuma 

publicação no contexto analisado. 

Borba foi também orientador no Doutorado em Educação Matemática da Unesp, 

de outros dois autores/organizadores de livros que nos interessam, são eles: Jonei 

Cerqueira Barbosa e Jussara de Loiola Araújo. 

Ambos, juntamente com Ademir Caldeira, organizaram o livro “Modelagem 

Matemática na Educação Matemática Brasileira: pesquisas e práticas educacionais”. 

 
Ana Paula Malheiros 
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Jonei Barbosa 

UFBA 

 
Jussara Araújo 
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Marcelo Borba 
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Anteriormente já apresentamos Ademir Caldeira, em seguida apresentamos Barbosa e 

Araújo. 

Jonei Barbosa é professor/pesquisador na Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). Araújo é professora/pesquisadora na Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG); possui também em organização conjunta com Lourdes Maria Werle de Almeida 

e Eleni Bisognin – que serão apresentadas nos próximos diagramas – o livro “Práticas de 

modelagem matemática na educação matemática: relatos de experiências e propostas 

pedagógicas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Quarto Diagrama dos autores/organizadores de livros, Almeida seus orientadores e 

orientandos. Fonte: O autor (2013). 
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Lourdes Almeida é professora/pesquisadora na Universidade Estadual de 

Londrina (UEL), foi orientanda no doutorado, em Engenharia de Produção da UFSC, de 

Miriam Buss Gonçalves - professora/pesquisadora na mesma UFSC – e foi orientanda no 

mestrado, em Matemática da UEL, de Ulysses Sodré - professor/pesquisador na mesma 

UEL. Ambos os orientadores não possuem publicação de livro no contexto analisado. 

Além do livro citado anteriormente, Almeida é autora, juntamente com Karina Alessandra 

Pessôa da Silva e Rodolfo Eduardo Vertuan, do livro “Modelagem Matemática na 

Educação Básica”. 

Karina Silva e Rodolfo Vertuan, foram orientandos de mestrado, em Ensino de 

Ciências e Educação Matemática, da própria Lourdes Almeida, e, atualmente, são seus 

orientandos no doutorado, no mesmo programa. 

Rodolfo Vertuan é professor/pesquisador na Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR) campus Toledo. Karina Silva é professora/pesquisadora na 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) campus de Cornélio Procópio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Quinto Diagrama dos autores/organizadores, Bisognin e orientador. 

Fonte: O autor (2013). 

Eleni Bisognin, é professora/pesquisadora no Centro Universitário Franciscano 

(Unifra), foi orientanda no doutorado, em Matemática da UFRJ, de Luiz Adauto da Justa 
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Medeiros, professor/pesquisador na mesma UFRJ. Ele não possui publicação de livro no 

contexto analisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Sexto Diagrama dos autores/organizadores de livros, Levy e orientadores. 

Fonte: O autor (2013). 

Neste sexto diagrama apresentamos o pesquisador Lênio Fernandes Levy, que 

escreveu a obra “A modelagem matemática no processo de ensino-aprendizagem e o 

paradigma epistemológico da complexidade”. Lênio Levy é professor/pesquisador na 

Universidade Federal do Pará (UFPA), foi orientado no mestrado, em Educação em 

Ciências e Matemática da UFPA, por Adílson Oliveira do Espírito Santo e no doutorado, 

pelo mesmo programa, por Tadeu Oliver Gonçalves. Ambos os orientadores de Lênio 

Levy não possuem publicação de livro de modelagem matemática no contexto da 

educação matemática. 
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Figura 7: Sétimo Diagrama dos autores de livros, Ribeiro e seus orientadores. 

Fonte: O autor (2013). 

O sétimo diagrama apresenta a última pesquisadora dessa seção, Flávia Dias 

Ribeiro. Ela é professora/pesquisadora na Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

campus Curitiba (UTFPR) e é autora do livro “Jogos e Modelagem na Educação 

Matemática”. Este livro vem completar seu trabalho, que vem de uma série de estudos 

que a autora realizou no Laboratório de Ensino de Matemática da UFPR, os quais levaram 

a algumas publicações pelo Centro Interdisciplinar de Formação Continuada de 

Professores (CINFOP) da mesma instituição. Entre elas, está um capítulo que trata de 

Modelagem Matemática7. Ribeiro foi orientanda no Mestrado em Educação na Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (PUCPR), de Zélia Milléo Pavão, e foi orientanda de 

doutorado, em Educação na Universidade de São Paulo (USP), de Manoel Oriosvaldo de 

Moura. Ambos os orientadore não possuem publicações no contexto analisado. 

 

 

 

                                                           
7 RIBEIRO, Flávia Dias. Projeto de Modelagem Matemática. In: GUÉRIOS, Ettiène...[Et al.] A avaliação 

em matemática nas séries iniciais. Universidade Federal do Paraná, Pró-Reitoria de Graduação e Ensino 

Profissionalizante, Centro Interdisciplinar de Formação Continuada de Professores; Ministério da 

Educação, Secretaria de Educação Básica. - Curitiba : Ed. da UFPR, 2005.  
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2.2 Pesquisadores autores de capítulos nos livros que tratam especificamente de 

Modelagem Matemática no contexto da Educação Matemática 

Três dos livros citados na seção anterior são compostos por uma coletânea de 

artigos que formam seus capítulos e foram escritos por diversos autores, e organizados 

por uma equipe. Nessa seção apresentaremos, livro por livro, os autores de capítulos 

nesses três livros. Os livros são coletâneas de artigos – artigos que constituem capítulos 

– que são organizados por um ou mais pesquisadores que também são autores de 

capítulos, além de pesquisadores autores de livros que também são autores de artigos. 

Nesse sentido, apresentaremos nessa seção somente os demais pesquisadores que tem 

autoria de capítulos nesses livros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Autores de capítulos do livro Modelagem Matemática na Educação 

Matemática Brasileira: pesquisas e práticas educacionais. 

Fonte: O autor (2013). 

O primeiro livro que é composto por capítulos, e está apresentado na Figura 8, é 

a obra “Modelagem Matemática na Educação Matemática Brasileira: pesquisas e práticas 

educacionais”. Esse livro é produto do GT de Modelagem Matemática da SBEM, e é 

constituído por quinze capítulos escritos por membros do GT. Destes quinze capítulos, 

três são de autoria dos organizadores, os doze capítulos restantes foram escritos por 

dezenove outros autores, entre eles, estão autores que tem em seu currículo publicação de 

livro de Modelagem Matemática: Maria Salett Biembengut, Lênio Fernandes Levy, Ana 

Paula dos Santos Malheiros e Lourdes Maria Werle de Almeida. Os demais autores são: 
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Adilson Oliveira do Espírito Santo, José Carlos Cifuentes, Leônia Gabardo Negrelli, 

Vanilde Bisognin, Lozicler Maria Moro dos Santos, Denise Helena Lombardo Ferreira, 

Maria Lúcia Lorenzetti Wodewotzki, Clícia Valladares Peixoto Friedmann, Abel Garcia 

Lozano, Marilaine de Fraga Sant'Ana, Regina Helena de Oliveira Lino Franchi, Marcelo 

de Carvalho Borba, Denise Knorst da Silva, Andréia Maria Pereira de Oliveira e Michele 

Regiane Dias Veronez. 

Espírito Santo é professor/pesquisador na UFPA, foi orientando de mestrado, em 

Matemática Aplicada na Unicamp, de José Mário Martinez, e orientando de doutorado, 

em Engenharia Elétrica na Unicamp, de Akebo Yamakami, ambos não possuem 

publicações no campo de pesquisa.  

Cifuentes é professor/pesquisador na UFPR, foi orientando de doutorado, em 

Matemática na Unicamp, de Carlos Alberto Lungarzo, pesquisador que não possui 

publicações sobre Modelagem Matemática no contexto da Educação Matemática.  

Negrelli é professora/pesquisadora na UTFPR campus Curitiba, foi orientanda 

no Mestrado em Educação na UFPR, de Décio Krause – que não possui publicações em 

Modelagem Matemática – e foi orientanda no Doutorado em Educação na UFPR, de José 

Carlos Cifuentes, autor mencionado anteriormente. 

Vanilde Bisognin é professora/pesquisadora no Unifra, foi orientanda de 

mestrado e doutorado, em Matemática na UFRJ, de Gustavo Perla Menzala, pesquisador 

que não possui publicações no contexto que estamos pesquisando. Lozicler dos Santos é 

professora/pesquisadora no Unifra, possui mestrado profissionalizante em Ensino de 

Física e de Matemática pelo Unifra, em que foi orientada por Vanilde Bisognin. 

Denise Ferreira é professora/pesquisadora na PUC Campinas, foi orientanda de 

mestrado, em Matemática Aplicada na Unicamp, de Clóvis Perin Filho, pesquisador que 

não possui publicações em Modelagem Matemática; no doutorado, em Educação 

Matemática na Unesp, foi orientada por Maria Lúcia Lorenzetti Wodewotzki, que 

também é autora de capítulo nesse livro. Wodewotzki é professora/pesquisadora na Unesp 

de Rio Claro, foi orientanda de doutorado, em Matemática na antiga Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, de Arrigo Leonardo Angelini, pesquisador que 

não possui publicações em Modelagem Matemática. 
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Friedmann é professora/pesquisadora na Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), foi orientanda de mestrado, em Engenharia de Sistemas e Comunicação 

na UFRJ, de Susana Scheimberg de Makler, e foi orientanda de doutorado, em Engenharia 

da Produção na UFRJ, de Samuel Jukiewicz, ambos os orientadores não possuem 

publicações em Modelagem Matemática. Lozano também foi orientando de doutorado de 

Samuel Jukiewicz, no mesmo programa anteriormente citado. Lozano é 

professor/pesquisador na UERJ, e foi orientando de mestrado, em Matemática na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), de Dinamérico Pereira Pombo Junior, 

pesquisador que não possui publicações sobre Modelagem Matemática. 

Sant'Ana é professora/pesquisadora na Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), foi orientanda de mestrado, em Matemática na UFRGS, de Eduardo 

Henrique de Mattos Brietzke, e orientanda de doutorado, em Matemática na Unicamp, de 

José Luiz Boldrini, ambos não possuem publicações sobre Modelagem Matemática. 

Franchi é professora/pesquisadora na Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), foi orientanda de mestrado, em Educação Matemática na Unesp, de Rodney 

Carlos Bassanezi, e orientanda de doutorado, em Educação Matemática na Unesp, de 

Ubiratan D'Ambrósio, autores que já foram abordados na seção anterior. 

Borba é professor/pesquisador na Unesp de Rio Claro, foi orientando de 

mestrado, em Educação Matemática na Unesp, de Maria Aparecida Viggiani Bicudo, que 

não possui publicações em Modelagem Matemática, e foi orientando de doutorado, em 

Educação Matemática na Cornell University, de Jere Confrey. Como nosso foco de 

pesquisa são autores com produções em português, as produções desse autor não serão 

consideradas, bem como os demais pesquisadores estrangeiros que não publicam no 

cenário nacional.  

Denise da Silva é professora/pesquisadora na Universidade Federal Fronteira Sul 

(UFFS), possui mestrado em Matemática pela Universidade Regional do Noroeste do 

Estado do Rio Grande do Sul (Unijui), com orientação de Viktor Gueorguievitch Kriúkov, 

pesquisador russo da Kazan State Technical University-Kstu.   

Andréia de Oliveira é professora/pesquisadora na Universidade Estadual de 

Feira de Santana (UEFS), foi orientanda de mestrado, em Educação Matemática na 

Unesp, Laurizete Ferragut Passos, pesquisadora que não possui publicações em 



30 

 

Modelagem Matemática; e foi orientanda de doutorado de Jonei Cerqueira Barbosa, autor 

que já abordamos anteriormente. 

E terminando os autores desse livro temos Michele Dias, 

professora/pesquisadora na Universidade Estadual do Paraná – Faculdade Estadual de 

Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória (Unespar-FAFIUV), foi orientanda de 

mestrado e é orientanda de doutorado, em Ensino de Ciências e Educação Matemática, 

de Lourdes Maria Werle de Almeida, autora que já abordamos anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Autores dos capítulos do livro Modelagem Matemática: uma perspectiva para a 

Educação Básica. 

Fonte: O autor (2013). 

O próximo livro – que é apresentado na Figura 9 – é “Modelagem Matemática: 

uma perspectiva para a educação básica”. Esse livro possui sete capítulos, dos quais três 

são de autoria dos organizadores, os outros quatro são de autoria de: Alzenir Virgínia 

Soistak, Fábio Roberto Vicentin, Carlos Roberto Ferreira e Emanueli Pereira. 

Soistak é professora da rede pública do Estado do Paraná, é mestre pelo 

programa em Educação da UEPG, orientada por Dionísio Burak. Vicentin também é 

professor da rede pública do Estado do Paraná, é especialista em Ensino de Matemática 
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pela Unicentro, e também foi orientado por Dionísio Burak. Ferreira é 

professor/pesquisador na Unicentro, foi orientando de mestrado e é orientando de 

doutorado, em Educação da UEPG, de Dionísio Burak. Pereira, assim como Ferreira, é 

professora/pesquisadora na Unicentro, e também foi orientanda de mestrado, em 

Educação na UEPG, de Dionísio Burak. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 10: Autores de capítulos do livro Práticas de Modelagem Matemática na 

Educação Matemática. Fonte: O autor (2013). 

 O terceiro e último livro que é uma coletânea de capítulos escritos por diferentes 

autores, é a obra “Práticas de Modelagem Matemática na Educação Matemática”. Este 

livro é composto por quatorze capítulos, escritos por vinte e nove autores, as 

organizadoras são coautoras de três destes quatorze capítulos. Dos vinte e seis outros 
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autores, treze já foram mencionados anteriormente como sendo autores de livro ou autores 

de capítulos de livros sobre Modelagem Matemática no contexto da Educação 

Matemática, são eles: Rodolfo Eduardo Vertuan, Dionísio Burak, Tiago Emanuel Klüber, 

Ademir Donizeti Caldeira, Vanilde Bisognin, José Carlos Cifuentes, Leônia Gabardo 

Negrelli, Adilson Oliveira do Espírito Santo, Denise Knorst da Silva, Marcelo Carvalho 

de Borba, Ana Paula Malheiros, Marilaine de Fraga Sant’Ana e Maria Salett Biembengut. 

Os demais autores, os quais detalharemos agora, são: Everaldo Silveira, Maria Carolina 

Machado Magnus, Célio Roberto Melillo, Dale Willian Bean, Wanderley Sebastião de 

Freitas, Alessandra Cristina da Silva, Maria Isaura Albuquerque Chaves, Jader Otávio 

Dalto, Claudia Carreira da Rosa, Lilian Akemi Kato, Débora da Silva Soares, Morgana 

Scheller e Vilmar José Zermianv.  

 Silveira é professor/pesquisador na UFSC, foi orientando de mestrado, em 

Educação na UFPR, e é orientando de doutorado, em Educação Científica e Tecnológica 

na UFSC, de Ademir Donizeti Caldeira, autor de livros de Modelagem Matemática no 

contexto da Educação Matemática, como já mencionamos anteriormente. Outra autora 

que foi orientanda de mestrado, em Educação Científica e Tecnológica na UFSC, de 

Ademir Donizeti Caldeira é Maria Magnus, que também é professora/pesquisadora na 

UFSC. 

 Melillo é professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), campus Betim. Nesse livro, 

ele é coautor de um dos capítulos juntamente com Dale Bean, este que foi seu orientador 

de mestrado profissionalizante em Educação Matemática na UFOP. Bean é 

professor/pesquisador na UFOP, é mestre em Educação Matemática pela Portland State 

University, onde foi orientado por Steven Bleiler, e é doutor em Educação pela 

UNICAMP onde foi orientado por Vera Lucia Xavier Figueiredo. Steven não nos 

interessa nesse momento como autor, pois, estamos olhando para pesquisadores que 

produzem no Brasil, e Vera Figueiredo não possui publicações em Modelagem 

Matemática. 

 Wanderley de Freitas é professor no IFMG campus Congonhas, foi orientando de 

mestrado, em Educação na PUCMG, de Leila de Alvarenga Mafra, autora que não possui 

publicações em Modelagem Matemática. Atualmente, Freitas está cursando doutorado 
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em Educação na UFMG com orientação de Jussara de Loiola Araújo, autora essa que é 

organizadora deste livro. Outra autora de capítulo neste livro que foi orientanda de 

Araújo, neste caso no mestrado em Educação Matemática na UFMG, é Alessandra da 

Silva, que é professora no IFMG campus Sabará. 

 Maria Chaves é professora/pesquisadora na UFPA, e foi orientanda de mestrado 

e de doutorado, em Educação em Ciências e Matemática na UFPA, de Adilson Oliveira 

do Espírito Santo, que é coautor de capítulo nesse livro. 

 Dalto é professor/pesquisador na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 

(UFMS), foi orientando de mestrado, em Ensino de Ciências e Educação Matemática na 

UEL, de Regina Luzia Corio de Buriasco; e foi orientando de doutorado, em Ensino de 

Ciências e Educação Matemática, de Verônica Bender Haydu. Ambas as orientadoras não 

possuem publicações em Modelagem Matemática. 

 Claudia da Rosa é professora/pesquisadora na UFMS, foi orintanda de mestrado, 

em Ensino de Ciências e Educação Matemática na UEL, de Lourdes Maria Werle de 

Almeida, autora que já mencionamos anteriormente. Atualmente está cursando doutorado 

em Educação para a Ciência e o Ensino de Matemática na Universidade Estadual de 

Maringá (UEM) com a orientação de Lilian Akemi Kato, que é coautora de capítulo nesse 

livro. Kato é professora/pesquisadora na UEM, foi orientanda de mestrado, em 

Matemática na USP, de Oziride Manzoli Neto, e foi orientanda de doutorado, em 

Matemática Aplicada na UNICAMP de Wilson Castro Ferreira Junior, ambos os 

orientadores não possuem publicações sobre Modelagem Matemática. 

 Débora Soares é professora/pesquisadora na Unesp de Rio Claro, foi orientanda 

de mestrado e doutorado, em Educação Matemática na Unesp, de Marcelo de Carvalho 

Borba, autor já mencionado anteriormente. 

 Scheller é professora no Instituto Federal Catarinense (IFC) campus Rio do Sul, 

foi orientanda de mestrado profissionalizante, em Ensino de Matemática na UFRGS, de 

Marilaine de Fraga Sant'Ana, autora já mencionada anteriormente. 

 Completando os autores dos capítulos deste livro está Vilmar Zermiani, que é 

professor/pesquisador na Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB), e foi 
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orientando de mestrado, em Educação na FURB, de Maria Salett Biembengut, autora de 

livros de Modelagem Matemática e coautora, com Zermiani, de capítulo neste livro. 

 

2.3 Pesquisadores que possuem coautoria de textos 

 Além dos autores de livros e de capítulos de livros, para fechar os pesquisadores, 

apresenta-se aqueles autores que possuem textos em coautoria com autores de livros e de 

capítulos de livros. Dentre os muitos coautores que encontramos em nosso mapeamento, 

podemos evidenciar sete destes que possuem publicações sobre Modelagem Matemática 

no contexto da Educação Matemática. 

 Em coautoria de texto com Bassanezi há dois: Maria Beatriz Ferreira Leite e 

Geraldo Lucio Diniz. Maria Leite é professora/pesquisadora na PUC Campinas, possui 

mestrado e doutorado em Matemática Aplicada pela a Unicamp com orientação de 

Bassanezi. Diniz é professor/pesquisador na Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT), possui mestrado em Matemática Aplicada pela Unicamp com orientação de 

Bassanezi, e doutorado em Engenharia Elétrica pela Unicamp com orientação de Jurandir 

Fernando Ribeiro Fernandes. Diniz também possui texto em coautoria com Meyer. 

 Em coautoria com Meyer, além de Diniz, também há Renata Cristina Sossae e 

Rosane Ferreira de Oliveira. Sossae é professor/pesquisadora no Centro Universitário 

Selesiano (Unisal) unidade Campinas, possui mestrado e doutorado em Matemática 

Aplicada pela Unicamp com orientação de Meyer. Rosane de Oliveira é 

professora/pesquisadora Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), possui 

mestrado em Matemática pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e 

Aplicada (IMPA) com orientação de Manfredo Perdigão do Carmo, e doutorado em 

Matemática Aplicada pela Unicamp com orientação de Meyer. 

 Em coautoria de texto com Almeida tem-se Dirceu dos Santos Brito e Elaine 

Ferruzzi. Brito é professor da Educação Básica do Governo do Paraná, possui mestrado 

em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela UEL, e é mestrando do mestrado 

profissionalizante em Matemática, também pela UEL, ambos com orientação de Almeida. 

Ferruzzi é professora/pesquisadora na UTFPR, possui mestrado em Engenharia da 

Produção pela UFSC com orientação de Miriam Buss Gonçalves, e doutorado em Ensino 

de Ciências e Educação Matemática pela UEL com orientação de Almeida. 
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 Encerrando, em coautoria de texto com Eleni Bisognin, Leandra Anversa Fiorezi, 

que é professora/pesquisadora na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), possui 

mestrado em Matemática Aplicada pela UFRGS com orientação de João Paulo 

Lukaszczyk, e doutorado em Informática na Educação pela UFRGS com orientação de 

Dante Barone. 
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3 O processo de Modelagem Matemática  

 

Neste capítulo apresentamos os esquemas utilizados pelos autores para 

representar o processo de modelagem matemática. Foram considerados somente os textos 

de autores cujos nomes apareceram no mapeamento apresentado no capítulo 2. Para cada 

pesquisador foi feita uma análise do seu currículo e, em seguida, uma busca completa nas 

suas publicações para definir quais seriam analisadas neste trabalho. Na seção 3.1 

expõem-se os critérios para seleção das publicações, quais das publicações verificadas 

tratam do processo de modelagem, assim como a identificação das características das 

publicações que não tratam deste tema. Os textos são apresentados na ordem cronológica 

da sua publicação8. 

Na seção 3.2 são apresentadas as abordagens dadas ao processo de Modelagem 

Matemática pelos pesquisadores escolhidos, estas que foram identificadas nas 

publicações da primeira seção desse capítulo. 

3.1 Publicações 

As publicações selecionadas para verificação do processo de Modelagem 

Matemática seguiram alguns critérios: 

1) Livros escritos/organizados e publicados em língua portuguesa que tratam 

especificamente de Modelagem Matemática no contexto da Educação Matemática; 

2) Artigos publicados em periódicos pelos autores de livros e autores de capítulos de 

livros que tratam especificamente de Modelagem Matemática no contexto da Educação 

Matemática;  

3) Artigos publicados em periódicos de autores que possuem coautoria de textos – 

selecionados pela densidade das publicações em Modelagem Matemática no contexto da 

Educação Matemática – com os autores do critério 2. 

A partir destes critérios as publicações foram selecionadas de acordo com 

algumas disponibilidades: 

                                                           
8 Na primeira tabela apresentada na seção 3.1 o ano de publicação de cada um dos livros é o ano da 1ª 

edição, e em parênteses o ano da edição do livro que está nas referências.   

 



37 

 

1) Em relação aos livros: disponibilidade de acesso as publicações em Bibliotecas ou com 

possibilidade de compra através das editoras; 

2) Em relação aos artigos publicados em periódicos: disponibilidade de acesso através de 

downloads pela internet ou por acervo pessoal. 

Respeitando os critérios e disponibilidade para a seleção das publicações, o 

material foi separado em duas modalidades: publicações que tratam do processo de 

Modelagem Matemática e publicações que não tratam desse processo. 

As publicações que tratam do processo de modelagem são: 

1) Livros: 

Autor(es)/ 

Organizador(es) 
Título 

Ano 

Publicação 

Mª Salett Biembengut Modelagem matemática no ensino 2000 (2009) 

Rodney Bassanezi Ensino-aprendizagem com modelagem matemática 2002 (2011)  

Jonei Barbosa, 

Ademir Caldeira e 

Jussara Araújo 

Modelagem matemática na educação matemática 

brasileira: pesquisas e práticas educacionais 
2007 (2007) 

Flávia Ribeiro Jogos e modelagem na educação matemática 2008 (2008) 

Dionísio Burak, 

Célia Brandt, e 

Tiago Klüber 

Modelagem matemática: uma perspectiva para a 

educação básica 
2010 (2010) 

Lourdes Almeida, 

Jussara Araújo e 

Eleni Bisognin 

Práticas de modelagem matemática na educação 

matemática: relatos de experiências e propostas 

pedagógicas 

2011 (2011) 

João Meyer, 

Ademir Caldeira e 

Ana Paula Malheiros 

Modelagem em educação matemática 2011 (2011) 

Lourdes Almeida, 

Karina Silva e 

Rodolfo Vertuan 

Modelagem matemática na educação básica 2012 (2012) 
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2) Artigos dos autores/organizadores de livros: 

Autor(es) 
Título 

Ano 

Publicação 

Rodney Bassanezi 

e Mª Salet Biembengut 

Modelación matemática: una antigua forma de 

investigación-um nuevo método de enseñanza 
1997 

Jonei Barbosa 
O que pensam os professores sobre a modelagem 

matemática? 
1999 

Mª Salet Biembengut 
Modelo, modelación y modelaje: método de 

enseñanza-aprendizaje de matemática 
2000 

Mª Salet Biembengut 
Linguagem matemática & a arte de expressar uma 

situação problema 
2001 

Mª Salet Biembengut Modelaje y etnomatemáticas: puntos (in) communes 2002 

Jonei Barbosa Modelagem matemática na sala de aula 2003 

Lourdes Almeida, 

Elaine Ferruzzi, 

Miriam Gonçalves 

e Janete Hruschka 

Modelagem matemática como estratégia de ensino e 

aprendizagem nos cursos superiores de tecnologia. 
2004 

Mª Salet Biembengut 
Modelación matemática y los desafíos para enseñar 

matemática 
2004 

Lourdes Almeida e 

Dirceu Brito 

Atividades de modelagem matemática: que sentido os 

alunos podem lhe atribuir? 
2005 

Lenio Levy e 

Adílson do Espírito 

Santo 

A teoria da complexidade e o ensino-aprendizagem de 

ciências e matemática via modelagem matemática 
2006 

Dinoísio Burak e 

Tiago Klüber 

Algumas aproximações epistemológicas presentes no 

âmbito escolar, evidenciadas a partir de um trabalho 

com modelagem matemática 

2007 

Dinoísio Burak e 

Tiago Klüber 

Concepções de modelagem matemática: contribuições 

teóricas 
2008 
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Dinoísio Burak e 

Tiago Klüber 

Depoimentos dos estudantes sobre a matemática e a 

modelagem matemática: aspectos epistemológicos 

evidenciados em ambiente escolar 

2008 

Dinoísio Burak e 

Tiago Klüber 

Modelagem matemática na educação básica: 

contribuições a partir de uma visão da educação 

matemática 

2008 

Lourdes Almeida e 

Elaine Ferruzzi 

Uma aproximação socioepistemológica para a 

modelagem matemática 
2009 

Mª Salet Biembengut 
30 anos de modelagem matemática na educação 

brasileira: das propostas primeiras às propostas atuais 
2009 

Eleni Bisognin e 

Kátia Rocha 

Educação ambiental na prática de sala de aula: 

contribuições da modelagem matemática 
2009 

Lourdes Almeida e 

André Silva 

Por uma educação matemática crítica: a modelagem 

matemática como alternativa. 
2010 

Lourdes Almeida e 

Maria Fontanini 

Aprendizagem significativa em atividades de 

modelagem matemática: uma investigação usando 

mapas conceituais. 

2010 

Eleni Bisognin e 

Giseli Sonego 

Explorando a geometria espacial por meio da 

etnomodelagem matemática 
2010 

Célia Brandt e 

Dionísio Burak 

Modelagem matemática e representações semióticas: 

contribuições para o desenvolvimento do pensamento 

algébrico 

2010 

Dinoísio Burak 

Modelagem matemática sob um olhar de educação 

matemática e suas implicações para a construção do 

conhecimento matemático em sala de aula 

2010 

Lourdes Almeida e 

Rodolfo Vertuan 

Registros de representação semiótica em atividades de 

modelagem matemática: uma categorização das 

práticas dos alunos 

2011 

Lourdes Almeida, 

Karina Silva e 

Rodolfo Vertuan 

Sobre a categorização dos signos na semiótica 

peirceana em atividades de modelagem matemática 
2011 
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Mª Salet Biembengut 
Modelagem na educação matemática e ciências nos 

anos iniciais do ensino fundamental 
2011 

Lourdes Almeida e 

Elaine Ferruzzi 

Interações dialógicas em atividades de modelagem 

matemática 
2012 

Lourdes Almeida, 

Renato Merli e 

Emerson Tortola 

Modelagem matemática – com o que estamos lidando: 

modelos diferentes ou linguagens diferentes? 
2012 

Lourdes Almeida e 

Bárbara Palharini 

Os “mundos da matemática” em atividades de 

modelagem matemática 
2012 

Lourdes Almeida e 

Karina Silva 

Semiótica e as ações cognitivas dos alunos em 

atividades de modelagem matemática: um olhar sobre 

os modos de inferência 

2012 

Jonei Barbosa, 

Andréia Oliveira e 

Maiana Silva  

O sequenciamento do ambiente de modelagem 

matemática a partir do contato com materiais 

curriculares educativos 

2012 

Mª Salet Biembengut 
Perspectivas metodológicas em educação matemática: 

um caminho pela modelagem e Etnomatemática 
2012 
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3) Artigos dos autores de capítulos de livros:  

Autor(es) 
Título 

Ano 

Publicação 

Mª Lúcia Wodewotzki e 

Otávio Jacobini 

A modelagem matemática aplicada no ensino de 

estatística em cursos de graduação 
2001 

Vanilde Bisognin e 

Karla Tatsch 

Modelagem matemática no ensino médio: alimentação, 

obesidade e desnutrição 
2004 

Vanilde Bisognin e 

Lozicler dos Santos 

Modelagem matemática por meio do tema poluição do 

ar, do solo e das águas 
2007 

Mª Isaura Chaves e 

Adílson do Espírito Santo 

Modelagem matemática: uma concepção e várias 

possibilidades 
2008 

Vanilde Bisognin e 

Marinez Cargnin-Stieler 

Contribuições da metodologia da modelagem 

matemática para os cursos de formação de professores 
2009 

Vanilde Bisognin e 

Marinez Cargnin-Stieler 

Modelagem matemática: experiência com alunos de 

cursos de formação de professores 
2011 

José Cifuentes e 

Leônia Negrelli 

Uma interpretação epistemológica do processo de 

modelagem matemática: implicações para a matemática 
2012 

Lilian Kato e 

Denise Figueiredo 

Uma proposta de avaliação de aprendizagem em 

atividades de modelagem matemática na sala de aula 
2012 

Andréia de Oliveira 

e Lilian da Silva 

As discussões entre formador e professores no 

planejamento do ambiente de modelagem matemática 
2012 

Débora Soares e 

Sueli Javaroni 

Modelagem matemática e análise de modelos 

matemáticos na educação matemática 
2012 

 

4) Artigos dos coautores: 
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Autor(es) Título 
Ano 

Publicação 

Leandra Fioreze e 

Marciana Pegoraro 

Matemática financeira e modelagem matemática: 

construção de modelos relacionados ao orçamento 

familiar e sistemas de financiamento 

2005 

Maria Leite 
Reflexões sobre a disciplina de modelagem matemática 

na formação de professores 
2008 

Maria Leite, 

Gabriella Silva e 

Lívia de Souza 

Uma experiência integrando a informática educativa e a 

exploração de modelos matemáticos em projetos de 

iniciação científica 

2011 

Maria Leite, 

Gabriella Silva e 

Lívia de Souza 

Modelos matemáticos para o crescimento da população 

do estado de São Paulo e a exploração de diferentes 

taxas de crescimento 

2011 
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As demais publicações dos autores selecionados não apresentam um esquema 

para o processo de modelagem. Como o trabalho propõe uma leitura abrangente das 

publicações dos autores selecionados, também foram classificadas estas publicações de 

modo a poder apresentar com transparência os critérios de escolha dos artigos que foram 

analisados para obter os esquemas do processo de modelagem. Deste modo, os trabalhos 

que não serão analisados também foram divididos em categorias, a saber: 

(1) Não tratam de Modelagem Matemática 

Em seguida os trabalhos que tratam da Modelagem, mas fora do contexto da 

Educação Matemática: 

(2) Contexto da Matemática Aplicada 

E, finalmente, o conjunto de textos que tratam da Modelagem Matemática dentro 

do contexto da Educação Matemática, mas que não contemplaram nossos critérios de 

escolha: 

(3) Contexto da Educação Matemática 

(3.1) Formação de professores; 

(3.2) Educação Básica; 

(3.3) Ensino superior; 

(3.4) Contexto estritamente teórico. 

Em seguida comenta-se, brevemente, cada um destes itens. O leitor pode 

consultar no Anexo II a lista completa das publicações e respectivas referências. 

(1) Artigos que não tratam de Modelagem Matemática: 

Nessa categoria estão os artigos que, em nenhum sentido, tratam da Modelagem 

Matemática. Esses artigos tratam dos mais variados temas, da Matemática à Educação 

Matemática, alguns dos temas são a Interdisciplinaridade, a análise de erros, a análise de 

soluções, formação de professores, aprendizagem significativa, aplicações – no contexto 

da Matemática Aplicada – de conteúdos matemáticos, Tecnologias na Educação, 



44 

 

Etnomatemática, Resolução de Problemas, Lógica Fuzzy, Equações Diferenciais, 

Investigação Matemática, História da Matemática, etc.  

(2) Contexto da Matemática Aplicada: 

Nessa categoria estão postos os artigos que apresentam modelos matemáticos 

numa abordagem da Matemática Aplicada, ou seja, modelos propostos como a resolução 

de uma problemática proposta pelos autores. Podemos evidenciar nessa categoria as 

publicações da Revista Biomatemática, periódico do Grupo de Pesquisa em 

Biomatemática da UNICAMP.  

(3) Contexto da Educação Matemática 

(3.1) Formação de professores 

Nessa categoria estão apresentados os artigos que abordam aspectos referentes à 

formação de professores de matemática, seja essa formação inicial ou continuada. São 

artigos que falam da Modelagem Matemática, especificamente na formação de 

professores, em cursos de formação continuada, ou na própria graduação. Nesta, o 

participante da modelagem não é tratado apenas como um aluno de uma disciplina 

específica, mas como um professor em formação.  

(3.2) Educação Básica: 

Nesta categoria são apresentados artigos que propõem ou relatam atividades na 

Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio), baseadas na perspectiva da Modelagem 

Matemática.  

(3.3) Ensino Superior: 

Nessa categoria são apresentados artigos que propõem ou relatam atividades 

baseadas na perspectiva da Modelagem Matemática no Ensino Superior. 

(3.4) Contexto estritamente teórico: 

Nessa última categoria são postos os artigos que abordam aspectos teóricos 

referentes à Modelagem Matemática no contexto da Educação Matemática. Esses 
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aspectos teóricos variam de discussões sobre concepções da Modelagem Matemática, a 

discussões de teorias que os autores relacionam à Modelagem Matemática. 

 

3.1.1 Visão Geral das Publicações 

Está seção tem por objeto fornecer ao leitor uma visão geral das publicações 

selecionadas neste trabalho, sem, no entanto, dar um olhar analítico para os dados 

levantados. Serão apresentados alguns gráficos e um quadro, os quais sumarizam um 

cenário das publicações selecionas neste trabalho, sinalizando a evolução em termo de 

quantidade de pesquisas realizadas na área da Educação Matemática especificamente da 

Modelagem Matemática – e daquelas que tratam do processo de modelagem matemática. 

São feitas pequenas considerações sobre as quantidades de publicações. 

A Figura 11 representa a quantidade de publicações em Modelagem Matemática 

que tratam do processo desta por ano de publicação, no período de 1997 a 2012. 

 

Figura 11: Quantidade de publicações que tratam do processo de modelagem matemática de 

acordo com o ano de publicação 

Em relação ao Figura 11, podemos perceber que entre os anos de 1997 e 2003 

as publicações que tratam do processo de modelagem matemática não passavam de duas 

por ano; no período de 2004 a 2007 essas publicações não passavam de três por ano. A 

partir de 2008 houve um grande aumento na quantidade dessas publicações, passando a 

ter no mínimo quatro publicações em 2009, e atingindo dez publicações em 2012. 
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Podemos observar, então, que ocorreu um maior interesse no processo de modelagem 

matemática nos últimos anos. 

 

Figura 12: Publicações que tratam de Modelagem Matemática no contexto da 

Educação Matemática, incluindo as que tratam do processo de modelagem matemática. 

 

Na Figura 12 estão apresentadas todas as publicações selecionadas neste trabalho 

que tratam da Modelagem Matemática no contexto da Educação Matemática, incluindo 

aquelas apresentadas na Figura 11. Podemos observar que, assim como na Figura 11, até 

o ano de 2007 as publicações variam de zero a cinco por ano, e que a partir do ano de 

2008 há um grande aumento no número de publicações, cujo mínimo anual é de onze 

publicações.  

Esse fato pode ser justificado de duas maneiras: a primeira é um aumento no 

número de pesquisas na área, o que leva a um aumento no número de publicações; a 

segunda são os critérios adotados para selecionamento das publicações, ou seja, 

publicações disponíveis em acervo pessoal ou disponíveis para download na internet, 

pois, muitos periódicos não disponibilizam publicações anteriores ao ano de 2006. 

É interessante observar a porcentagem de publicações selecionadas que tratam 

do processo de modelagem matemática dentre as publicações que tratam da Modelagem 

Matemática no contexto da Educação Matemática, conforme representado na Figura 13. 
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Figura 13: Porcentagem das publicações que tratam do processo de modelagem 

matemática com referência as publicações que tratam de Modelagem Matemática no contexto 

da Educação Matemática. 

Os dados apresentados na Figura 13 corroboram para a importância deste 

trabalho, pois este enfoca exatamente o processo de modelagem matemática. 

Em seguida, apresentamos gráficos que dão uma visão geral das publicações 

selecionadas neste trabalho. 

 

Figura 14: Todas as publicações selecionadas neste trabalho. 
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Podemos observar na Figura 14 que a tendência apresentada nas publicações que 

tratam de Modelagem Matemática se faz presente também no contexto geral das 

publicações. Na Figura 14, estão englobadas todas as publicações classificadas na seção 

3.1, ou seja, publicações que tratam do processo de Modelagem Matemática e as 

publicações que não tratam do processo de Modelagem Matemática – que não tratam de 

Modelagem Matemática, que tratam de Modelagem Matemática no contexto da 

Matemática Aplicada, e que tratam de Modelagem Matemática no contexto da Educação 

Matemática. 

Abaixo apresentamos gráficos que mostram as publicações que não tratam de 

Modelagem Matemática, as que tratam desta no contexto da Matemática Aplicada, e 

ainda um gráfico que mostra uma comparação percentual das publicações.  

 

Figura 15: Publicações que não tratam de Modelagem Matemática. 
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Figura 16: Publicações que tratam de Modelagem Matemática no contexto da Matemática 

Aplicada.  

Nas Figuras 15 e 16 podemos observar que, mesmo com mais variações do que nos 

gráficos anteriores, a tendência de um grande aumento nas publicações que o gráfico representa 

a partir do ano de 2008 continua. 

 

 

Figura 17: Comparação percentual entre as publicações selecionadas. 
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publicações selecionadas são de pesquisadores com grande influência na área da 
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Modelagem Matemática, pode-se observar que a maior porcentagem das publicações não 

está nas que tratam de Modelagem Matemática na Matemática Aplicada e nem nas que 

tratam de Modelagem Matemática na Educação Matemática, mas nas que não tratam de 

Modelagem Matemática. 

Nesse sentido, pode-se pensar que os pesquisadores mencionados neste trabalho 

mesmo tendo grande influência na área da Modelagem Matemática, não se dedicam 

exclusivamente a pesquisas nesta área. 

Finalizando a seção, a Figura 18 apresenta um quadro que indica os 

pesquisadores com maior número de publicações, e em qual das classificações estão suas 

publicações. Apresentamo-las em ordem decrescente de acordo com a primeira coluna, e 

em caso de igualdade segue em ordem decrescente da segunda coluna e assim 

consecutivamente.  

Pesquisadores 

Modelagem Matemática 

na Educação 

Matemática 
Modelagem 

Matemática na 

Matemática 

Aplicada 

Não tratam 

de 

Modelagem 

Matemática 
Tratam do 

processo 

Não 

tratam do 

processo 

Lourdes Almeida 13 4 0 2 

Mª Salett Biembengut 10 2 0 2 

Dionísio Burak 9 3 0 3 

Tiago Klüber 6 6 0 3 

Jonei Barbosa 4 10 0 1 

Vanilde Bisognin 4 6 3 20 

Eleni Bisognin 3 7 3 20 

Mª Beatriz Leite 3 2 7 1 

Adílson do Espírito Santo 3 2 0 3 

José Cifuentes 3 0 0 2 
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Pesquisadores 

Modelagem Matemática 

na Educação 

Matemática 
Modelagem 

Matemática na 

Matemática 

Aplicada 

Não tratam 

de 

Modelagem 

Matemática 
Tratam do 

processo 

Não 

tratam do 

processo 

Lilian Akemi Kato 2 4 1 2 

Jussara Araújo 2 4 0 0 

Rodney Bassanezi 2 2 40 8 

Ademir Caldeira 2 2 0 9 

Andréia Oliveira 2 1 2 0 

Rodolfo Vertuan 2 1 0 1 

Mª Isaura Chaves 2 1 0 0 

Célia Brandt 2 0 0 10 

Ana Paula Malheiros 1 4 0 2 

Lênio Levy 1 3 0 5 

Mª Lucia Wodewotzki 1 2 0 2 

Marilaine Sant’Ana 1 1 2 1 

Leandra Fiorezi 1 1 0 7 

João Frederico Meyer 1 0 24 2 

Flávia Dias Ribeiro 1 0 0 2 

Figura 18: Pesquisadores e suas publicações. 

Estes dados favorecem uma diversidade de análises que não são objeto dessa 

dissertação, ficando as possibilidades “em aberto” para novas investigações. Além disso, 

o levantamento de dados aqui empreendido também deve ser considerado como “inicial”, 

podendo ser ampliado e revisto com a inclusão de trabalhos aqui não considerados, seja 

pela especificação dos critérios que adotamos, seja por não os termos encontrado. 
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3.2 O processo de Modelagem Matemática na concepção dos pesquisadores 

Nessa seção se expõem, seguindo a ordem em que as publicações foram 

apresentadas na seção 3.1, as abordagens do processo de Modelagem Matemática dadas 

pelos pesquisadores.  

Para tal, serão evidenciadas as diferentes representações do processo de 

Modelagem Matemática que estão nas publicações apresentadas na seção anterior. Para 

evitar repetições desnecessárias, quando ocorrer de duas ou mais publicações 

apresentarem a mesma representação do processo de Modelagem Matemática, 

destacaremos somente uma delas e citaremos as demais. 

(1) Biembengut (2009a) entende o processo de modelagem matemática como a realização 

de alguns procedimentos que a autora dividiu em três etapas e seis subetapas: 

“a) Interação, i) reconhecimento da situação-problema, ii) 

familiarização com o assunto a ser modelado → referencial 

teórico; b) Matematização, i) formulação do problema → 

hipótese, ii) resolução do problema em termos do modelo; c) 

Modelo matemático, i) interpretação da solução, ii) validação do 

modelo → avaliação.” (BIEMBENGUT, 2009, p. 13) 

Essa abordagem também é apresentada em Biembengut e Zermianv (2011) (In 

ALMEIDA, ARAÚJO e BISOGNIN 2011), Kato e Rosa (2011) (In ALMEIDA, 

ARAÚJO e BISOGNIN 2011); Biembengut (2000), Levy e Espírito Santo (2006a) e 

Biembengut (2012). 

A autora faz um detalhamento das etapas, que apresentamos da seguinte maneira: 

a) Interação: mesmo estando subdivida em duas etapas – reconhecimento da situação-

problema e familiarização – estas acontecem simultaneamente, nas quais se realiza um 

estudo sobre assunto, buscando-se dados documentais ou experimentais. Estas etapas não 

seguem uma ordem rígida, e não terminam quando se passa para a etapa seguinte; 

b) Matematização: É nessa etapa que se dá a “tradução” da situação-problema para a 

linguagem matemática. 

i) Formulação do problema → hipóteses: Nesta etapa é necessário classificar as 

informações, decidir quais fatores a serem perseguidos levantando hipóteses, selecionar 

variáveis relevantes e constantes envolvidas, selecionar símbolos apropriados para essas 

variáveis, e descrever essas relações em termos matemáticos; 
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ii) Resolução do problema em termos do modelo: Nesta etapa é que se desenvolve a 

matemática envolvida na situação-problema; 

c) Modelo Matemático: Para concluir o modelo, torna-se necessário uma avaliação, 

verificando em que nível se aproxima da situação-problema, para isso deve-se fazer: 

i) Interpretação da solução: analisando as implicações da solução; e  

ii) Validação do modelo → avaliação: verificando a adequabilidade do modelo referente 

à situação-problema. 

Em Biembengut (2009b) – procedimentos que a autora defende em Biembengut 

(2001a, 2011) – as etapas, tratadas pela autora como procedimentos, possuem 

praticamente a mesma descrição acima, no entanto o enfoque que se dá é em relação aos 

processos cognitivos. Então, segundo Biembengut (2009b):  

“[...] representar uma situação real matematicamente envolve uma série 

de procedimentos, agrupados em 3 etapas e subdivididas em 7, a saber: 

1ª) Percepção: requer da pessoa que vai fazer um modelo matemático – 

representação externa – que reconheça e situação problema 

(→delimitação do problema) e familiarize-se com o assunto a ser 

modelado (→ referencial teórico); 2ª) Compreensão: etapa mais 

desafiante que exige do pesquisador compreensão suficiente para poder 

levantar hipóteses, formular um modelo matemático 

(→desenvolvimento) e resolver o problema a partir do modelo 

(→aplicação); 3ª) Significação – modelo: momento final em que se faz 

interpretação da solução e validação do modelo (→avaliação).” 

(BIEMBENGUT, 2009b, p. 21) 

Em Biembengut (2004b) a abordagem é muito semelhante. No entanto, a autora 

acrescenta uma etapa ao processo de modelagem matemática, a “Organização do trabalho 

escrito e apresentação oral”, descrita por ela como sendo de “importância essencial que o 

trabalho seja divulgado. Assim, nesta etapa, os grupos devem apresentar o trabalho 

desenvolvido por escrito e oralmente, por meio de um seminário, aos demais alunos ou a 

quem puder interessar.” (p. 118) 

Algo semelhante ocorre em Biembengut (2002), em que a autora descreve os 

procedimentos baseada em Muturana e Varela (1995). Esses procedimentos são elencados 

diferenciadamente de Biembengut (2009b). Entretanto, a descrição destes é quase 

idêntica, com o diferencial de considerar que, além da situação problema gerado do 

modelo, este pode descrever e verificar outros fenômenos. 
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(2) “Bassanezi (2011) indica que: Esquematicamente, poderíamos representar este 

processo com o diagrama”; da Figura 11: 

 

Figura 19: Processo de Modelagem ( BASSANEZI, 2011). 

O autor explica que dois aspectos principais devem ser observados nesse processo. 

Primeiro, é quando na construção do modelo matemático o modelador se depara com uma 

situação que necessita de uma matemática não existente – ou não conhecida – e deverá 

então desenvolver um novo ramo da matemática. Segundo, que a matemática necessária 

ao modelo existe, mas talvez as ferramentas do ramo não sejam suficientes, novamente 

uma matemática deve ser desenvolvida. O autor evidencia a grande motivação que isso 

provoca no desenvolvimento de novas teorias na matemática. 

Sobre as setas no esquema do processo, Bassanezi (2011) explica: 

[...] ligam, em grande parte, a teoria matemática ao ramo de 

conhecimento de onde vem o problema original. Com isto, queremos 

dizer que, mesmo no tratamento matemático do modelo, é interessante 

que os métodos e técnicas matemáticas possam ser frequentemente 

interpretados na linguagem do fenômeno original. (BASSANEZI, 

2011, p. 26) 

Completando sua abordagem em relação ao processo de modelagem Bassanezi 

(2011) afirma que: “A modelagem matemática de uma situação ou problema real deve 

seguir uma sequência de etapas” (p. 26), apresentadas na Figura 12: 
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Figura 20: Esquema de uma modelagem: as setas contínuas indicam a primeira aproximação. A busca de 

um modelo matemático que melhor descreva o problema torna o processo dinâmico, indicado pelas setas 

pontilhadas (BASSANEZI 2011). 

O autor descreve o esquema e as etapas como: 1- Experimentação; 2- Abstração, 

a-seleção de variáveis, b- Problematização, c- Formulação de hipóteses, d- Simplificação; 

3- Resolução; 4- Validação; 5- Modificação. Este processo também foi abordado em 

Cifuentes e Negrelli (2011) (In ALMEIDA, ARAÚJO e BISOGNIN 2011). 

De maneira geral e simplificada pode-se descrever cada uma das etapas 

apresentadas por Bassanezi (2011, p. 26-31): 

1- Experimentação: É uma atividade essencialmente laboratorial onde se processa a 

obtenção de dados; 

2- Abstração: É o procedimento que deve levar à formação dos Modelos Matemáticos. 

Nesta fase, procura-se estabelecer: 

a) Seleção de variáveis – onde os conceitos (variáveis) com os quais se lida são 

claramente definidos; 

b) Problematização – a escolha do tema é abrangente, a formulação de um problema é 

mais especifica e indica exatamente o que se pretende resolver; 

c) Formulação de hipóteses – a criação de hipóteses direciona a investigação do 

pesquisador; 
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d) Simplificação – os fenômenos que se apresentam para o estudo matemática 

normalmente são excessivamente complexos, simplificar esses fenômenos permite a 

modelagem dos fenômenos; 

3- Resolução: É a obtenção do modelo, substituindo-se a linguagem natural das hipóteses 

por uma linguagem matemática coerente;  

4- Validação: É o processo de aceitação ou não do modelo proposto; 

5- Modificação: É a etapa na qual por algum fator ligado ao problema inicial provoca a 

rejeição do modelo, e o processo é revisado. 

(3) Os dois últimos autores, Bassanezi e Biembengut, abordam o processo de modelagem 

como sendo método de Modelação Matemática em Bassanezi e Biembengut (1997), e o 

representam da seguinte maneira: 

 

Figura 21: Método de Modelação Matemática (BASSANEZI e BIEMBENGUT (1997). 

Os autores caracterizam as etapas como: 

(1) Escolha do tema central que será desenvolvido pelos alunos; 

(2) Investigação para recolher os dados quantitativos e informações que poderão ajudar 

na formulação de hipóteses; 

(3) Elaboração de problemas que serão distribuídos entre os grupos de interesses comuns; 

(4) Abstração no sentido de selecionar as variáveis essenciais envolvidas nos problemas 

e formulação de hipóteses; 

(5) Sistematização dos conceitos que serão usados na resolução dos modelos matemáticos 

e que fazem parte do conteúdo programático do curso em questão;  

(6) Interpretação da solução de maneira analítica e com possíveis representações gráficas; 
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(7) Validação dos modelos que devem ser os mais coerentes possíveis com a realidade 

investigada. No caso em que o modelo não é bom, devemos retornar ao ponto (1) com 

novas investigações. O processo é dinâmico; 

(8) Quando o modelo é satisfatório devemos procurar utilizá-lo para fazer previsões, 

análises, ou qualquer outra forma de ação sobre a realidade. 

Essa abordagem também é utilizada em Barbosa (1999). 

(4) Outra abordagem dada ao processo de Modelagem Matemática é apresentada por 

Sant’ana (2007) (In BARBOSA, CALDEIRA e ARAÚJO, 2007), em que as etapas do 

processo são apresentadas no seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22:Esquema dos passos da modelagem de experimentos (Sant’ana,2007; In 

BARBOSA, CALDEIRA e ARAÚJO, 2007). 

Esse esquema apresentado por Sant’Ana (2007) (In BARBOSA, CALDEIRA e 

ARAÚJO, 2007) representa passos para o processo de Modelagem Matemática quando 

estiver sendo realizada através de experimentos. 

(5) Continuando, é apresentada agora a concepção do processo de modelagem contida em 

Ribeiro (2008). A autora apresenta a Modelagem Matemática na perspectiva de projetos, 

e apresenta um projeto de modelagem – processo – na seguinte estrutura:  

“a) seleção dos conteúdos curriculares; b) escolha do tema gerador: 

temática ou espaço da realidade, cujos conteúdos curriculares serão 

estudados; c) definição de questão matriz: encaminha o tratamento do 

tema gerador, ou seja, define o que se pretende alcançar a partir do tema; 

d) problematização e resolução de problemas: fase para responder a 

questão matriz a partir da problematização e investigação do tema. É o 

momento que os conhecimentos matemáticos emergem da necessidade 
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de resolver a questão matriz; e) construção de conceitos matemáticos: 

etapa desenvolvida concomitantemente à problematização e resolução 

de problemas. Garante a construção de conceitos à medida que são 

resolvidos os problemas; f) solução da situação problematizada: 

momento de discussão avaliação e análise das soluções obtidas; g) 

apresentação: comunicação dos resultados alcançados (feiras, cartazes, 

exposições, relatos de experiência, etc.); e h) retrospecto: seminário de 

reflexão crítica sobre o projeto.” (RIBEIRO, 2008, p. 68-9). 

A autora explica que a organização dessas etapas é resultado de sua experiência 

acadêmica e da vivência com professores de Matemática da Educação Básica, no contexto 

que apresentamos no capítulo 2. A pesquisadora realizou estudos no Laboratório de 

Ensino de Matemática da UFPR, e trabalhos na formação continuada.  

Apresenta-as em forma de esquema como na Figura 15: 

 

Figura 23: Esquema de modelagem matemática (RIBEIRO, 2008). 

(6) A próxima abordagem é a dada por Burak e Klüber (2011) (In ALMEIDA, ARAÚJO 

e BISOGNIN 2011), na qual os autores indicam que para um encaminhamento didático, 

o processo de Modelagem Matemática se dá a partir de cinco etapas: 1) escolha do tema; 

2) pesquisa exploratória; 3) levantamento dos problemas; 4) resolução dos problemas e 

desenvolvimento do conteúdo matemático no contexto do tema; e 5) análise crítica das 

soluções. Os autores descrevem cada uma destas etapas, apresentadas aqui de forma 

sucinta. 

1) Escolha do tema: é a etapa na qual de acordo com o interesse do grupo ou dos grupos 

de estudantes envolvidos, se escolhe um tema, que inicialmente não precisa ter cunho 

matemático; 
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2) Pesquisa exploratória: é a etapa que, segundo os autores, acontece de forma natural, 

pois, como o tema foi escolhido por afinidade, a curiosidade em relação a esse tema pode 

ser um dos motivos da escolha. Isso leva o estudante a se inteirar e buscar informações 

sobre esse tema; 

3) Levantamento dos problemas: nesta etapa, com os dados obtidos na pesquisa 

exploratória, o estudante procurará por problemáticas dentro do tema escolhido, e assim, 

construíra problemas a serem resolvidos; 

4) Resolução dos problemas e desenvolvimento do conteúdo matemático no contexto do 

tema: segundo Burak e Klüber (2011) (In ALMEIDA, ARAÚJO e BISOGNIN 2011), “a 

resolução do(s) problema(s) confere à Modelagem Matemática a etapa em que se faz uso 

de todo o ferramental matemático conhecido pelo estudante.” (p. 50). E ainda, se o 

conteúdo necessário para a resolução do problema não for do conhecimento do estudante, 

é o momento para aprendê-lo. É a etapa em que se constrói o modelo;  

5) Análise crítica das soluções: é o momento em que se analisa e discute as soluções 

encontradas, momento em que se reflete o processo, formalizando conceitos 

anteriormente empíricos. 

Essa abordagem também está presente em um grande número das publicações 

selecionadas: Caldeira (2007) (In BARBOSA, ARAÚJO e CALDEIRA, 2007); em todos 

os capítulos de Burak, Brandt e Klüber (2010); Chaves e Espírito Santo (2011) (In 

ALMEIDA, ARAÚJO e BISOGNIN, 2011); Burak E Klüber (2007, 2008a, 2008c, 

2008d); Bisognin e Rocha (2009); Bisognin e Sonego (2010); Brandt e Burak (2010); 

Burak (2010); Bisognin e Tatsch (2004); Bisognin e Santos (2007); Bisognin e Cargnin-

Stieler (2009); Bisognin e Cargnin-Stieler (2011); e Fioreze e Pegoraro (2005). 

(7) A próxima abordagem do processo de modelagem matemática apresentada é a dada 

por Meyer, Caldeira e Malheiros (2011). Nessa abordagem, traduzida da Matemática 

Aplicada para a Matemática – digamos – Educacional, os autores entendem o processo 

de modelagem tendo cinco momentos: “1) determinar a situação; 2) simplificar as 

hipóteses da situação; 3) resolver o problema matemático decorrente; 4) validar as 

soluções matemáticas de acordo com a questão real; e 5) definir a tomada de decisão com 

base nos resultados.” (MEYER, CALDEIRA e MALHEIROS, 2011, p. 28) 
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Para representar esses cinco momentos, olhando para a Modelagem no cotidiano 

escolar, em forma de um esquema apresentado na Figura 16. Este é adaptado de um 

esquema apresentado por Burghes e Borrie (1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Esquema do processo de Modelagem (MEYER, CALDEIRA e MALHEIROS, 2011). 

Os autores não detalham separadamente cada um dos momentos do esquema da 

Figura 6, por isso, nesse momento também não será feito esse detalhamento. 

(8) O próximo ponto de vista do processo de Modelagem Matemática é o apresentado por 

Almeida, Silva e Vertuan (2012). Na abordagem apresentada por esses autores, o processo 

é identificado por eles como fases da Modelagem Matemática, que são inteiração, 

matematização, resolução, interpretação de resultados e validação. A Figura 17 é 

apresentada pelos autores para ilustrar essas fases: 

 

 

 

 

Figura 25: Fases da modelagem matemática (ALMEIDA, SILVA e VERTUAN, 2012). 

 Os autores caracterizam cada uma das fases da seguinte maneira:  

 Inteiração: “essa etapa representa um primeiro contato com uma situação-

problema que se pretende estudar com a finalidade de conhecer as características e 

especificidades da situação” (p. 15); 

 Matematização: “é caracterizada por [...] esses processos de transição de 

linguagens, de visualização e de uso de símbolos para realizar descrições matemáticas. 
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Essas descrições são realizadas a partir de formulação de hipóteses, seleção de variáveis 

e simplificações” (p. 16); 

 Resolução: “consiste na construção do modelo matemático com a finalidade de 

descrever a situação” (p. 16); 

 Interpretação de Resultados e Validação: “A interpretação dos resultados 

indicados pelo modelo implica a análise de uma resposta para o problema. A análise da 

resposta constitui um processo avaliativo realizado pelos envolvidos na atividade e 

implicada uma validação da representação matemática associada ao problema” (p. 16). 

 (9) Barbosa (2003) apresenta um esquema do processo de Modelagem Matemática 

retirado de Edwards e Hamson (1996), emprestados da Matemática Aplicada para 

conceituar a Modelagem. 

 

Figura 26: Esquema de modelagem matemática (BARBOSA, 2003). 

Em Barbosa, Oliveira e Silva (2012), os autores discutem o sequenciamento que 

um aluno (Hugo) seguiu na realização de uma atividade. No contexto em que está 

inserido, esse sequenciamento pode representar uma descrição do processo de 

modelagem. Os momentos desse sequenciamento são: entrega da tarefa, leitura da tarefa, 

organização dos estudantes em grupos e orientação da tarefa, apresentação e 

questionamento sobre um vídeo, acompanhamento da resolução da tarefa, e socialização 

das respostas. Uma abordagem semelhante é utilizada em Araújo, Freitas e Silva (2011) 

(In ALMEIDA, ARAÚJO e BISOGNIN 2011). 

Interpretando esse sequenciamento, pode-se classificar os quatro primeiros 

momentos, “entrega da tarefa”, “leitura da tarefa”, “organização dos estudantes em 
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grupos e orientação da tarefa”, “apresentação e questionamento sobre um vídeo”, como 

sendo a “escolha do tema”, “familiarização com o tema” e “coleta de dados”. O momento 

do “acompanhamento da resolução da tarefa” pode ser entendido como “resolução do 

problema”, “construção do modelo”, “interpretação e validação do modelo”. E por 

último, o momento “socialização das respostas” podendo ser interpretado como a 

“comunicação dos resultados”. 

(10) Almeida, Ferruzi, Gonçalves e Hruschka (2004) afirmam que: 

“Um esquema encontrado com freqüência na literatura é composto 

pelas seguintes etapas: • Definição do problema: a partir de uma 

situação real é identificado o problema a ser estudado. Em seguida 

deve-se obter os dados necessários para sua solução. • Simplificação e 

formulação de hipóteses: Os dados são examinados e selecionados de 

modo que preservem as características do problema, isto é, é feita uma 

simplificação. • Dedução do modelo matemático: Nesta etapa substitui-

se a linguagem em que se encontra o problema para uma linguagem 

matemática coerente. • Resolução do problema matemático: é a fase em 

que, utilizando-se recursos da Matemática, procura-se uma solução do 

problema matemático formulado. • Validação: é a fase em que a 

aceitação do modelo encontrado é analisada. Assim, os dados reais são 

comparados com os dados fornecidos pelo modelo. Caso o modelo seja 

considerado não válido, deve-se retornar à formulação de hipóteses e 

simplificações e reiniciar o processo. • Aplicação do modelo: Caso seja 

considerado válido, o mesmo é utilizado para compreender, explicar, 

analisar, prever ou decidir sobre a realidade em estudo. Esta é a fase que 

possibilita o intervir, o exercitar, o manejar situações associadas ao 

problema.” (ALMEIDA, FERRUZI, GONÇALVES e HRUSKA, 2004, 

p. 1355) 

(11) Em Almeida e Brito (2005) os autores apresentam, sem fazer descrição, o processo 

de Modelagem Matemática como um processo que “envolve um conjunto de ações 

desenvolvidas pelos alunos – experimentação, seleção de variáveis, formulação de 

hipóteses, simplificações, resolução de problemas e validação do modelo vinculado ao 

contexto de uma situação não essencialmente matemática.” (p. 489). Abordagem 

semelhante é dada por Almeida e Palharini (2012) – e Almeida e Silva (2012) – em que 

apresentam o processo no seguinte esquema: 
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Figura 27: Etapas da Modelagem Matemática (ALMEIDA e PALHARINI, 2012). 

(12) Em Almeida e Ferruzi (2009) – abordagem utilizada também em Almeida e Silva 

(2010) e Almeida e Vertuan (2011) – o processo de modelagem matemática é: 

“um conjunto de ações como a busca de informações, a identificação e 

seleção de variáveis, a elaboração de hipóteses, a simplificação, a 

obtenção de uma representação matemática (modelo matemático), a 

resolução do problema por meio de e a análise da solução que implica 

numa validação, identificando a sua aceitabilidade ou não.” 

(ALMEIDA e FERRUZI, 2009, p. 120-121) 

 Ainda em Almeida e Ferruzi (2009), assim como em Almeida e Fontanini (2010) 

e Almeida e Ferruzi (2012), a abordagem do processo de modelagem matemática é 

apresentado como um conjunto de cinco ações: a) a formulação de um problema; b) um 

processo investigativo; c) a busca por uma representação matemática (ou modelo 

matemático); d) análise de uma resposta para o problema; e, e) a divulgação (ou 

comunicação) dos resultados obtidos. Essas ações são descritas como:  

“a) a formulação de um problema: os envolvidos com a atividade de 

modelagem precisam se apropriar de um problema e definir metas para 

a resolução; compreender a situação-problema por meio da Matemática 

implica em procurar respostas para o problema suscitado por esta 

situação [...]; 

b) um processo investigativo: remete ao ato de investigar; ‘investigar’, 

segundo Ferreira (1986), significa ‘seguir os vestígios’, ‘fazer 

diligências para achar’, ‘pesquisar’; ações como buscar informações, 

identificar e selecionar variáveis, definir hipóteses, fazer simplificações 

constituem, portanto, elementos desse processo [...]; 



64 

 

c) a busca por uma representação matemática (ou modelo matemático): 

de modo geral, a situação-problema se apresenta em linguagem natural 

e não parece diretamente associada a uma linguagem matemática; gera-

se assim a necessidade da transformação de uma representação 

(linguagem natural) para outra (linguagem matemática); esta linguagem 

matemática evidencia o problema matemático a ser resolvido; a busca 

e elaboração de uma representação matemática são mediadas por 

relações entre as características da situação e os conceitos, técnicas e 

procedimentos matemáticos adequados para representar 

matematicamente estas características; 

d) a análise de uma resposta para o problema: a análise da resposta 

constitui um processo avaliativo realizado pelos envolvidos na 

atividade e implica em uma validação do modelo matemático associado 

ao problema, considerando tanto os procedimentos matemáticos quanto 

a adequação da representação para a situação; e 

e) a divulgação dos resultados obtidos: a comunicação dos resultados 

implica essencialmente em desenvolver uma argumentação que possa 

convencer os próprios modeladores, e aqueles aos quais estes resultados 

são acessíveis, que a solução apresentada é razoável e é consistente, 

tanto do ponto de vista da representação matemática e dos artefatos 

matemáticos a ela associados quanto da adequação desta representação 

para a situação em estudo.” (ALMEIDA e FERRUZI, 2009, p. 121) 

Abordagens semelhantes são apresentadas em Almeida, Silva e Vertuan (2011) e 

Almeida, Merli e Tortola (2012). Nela os autores evidenciam que mesmo que não se possa 

tratar o processo de modelagem matemática com etapas bem definidas, há como 

identificar um conjunto de procedimentos que podem representá-lo. Em Almeida, Merli 

e Tortola (2012), os autores definem esse conjunto de procedimentos da seguinte maneira: 

“o início é uma situação-problema; os procedimentos de resolução não são pré-definidos 

e as soluções não são previamente conhecidas; ocorre a investigação de um problema; 

conceitos matemáticos são introduzidos ou aplicados; ocorre a análise da solução.” (p. 

219)  

(13) WODEWOTSKI e JACOBINI (2001) apresentam o esquema abaixo: 
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Figura 28: Esquema para a aplicação da Modelagem no ensino de Estatística 

(WODEWOTSKI e JACOBINI, 2001). 

 Os autores descrevem as etapas do esquema, aqui apresentadas de uma forma 

geral: 

1) Conhecimento do cenário do ensino, que é composto pelo curso onde a Estatística 

vai ser ministrada, pelas disciplinas participantes do processo interdisciplinar e pelos 

estudantes.  

1.1) Conhecimento dos objetivos do curso e das disciplinas participantes do processo 

interdisciplinar; 

1.2) Conhecimento do estudante; 

2) Escolha do tema central baseado na interdisciplinaridade, etapa em que, em 

conjunto com as demais disciplinas envolvidas no processo interdisciplinar, se escolhe 

um tema central a ser modelado; 

3) Conscientização do problema e das variáveis que serão estudadas, para os autores 

conscientização é o processo de familiarização com o que está sendo estudado e 

pesquisado. A conscientização pode se dar feita através de leituras, pesquisas, 

discussões, palestras, etc.. 

4) Levantamento das variáveis, “Após a conscientização do tema central do trabalho 

e da formulação das hipóteses para a realização da pesquisa quantitativa, as variáveis 

devem ser destacadas. Essas, que correspondem às características dos sujeitos 

pesquisados, em geral, estão diretamente relacionadas com o tema central.” 

5) Coleta de Dados, posteriormente a definição das variáveis, o questionário para as 

entrevistas, visto os modelos serem estatísticos, pode ser então elaborado. 
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Coleta de 

dados 

Sistematização 

Resolução dos 

Modelos 

Análise Estatística 

e Interpretação 
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6) Formulação e solução dos modelos - Sistematização do programa, etapa em que se 

constroem conjuntos de relações matemáticas ou de gráficos que auxiliam na 

interpretação dos dados coletados. Resolvendo o modelo, encontra-se a sua solução. 

O conteúdo teórico (programa do curso) que fundamenta a formulação e a resolução 

dos modelos estatísticos é sistematizado a partir das discussões envolvendo as razões 

que levam ao uso desses modelos; 

7) Interpretação dos resultados, “É nesta etapa que o pensamento estatístico, visto 

como um pensamento analítico, como uma "atitude estatística", ou melhor, como uma 

"atitude do estatístico", pode ser empregado em toda a sua intensidade, pois o aluno 

interpreta os resultados obtidos através das técnicas aprendidas e dos gráficos 

construídos; é o momento da sintetização das interpretações parciais obtidas durante a 

resolução dos modelos. Através de um relatório ou de um trabalho estruturado, o aluno, 

trabalhando em grupo ou individualmente, e usando a Estatística como "ferramenta", 

responde as questões formuladas no início do curso.” 

(14) Outra abordagem apresentada é a dada em Chaves e Espírito Santo (2008), nela os 

autores indicam que tendo o professor escolhido o tema, se utilizam as etapas e subetapas 

do processo de modelagem matemática, definidas por eles como: “interação, 

levantamento de hipóteses/conjecturas, seleção de variáveis, “tradução” da 

situação-problema para a linguagem matemática e validação – testagem do Modelo.” 

(p. 155) 

(15) Em Cifuentes e Negrelli (2012), a abordagem é dada pelos autores com enfoque na 

linguagem, e evidenciam três etapas: “a) a identificação (ou percepção) de uma realidade 

inicial; b) a construção de uma realidade intermediária entre a realidade inicial e o modelo 

proposto para ela, que chamaremos de pseudo-realidade, e; c) a elaboração e avaliação 

do modelo propriamente.” (p. 794) 

(16) Em Kato e Figueiredo (2012) as autoras discutem a avaliação em atividades de 

Modelagem Matemática, em que são elaborados parâmetros para a avaliação da 

aprendizagem significativa nessas atividades. Ao discutir o terceiro parâmetro, as autoras 

apresentam o processo de modelagem como ações a serem executadas: “Para tanto, 

algumas ações (competências) são necessárias como coletar informações, formular 

hipóteses e testá-las, obter modelos e validá-los, para conduzir o aluno a utilizar o 

conhecimento adquirido além do contexto escolar e até mesmo desvinculado de 

conteúdos matemáticos.” (KATO e FIGUEIREDO, 2012, p. 287)  

(17) Na abordagem de Oliveira e Silva (2012), é apresentada uma estrutura para o 

encaminhamento de uma atividade de Modelagem Matemática. Nesse texto, as autoras 
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realizam discussões de um ambiente de Modelagem Matemática constituído num curso 

de formação continuada. A estrutura de Modelagem Matemática apresentada pelas 

autoras foi encaminhada aos professores que participavam do curso pela formadora, e era 

constituída dos seguintes itens: 

“Tema da atividade, Justificativa/motivo da escolha do tema, Série (em 

que a atividade seria desenvolvida), Escola, Texto motivador da 

atividade (o texto refere-se às informações qualitativas e/ou 

quantitativas necessárias para a atividade), Situação-problema, 

Possíveis resoluções matemáticas do problema (resolução do 

professor), Conteúdos matemáticos abordados na atividade, Possíveis 

novos conteúdos apresentados pelos alunos, Outras disciplinas e 

conteúdos relacionados, Questões sociocríticas que podem ser 

abordadas na atividade e A dinâmica da implementação da atividade na 

sala de aula.” (OLIVEIRA e SILVA, 2012, p. 1080) 

(18) Em Soares e Javaroni (2012), artigo que trata de duas análises de modelos, o processo 

de modelagem matemática é apresentado como:  

“algumas atividades que podem estar envolvidas na Análise de Modelos 

são: (i) estudo do fenômeno em questão; (ii) estudo das hipóteses 

consideradas para a elaboração do modelo; (iii) entendimento do que 

cada termo do modelo diz sobre o fenômeno; (iv) estudo do 

comportamento da(s) solução(ões) do modelo, relacionando este 

comportamento com o fenômeno e com as hipóteses consideradas; (v) 

estudo da influência dos parâmetros do modelo no comportamento de 

sua(s) solução(ões), o que permite fazer previsões e analisar a influência 

de possíveis intervenções no fenômeno; (vi) análise das limitações do 

modelo.” (SOARES e JAVARONI, 2012, p. 271) 

(19) Em Leite (2008) são apresentadas fases do processo de modelagem matemática 

(Figura 21) a partir de aplicações, relatos e observações. Essas fases também são 

apresentadas em Leite, Silva e Souza (2011a, e 2011b): 

 

Figura 29: Fases do processo de modelagem (LEITE, 2008). 
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As fases são descritas pela autora de modo que são apresentadas as dificuldades 

encontradas pelos alunos em casa uma das fases ao realizar uma atividade de Modelagem 

Matemática. Pelo contexto, essas descrições não serão apresentadas.  

São estas as abordagens dadas ao processo de modelagem matemática 

apresentadas pelos pesquisadores/autores escolhido, visto que, considerando os critérios 

e as disponibilidades apresentados na primeira seção desse capítulo, não termos 

conseguido ter acesso a alguns artigos, e também aos livros Levy (2012) e Biembengut 

(2004a). A publicação de Levy (2012) foi realizada em uma editora espanhola, por isso, 

o custo para aquisição da mesma se tornou muito elevado, e as bibliotecas também não a 

tem à disposição. Biembengut (2004) não está mais à venda em catálogo pela editora 

responsável, as tentativas de contato com a editora não tiveram retorno, e ainda não 

encontramos a obra disponível nas bibliotecas às quais temos acesso. 
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4 Semelhanças de Família 

 

Na primeira seção deste capítulo discutiremos algumas das ideias de 

Wittgenstein em “Investigações Filosóficas” (IF), observando as considerações de alguns 

pesquisadores tais como Villela (2007), Gottschalk (2008), Knijnik e Oliveira (2011), 

Knijnik et al (2012), Veiga-Neto e Lopes (2007) e Veiga-Neto (2009). Buscaremos, 

principalmente, contemplar e elucidar a ideia de “semelhanças de família”. Na segunda 

seção, identificaremos as possíveis “semelhanças de família” existentes nas diferentes 

abordagens dadas ao processo de modelagem matemática, propondo-se um esquema-

síntese a partir destas. 

 

4.1 A Visão de alguns pesquisadores sobre as ideias de Wittgenstein 

 

“Nas páginas que seguem publico pensamentos, sedimentos de investigações 

filosóficas que me ocuparam nos últimos dezesseis anos.” (IF, p. 25) Como indicado pelo 

autor no prefácio de sua obra, as Investigações Filosóficas são pensamentos anotados 

durante um período de sua vida. Esses pensamentos foram vistos, revistos, pensados, 

repensados, e desenvolveram-se em consequência de muita reflexão. Nesta dissertação, 

além de observar as palavras do próprio autor, buscamos interpretações feitas por alguns 

pesquisadores das Investigações Filosóficas, pois buscamos compreender algumas das 

ideias contidas nesta obra, com foco específico nas “semelhanças de família”.  

Evidenciamos o fato de que as considerações feitas por Wittgenstein nas suas 

investigações filosóficas estão todas embasadas na ideia principal de “jogos de 

linguagem”, e que, não há sentido contemplar nenhuma outra ideia exposta por ele sem 

que se considere por premissa que aquilo ao qual se fará análise são diferentes formas de 

conceber algo, ou seja, são diferentes jogos de linguagem em que uma “palavra” ganha 

sentido. Nas palavras do próprio Wittgenstein, no uso da linguagem 

(...) um parceiro enuncia as palavras, o outro age de acordo com elas; 

na lição de linguagem, porém, encontrar-se-á este processo: o que 

aprende domina os objetos. Isto é, fala a palavra, quando o professor 

aponta para a pedra. – Sim, encontrar-se-á aqui o exercício ainda mais 

simples: o aluno repete a palavra que o professor pronuncia – ambos os 

processos de linguagem semelhantes.  

Podemos também imaginar que todo o processo do uso das palavras em 

(2) é um daqueles jogos por meio dos quais crianças aprendem sua 

língua materna. Chamarei esses jogos de “jogos de linguagem”, e 
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falarei muitas vezes de uma linguagem primitiva como de um jogo de 

linguagem. (IF, 2000, p. 51-52) (grifos do original) 

Segundo Villela (2007): 

Nas Investigações Filosóficas, Wittgenstein se vale, dentre outras 

coisas, de exemplos diversos e da descrição de situações variadas de 

usos de uma mesma palavra com o propósito de relativizar os 

fundamentos da significação, ou seja, pela descrição de nossas práticas 

lingüísticas pode-se observar um conjunto variado de jogos de 

linguagem. (p. 143)  

Fazemos diversos usos de uma mesma palavra, isto é, uma palavra pode 

ser usada com significados muito diferentes em situações diferentes. É 

dentro dos jogos de linguagem que as palavras adquirem significados, 

quando operamos com elas numa situação determinada, e não quando 

simplesmente a relacionamos às imagens que fazemos delas. (p. 144) 

A ideia de “jogos de linguagem” surge a partir do momento em que Wittgenstein 

“concebe a linguagem não mais com as marcas da universalidade, perfeição e ordem, 

como se preexistisse às ações humanas” (KNIJINIK et al 2012, p. 29). Para o autor, não 

existe coisa geral a todos os fenômenos pela qual se pudesse conceber uma única 

linguagem, mas existem parentescos, o que torna concebível todos esses fenômenos como 

“linguagens”.  

A partir desses parentescos, que Wittgenstein se refere ao ponderar sobre a não 

existência de uma essência linguística que conceba uma linguagem única, é que o autor 

insere a ideia que é priorizada nessa seção, a ideia de “semelhanças de família”. No §66 

o autor relaciona o termo parentesco com as semelhanças que existem entre o que 

chamamos de “jogos”. Pondera sobre as características de alguns jogos: jogos de 

tabuleiro, cartas, de bola, etc.; e como não é possível encontrar algo que é comum a todos, 

mas, apenas semelhanças entre alguns destes. Nesse sentido o autor afirma: 

Não posso caracterizar melhor essas semelhanças do que com a 

expressão ‘semelhanças de família’; pois assim se envolvem e se 

cruzam as diferentes semelhanças que existem entre os membros de 

uma família: estrutura, traços fisionômicos, cor dos olhos, o andar, o 

temperamento etc., etc. – E digo: os ‘jogos’ formam uma família. (IF 

2000, §67 p. 52) (grifos do original) 

Para Knijnik et al (2012, p. 31) “esses diferentes jogos não possuem uma 

essência invariável que os mantenha completamente incomunicáveis uns dos outros, nem 

uma propriedade comum a todos eles, mas algumas analogias ou parentescos”, para as 

autoras é isso o que Wittgenstein denomina semelhanças de família. 

Nas palavras de Knijnik e Oliveira (2011) “O filósofo refere-se a semelhanças 

existentes ‘entre aspectos pertencentes aos diversos elementos que estão sendo 
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comparados, mas de tal forma que os aspectos semelhantes se distribuem ao acaso por 

esses elementos’”. (p.70). As autoras ainda completam “podemos afirmar que, na 

perspectiva wittgensteiniana que dá sustentação a este estudo, os jogos de linguagem, 

mesmo tendo guardadas suas especificidades, podem “se parecer”, isto é, apresentarem 

semelhanças de família.” (KNIJNIK e OLIVEIRA 2011, p.70) 

Veiga-Neto (2009), ao discutir linguagem, afirma que  

se aceitarmos que as linguagens não repousam sobre nenhuma essência, 

estaremos aceitando, ipso facto, que elas não partilham —nem entre si, 

nem com mais nada— nenhuma essência. Mas, então, como sabemos 

quando estamos diante de algo que chamamos de linguagem? 

Wittgenstein responde: porque há um conjunto de semelhanças de 

família ao qual convencionamos chamar de linguagens... O máximo que 

podemos dizer de comum a elas é que são jogos ou, talvez melhor, 

funcionam como jogos. (p. 118) 

Em Knijnik e Oliveira (2011), ao analisar as medidas de terra utilizadas por 

agricultores em uma comunidade agrícola no município de Santo Antônio da Patrulha 

(RS) evidencia que “também é esclarecedor da existência de jogos de linguagem 

específicos da forma de vida dos agricultores que apresentam semelhanças de família com 

relação a outros jogos de medir terras.” (p. 75).  

Em Veiga-Neto e Lopes (2007) os autores indicam em que casos as semelhanças 

de família são consideradas: 

Está-se diante de um caso de semelhanças de família quando aquilo que 

une os elementos que colocamos sob uma determinada classe não é 

necessariamente algum atributo comum a todos os elementos da classe. 

O que os une — a ponto de que nos autorizamos a colocá-los sob um 

mesmo guarda-chuva, isso é, dentro de uma mesma classe— é uma rede 

complexa de semelhanças que se entrecruzam ao acaso, sem obedecer 

a um padrão uniforme.(VEIGA-NETO e LOPES 2007, p.11) 

Considerando esses pontos de vista sobre o termo semelhanças de família, 

podemos compreendê-lo como sendo as familiaridades, os pontos em que se assemelham 

em diferentes usos feitos da mesma palavra. Essas semelhanças de família não 

necessariamente necessitam ocorrer em todos os usos da palavra, mas podem ocorrer de 

duas a duas, três a três, e assim por diante, sendo que em alguns desses usos a semelhança 

entre dois usos pode ser diferente da semelhança entre outros dois usos, e ainda pode 

haver semelhança entre um uso do primeiro par com um uso do segundo. 
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4.2 Semelhanças de Famílias nas Abordagens dadas ao Processo de Modelagem 

Matemática 

No sentido do que foi discutido anteriormente e considerando as 19 concepções 

do processo de modelagem matemática obtidas na seção 3.2 como diferentes jogos de 

linguagem em torno a expressão “processo de modelagem matemática”, apresentamos em 

seguida aquilo que denominamos semelhanças de família existentes entre esses jogos de 

linguagem. 

Através da observação dessas semelhanças de família, ao final da seção 

propomos esquemas-síntese. 

Podemos observar que os processos apresentados em Bassanezi (2011), 

Bassanezi e Biembengut (1997), Barbosa (2003), Meyer, Caldeira e Malheiros (2011), 

Barbosa, Oliveira e Silva (2012), Ribeiro (2008), Almeida, Ferruzi, Gonçalves e 

Hruschka (2004), Almeida, Merli e Tortola (2012), Burak e Klüber (2011) (In ALMEIDA, 

ARAÚJO e BISOGNIN 2011), Cifuentes e Negreli (2012), Oliveira e Silva (2012), 

Wodewotski e Jacobini (2001), Leite (2008), evidenciam que o processo deve ser iniciado 

com um “problema não matemático”, um “problema real”, “tema”, “identificação do 

problema real”, “escolha do tema”, “tema gerador”, “definição do problema”, “situação-

problema”, “a identificação e uma realidade inicial”, “tema da atividade”, “escolha do 

tema central baseado na interdisciplinaridade”. Nota-se então uma semelhança entre essas 

abordagens nesse sentido. Podemos entendê-la como a escolha de uma/um “situação-

inicial/tema”, que seja preferencialmente retirado da realidade de quem realiza a 

modelagem, e que não precisa ser naturalmente matemático. 

Outra semelhança, que podemos tratar como “interação”, está presente nos 

processos apresentados em Biembengut (2009) e Almeida, Silva e Vertuan (2012). Há 

também, talvez não em sua totalidade, semelhança entre as abordagens acima e as de 

“experimentação” apresentada por Bassanezi (2011), a “investigação” em Bassanezi e 

Biembegut (1997), o “referencial teórico” em Biembengut (2009b), a “familiarização 

com o tema” e a “coleta de dados” em Barbosa, Oliveira e Silva (2012), a “pesquisa 

exploratória” em Burak e Klüber (2011) (In ALMEIDA, ARAÚJO e BISOGNIN 2011), 

a “interação” em Chaves e Espírito Santo (2008), a “coleta de informações” em Kato e 

Figueiredo (2012), o “experimento” em Sant’ana (2007) (In BARBOSA, CALDEIRA e 
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ARAÚJO 2007), o “estudo do fenômeno em questão” em Soares e Javaroni (2012), e a 

“coleta de dados” em Wodewotski e Jacobini (2001) e em Leite (2008). Observa-se que 

em todas essas abordagens na “inteiração” acontece uma aproximação da “situação-

inicial/tema” escolhida. Nessa etapa, o modelador busca mais informações sobre a 

situação a ser modelada, assim como realiza a coleta de dados que subsidiarão a próxima 

etapa do processo. 

A “matematização”, no sentido mais amplo apresentado por Biembengut (2009a) 

em sua primeira subetapa como “formulação do problema→hipótese”, apresenta 

semelhança com a “matematização” apresentada por Almeida, Silva e Vertuan (2012), 

assim como a “abstração” de Bassanezi (2011), as “hipóteses de simplificação e problema 

matemático” de Meyer, Caldeira e Malheiros (2011). Observa-se pela apresentação feita 

nas publicações que nessa etapa é o momento em que o modelador fará a escolha de um 

problema específico dentro da “situação-inicial/tema” escolhido, conjecturará as 

hipóteses, realizará a seleção das variáveis envolvidas no problema e fará as 

simplificações que achar necessário. 

No processo de modelagem, em algum momento será feito o “desenvolvimento 

do modelo”; nela se dá à construção do modelo, ocorrendo uma “transição” da linguagem 

“natural” da “situação-inicial/tema” para a linguagem matemática. É nessa etapa que 

acontecerão as discussões referentes aos conhecimentos matemáticos envolvidos na 

problemática. Referente a este momento do processo de modelagem, podemos observar 

semelhanças de família nas seguintes abordagens: “resolução” apresentada por Bassanezi 

(2011), segunda subetapa da “matematização” de Biembengut (2009a), “resolver o 

problema matemático decorrente” ou à “resolução (aproximada!) do problema 

matemático” em Meyer, Caldeira e Malheiros (2011), “problematização e resolução de 

problemas/construção de conceitos matemáticos” apresentadas por Ribeiro (2008), 

“resolução” apresentada por Almeida, Silva e Vertuan (2012), “desenvolvimento” em 

Biembengut (2009b), “obtenção da solução matemática do modelo” em Barbosa (2003), 

“resolução do problema” e “construção do modelo” em Barbosa, Oliveira e Silva (2012), 

“dedução do modelo” e “resolução do problema matemático” em Almeida, Ferruzi, 

Gonçalves e Hruschka (2004), “resolução de problemas” em Almeida e Brito (2005), 

“obtenção de uma representação matemática” e a “resolução do problema” em Almeida 

e Ferruzi (2009), “resolução dos problemas e o desenvolvimento do conteúdo matemático 
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no contexto do tema” em Burak e Klüber (2011) (In ALMEIDA, ARAÚJO e BISOGNIN 

2011), “tradução da situação-problema para a linguagem matemática” em Chaves e 

Espírito Santo (2008), “obter modelos” em Kato e Figueiredo (2012), “modelo” em 

Sant’ana (2007) (In BARBOSA, CALDEIRA e ARAÚJO 2007), “possíveis resoluções 

matemáticas do problema” em Oliveira e Silva (2012), “formulação e solução dos 

modelos” em Wodewotski e Jacobini (2001), e “modelos matemáticos” e “resolução” em 

Leite (2008). Ou seja, de uma maneira ou de outra, todas as 19 abordagens do processo 

de modelagem matemática compreendem a necessidade de se constituir um modelo 

matemático. 

A “interpretação da solução”, no sentido apresentado por Biembengut (2009a), 

em que o modelador analisa a coerência do resultado encontrado, apresenta grande 

semelhança com a “interpretação da solução” em Bassanezi e Biembengut (1997) e 

Barbosa (2003), “interpretação” em Barbosa, Oliveira e Silva (2012), a “análise de uma 

resposta para o problema” em Almeida e Ferruzi (2009), a “análise da solução” em 

Almeida, Merli e Tortola (2012), a “análise crítica das soluções” em Burak e Klüber 

(2011) (In ALMEIDA, ARAÚJO e BISOGNIN 2011), o “estudo do comportamento da(s) 

solução(ões) do modelo” em Soares e Jacobini (2012), “interpretação dos resultados” em 

Wodewotski e Jacobini (2001). 

Podemos também encontrar semelhanças de família entre Bassanezi (2011), 

Biembengut (2009a), Meyer, Caldeira e Malheiros (2011), no que concerne a “validação 

do modelo”, e que nessas três abordagens esse momento do processo de modelagem é 

tratado exatamente da mesma maneira. Entretanto, também existem semelhanças com 

outras abordagens, em que a descrição das etapas se assemelham muito, mas a 

nomenclatura é diferenciada. São elas a “solução da situação problematizada” 

apresentada por Ribeiro (2008), a “interpretação de resultados e validação” apresentada 

por Almeida, Silva e Vertuan (2012), a “validação dos modelos” em Bassanezi e 

Biembengut (1997), a “comparação com a realidade” em Barbosa (2003), a “validação 

do modelo” em Barbosa, Oliveira e Silva (2012) e Almeida e Brito (2005), a “validação” 

em Almeida, Ferruzi, Gonçalves e Hruschka (2004), Sant’ana (2007) (In BARBOSA, 

CALDEIRA e ARAÚJO 2007) e Leite (2008), a “validação – testagem do modelo” em 

Chaves e Espírito Santo (2008), a “validá-los” (os modelos) em Kato e Figueiredo (2012). 

De maneira sucinta as abordagens indicam que nessa etapa do processo é realizada uma 
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comparação do modelo construído, assim como dos resultados obtidos, com o 

problema/tema e com os dados coletados, verificando a confiabilidade do modelo, 

comparação esta que permite escolher manter o modelo como solução ou descartá-lo. 

Dependendo da decisão tomada pelo modelador, se o modelo for válido para a 

situação que está sendo modelada, passa-se à próxima etapa ou retoma-se o processo a 

partir da etapa que se verificar necessário. Bassanezi (2011) apresenta este momento 

como “modificação” que guarda semelhanças à “validação” em Bassanezi e Biembengut 

(1997), em que os autores descrevem a etapa como o momento de compreender se o 

modelo é válido à situação envolvida. Se isso não ocorrer deve-se retornar a etapas 

anteriores.  

No item 6 da abordagem de Barbosa (2003) aparece a “escrita do relatório e 

apresentação dos resultados”. Em Barbosa (2003) esse momento está bem evidenciado, 

mas em outras abordagens ele aparece de forma mais implícita, mas olhando com cuidado 

podemos observar que existem semelhanças entre essa abordagem e a apresentada em 

Biembengut (2004b) como a “organização do trabalho escrito”. Podemos tratar esta etapa 

como a “confecção do relatório”, pois compreende-se que para que o processo seja 

completo, e necessário que o modelador confeccione um relatório no qual enunciará os 

procedimentos realizados durante o desenvolvimento do processo. Com isso, acredita-se 

que o mesmo possa criar subsídios para uma reflexão da sua ação ao modelar e poderá 

solidificar os conhecimentos matemáticos utilizados na resolução do modelo. 

Completando as semelhanças observadas nas 19 concepções do processo de 

modelagem matemática identificadas na seção 3.2, temos a “apresentação” no sentido 

apresentado por Ribeiro (2008). Podemos contemplar que existe uma grande semelhança 

desse momento apresentado por Ribeiro (2008) com a “apresentação oral” apresentada 

em Biembengut (2004b), a “apresentação dos resultados” em Barbosa (2003), a 

“comunicação dos resultados” em Barbosa, Oliveira e Silva (2012) e Almeida e Palharini 

(2012), e como “a divulgação dos resultados obtidos” em Almeida e Ferruzi (2009). 

Acredita-se que nesta etapa a socialização das soluções do problema/tema, mais 

especificamente do problema proposto na inteiração, facilitará a aprendizagem dos que 

estiverem envolvidos na modelagem, pois, assim terão contato com possíveis diferentes 

formas de resolução da mesma situação. Ainda, ao apresentar sua solução, o modelador 
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terá que explicar os processos realizados por ele na resolução, e acreditamos também que 

isso ajudará no seu desenvolvimento em relação aos conhecimentos matemáticos 

envolvidos no modelo. 

Algumas das abordagens apresentam algo relacionado à “aplicação do modelo”. 

Nosso objetivo é comtemplar o processo de modelagem matemática no contexto da 

Educação Matemática, logo se considera não necessária que a “aplicação do modelo” seja 

tratada como uma etapa componente do processo, mas como uma ação extra que o 

modelador pode optar em utilizar. 

Através destas oito semelhanças reconhecidas nos 19 jogos de linguagem do 

processo de modelagem matemática obtidos, podemos propor quatro esquemas que as 

abranjam. Como foi discutido, as ideias apresentadas por Wittgenstein nas Investigações 

Filosóficas partem do pressuposto de não existir uma essência à linguagem, logo, 

evidenciamos que esses oito semelhanças são as que foram identificadas neste estudo e 

não representam etapas essenciais do processo de modelagem matemática. 

A partir das semelhanças reconhecidas propôs-se quatro esquemas diferentes e, 

nesse sentido, considerando o ponto de vista de um suposto leitor, apresentaremos alguns 

pontos favoráveis e desfavoráveis a cada um dos esquemas. Esses pontos são 

apresentados pensando-se no nível de leitura ou no seu objetivo de utilização, ficando a 

cargo do leitor a escolha daquela que mais lhe parecer conveniente. 
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Figura 30: Esquema 1 do processo de modelagem matemática a partir dos processos propostos 

pelos autores – as setas contínuas indicam a sequência das etapas, e as setas descontínuas representam a 

flexibilidade em relação a sequencia das etapas do processo. 

Fonte: O autor (2013). 

Na figura 30 apresenta-se o primeiro esquema proposto. Nesse esquema as 

etapas são apresentadas de forma sequencial, o que indica certa rigidez sem, no entanto, 

deixar espaço para a flexibilidade entre as etapas. Ele tem uma forma mais “tradicional” 

de esquema do processo de modelagem matemática comparado aos esquemas 

apresentados na seção 3.2. Sua visualização é simples, o que facilita o entendimento do 

processo, mesmo para aqueles que não têm familiaridade para com a Modelagem 

Matemática. 
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Figura 31: Esquema 2 do processo de modelagem matemática proposto a partir das 

semelhanças de família identificadas nas abordagens dos pesquisadores. 

Fonte: O autor (2013). 

 No Esquema 2, apresentado na Figura 31, as etapas são apresentadas sem suas 

“caixinhas” e as inteirações ocorrem de forma completa, entre todas as etapas, o que 

mostra neste esquema uma flexibilidade muito grande para com o processo. Por outro 

lado, a posição ocupada pela etapa “modificação” – que poderia ser ocupada por qualquer 

outra etapa – pode ser interpretada como uma evidência maior da mesma sobre as outras 

etapas, o que não é o objetivo do esquema. Sua visualização carrega as mesmas 

características do primeiro esquema (Figura 30). 

 

Figura 32: Esquema 3 do processo de modelagem matemática proposto a partir das 

semelhanças de família identificadas nas abordagens dos pesquisadores. 

Fonte: O autor (2013). 
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Na figura 32 apresenta-se o Esquema 3. Esse esquema foi inspirado no tipo de 

distribuído de rede apresentado por Baran (1960, apud ROSA, 2012). As etapas são 

apresentadas como nós da rede, e a essência desse esquema é que se um nó se desfaz, o 

processo pode continuar por outros caminhos existentes. Não há uma hierarquização entre 

as etapas, e se pode transitar entre elas por diferentes composições. Sua visualização 

também é simples, entretanto é um modelo “não tradicional” para o processo de 

modelagem matemática, o que pode fazer com que sua aplicação tenha resistência. 

 

 Figura 33: Esquema 4 do processo de modelagem matemática proposto a partir das 

semelhanças de família identificadas nas abordagens dos pesquisadores. 

Fonte: O autor (2013). 

 O quarto esquema, apresentado na Figura 33, é o que melhor representa a 

flexibilidade entre as etapas do processo, estas são apresentadas em um formato cíclico 

que parece ser rígido. Entretanto, há interação entre todas as etapas, ou seja, cada etapa 

pode levar a qualquer uma das outras. Sua visualização é complexa por causa da poluição 

causada pelo grande número de elementos, isso pode prejudicar sua apresentação ou 

dificultar seu entendimento. 
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 É necessário destacar que esses são quatro esquemas, mas não os quatro esquemas 

possíveis através da identificação das semelhanças de famílias nas abordagens do 

processo de modelagem matemática. Estes são propostos pelas diferentes características 

apresentadas por cada um deles, visualização mais simples ou mais complexa, maior ou 

menor flexibilidade, etc. A escolha de um desses esquemas fica a cargo do leitor, e 

provavelmente se dará pela necessidade de uso do mesmo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo da premissa de que existem diferentes maneiras de se conceber o 

processo de modelagem matemática, e pela constatação experiencial de que esse mesmo 

processo é apenas apresentado nas pesquisas que tratam de Modelagem Matemática, mas 

suas etapas não são discutidas, apresentou-se nesta dissertação uma pesquisa que 

identificou uma gama de pesquisadores que publicam sobre Modelagem Matemática no 

contexto da Educação Matemática. Dentre as publicações selecionadas, identificou 

diferentes formas de conceber o processo de modelagem matemática e se encontrou as 

“semelhanças de família” entre as diferentes concepções do processo de modelagem 

matemática. 

Para a escolha dos pesquisadores, começamos por identificar os livros que tratam 

de Modelagem Matemática no contexto da Educação Matemática. Com isso foram 

escolhidos os autores/organizadores desses livros, bem como os autores de capítulos nos 

livros que eram coletâneas de artigos. Além destes, escolheu-se ainda alguns coautores 

de textos com os pesquisadores anteriormente citados. 

Escolhidos os pesquisadores, buscamos por suas publicações em periódicos, 

levando em consideração os critérios de disponibilidade: acervo pessoal e download na 

internet. 

As publicações selecionadas foram divididas em duas classes, as que tratam do 

processo de modelagem matemática, e as que não tratam do processo de modelagem 

matemática. As que não tratam do processo de modelagem matemática foram ainda 

subdivididas em três: que não tratam de Modelagem Matemática; que tratam de 

Modelagem Matemática no contexto da Matemática Aplicada; que tratam de Modelagem 

Matemática no contesto da Educação Matemática – esta que foi dividida em Modelagem 

Matemática na Formação de Professores, na Educação Básica, no Ensino Médio, e 

estudos estritamente teóricos. 

Nas publicações que tratam do processo de modelagem matemática, 

identificamos 19 diferentes concepções do processo, as quais foram apresentadas e 

descritas. Observou-se que existem pontos em comum entre as concepções do processo 

de modelagem matemática identificadas. 
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 Nesse sentido buscou-se um aporte que justificasse a existência desses pontos 

em comum. Foi nas ideias de Wittgenstein postas em suas Investigações Filosóficas que 

se encontrou esse aporte. 

Considerando as 19 concepções do processo de modelagem matemática como 

“jogos de linguagem”, interpretamos os pontos em comum identificados nos processos 

como sendo “semelhanças de família”. Identificamos oito “semelhanças de família” nas 

abordagens, e a partir dessas semelhanças propomos quatro esquemas do processo de 

modelagem matemática que as abrangessem. 

Ao término da dissertação é possível pontuar algumas conclusões. 

1ª – Observando as publicações selecionadas, verificou-se que existem muitas 

concepções de Modelagem Matemática, em específico do processo de modelagem 

matemática, assim como se tomou como premissa para esta pesquisa; 

2ª – Também observando as publicações selecionadas ficou evidente que o processo de 

modelagem matemática é apresentado, mas não discutido de forma mais profunda, assim 

como tínhamos como hipótese nessa pesquisa; 

3ª – Ao identificarmos as diferentes concepções do processo de modelagem matemática, 

verificou-se a existência de semelhanças de família entre essas concepções, ou seja, 

mesmo com formas diferenciadas de se conceber o processo, ainda assim muitos pontos 

em comum são identificáveis; 

4ª – Através dessas semelhanças de família foi possível propor quatro esquemas do 

processo de modelagem matemática que as abrangessem. 

Nesse sentido, concluímos esta dissertação com a certeza que as possibilidades 

de pesquisa da proposta deste trabalho não foram exauridas. Que as ideias aqui postas 

possam ser úteis e possam inspirar novos questionamentos e pesquisas. Acredita-se que 

o estudo do processo de modelagem matemática seja importante à compreensão da 

Modelagem Matemática, entender como esta ocorre pode levar ao seu entendimento.  
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228 

 

 

http://www.cienciamao.usp.br/dados/rec/_amatematicadosornamentos.arquivo.pdf


229 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F257293812_Stability_of_fixed_points_set_of_fuzzy_contractions%2Ffile%2F60b7d52691bb443eb7.pdf&ei=uB_YUvsohqCQB8ubgOAL&usg=AFQjCNHQBevqajbPK2wOWMxEFk7AK90Hgg&bvm=bv.59568121,d.eW0


230 

 

http://www.ime.usp.br/~tonelli/pub/pesquisa/sdf5.pdf


231 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio13art_10.pdf


232 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio16_art6.pdf


233 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio22_art7.pdf


234 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ethnomath.org%2Fresources%2Fbiembengut2001.pdf&ei=LCTYUvjfLYngkQeHtYHoAw&usg=AFQjCNF3atvk2PCEOg1Ctg2l06cw3hXPLg&bvm=bv.59568121,d.eW0


235 

 

 

http://www.mat.ucm.es/serv/revista/vol8-2/vol8-2i.pdf


236 

 

http://fe.math.kobe-u.ac.jp/FE/FE_pdf_with_bookmark/FE35-40-en_KML/fe40-353-370/fe40-353-370.pdf


237 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1099-1476(19980325)21:5%3C393::AID-MMA958%3E3.0.CO;2-J/abstract


238 

 

 

http://sites.unifra.br/Portals/36/tecnologicas/2000/poliedros.pdf


239 

 

http://monotone.uwaterloo.ca/~journal/v7n4/d188.pdf


240 

 

http://mc.sbm.org.br/edicoes/22/22_3.pdf


241 

 

 

http://www.bdim.eu/item?fmt=pdf&id=BUMI_2002_8_5B_3_605_0


242 

 

http://www.emis.de/journals/PM/60f4/pm60f405.pdf


243 

 

http://www.emis.de/journals/PM/60f1/pm60f105.pdf


244 

 

http://sites.unifra.br/Portals/35/Artigos/2005/sem_2/analise.pdf


245 

 

 

http://www.unisc.br/portal/upload/com_arquivo/analise_documental_preliminar_de_um_curso_de_licenciatura_em_matematica_entrela.pdf


246 

 

http://www.seer.ufrgs.br/renote/article/viewFile/14292/8208


247 

 

http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=eenci&cod=_oestudodelogaritmopormei


248 

 

http://www.emis.de/journals/EJDE/2007/06/bisognin.pdf


249 

 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/viewFile/2951/2433


250 

 

http://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/download/13584/8852


251 

 

http://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/download/13990/7880


252 

 

http://seer.ufrgs.br/renote/article/viewFile/18047/10636


253 

 

http://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/download/7056/5997


254 

 

  

http://www.capotas.net/revista/index.php/2011_1/article/download/51/53


255 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/089396599490099X/pdf?md5=45232884704853d5da45e09637b838da&pid=1-s2.0-089396599490099X-main.pdf


256 

 

 

http://sites.unifra.br/Portals/36/tecnologicas/2000/comportamento.pdf


257 

 

 

http://sites.unifra.br/Portals/36/tecnologicas/2000/funcoes.pdf


258 

 

 

http://journals.tubitak.gov.tr/math/issues/mat-07-31-3/mat-31-3-4-0512-3.pdf


259 

 

 

http://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/download/14587/8494


260 

 

 

http://www.capotas.net/revista/index.php/2011_1/article/download/19/18


261 

 

 

http://www.capotas.net/revista/index.php/2011_1/article/download/7/7


262 

 

 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/issue/view/681


263 

 

 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/issue/view/682


264 

 

 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/issue/view/689


265 

 

 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/issue/view/689


266 

 

 

http://educa.fcc.org.br/pdf/edur/n36/n36a14.pdf


267 

 



268 

 

  

http://www.rc.unesp.br/igce/pgem/new/arquivos/ci/III confer%C3%AAncia interna.pdf


269 

 

 

http://www.uninove.br/PDFs/Publicacoes/eccos/eccos_v7n2/eccosv7n2_2c10.pdf


270 

 

 

http://www.fae.unicamp.br/revista/index.php/zetetike/article/viewFile/2399/2161


271 

 

 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/40248598?uid=3737664&uid=2&uid=4&sid=21103284083237


272 

 

 

http://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/download/13586/8845


273 

 

 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11858-009-0188-2


274 

 

 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11858-009-0207-3#page-1


275 

 

 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11858-010-0234-0#page-1


276 

 

 

http://www.redalyc.org/pdf/2912/291223514004.pdf


277 

 

 

http://www.rematec.net.br/index.php/inicio/issue/download/8/8


278 

 

 

http://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/download/4525/4027


279 

 

 

https://www.grupoa.com.br/revista-patio/Default.aspx


280 

 

 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11858-012-0436-8#page-1


281 

 

 

http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S1516-73132012000300003&script=sci_arttext


282 

 

 

http://www.fae.unicamp.br/revista/index.php/zetetike/article/download/2850/3729


283 

 

 

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor/article/view/1337/981


284 

 

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor/article/view/1354/998


285 

 

  

http://www6.univali.br/seer/index.php/rc/article/download/188/159


286 

 

 

http://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/viewFile/4701/3269


287 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fe-revista.unioeste.br%2Findex.php%2Ftravessias%2Farticle%2Fdownload%2F2795%2F2196&ei=K0LdUrrOBMi1kAecmIGQDA&usg=AFQjCNH3UOi8F3vDNPFajkk-nZtx2BqaGQ&bvm=bv.59568121,d.eW0


288 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revistas2.uepg.br%2Findex.php%2Fpraxiseducativa%2Farticle%2FviewFile%2F472%2F500&ei=yULdUuPtNoXRkQeO3YGQAQ&usg=AFQjCNHk8bHDbR3rgqXsnPlwtCiX6UpKSA&bvm=bv.59568121,d.eW0


289 

 

 

file:///C:/Users/Henrique/Documents/Henrique/mestrado/trabalhos%20Orientador/Trabalhos%20Dissertação/Mudanças%20nos%20projetos%20de%20pesquisa%20de%20mestrandos:%20uma%20contribuição%20para%20a%20formação%20de%20pesquisadores


290 

 

http://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/viewFile/2814/3308


291 

 

  

http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v18n69/v18n69a09.pdf


292 

 

http://repositorio.ipsantarem.pt/bitstream/10400.15/505/1/Q7_Rosso%20et%20al.pdf


293 

 

  

http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/article/viewFile/1229/1160


294 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revistas2.uepg.br%2Findex.php%2Fpraxiseducativa%2Farticle%2Fdownload%2F346%2F518&ei=nUXdUoCVH4TIkAeh1YDQAg&usg=AFQjCNHWX_k9TlvRB2JBhcOpi5DcELtReA&bvm=bv.59568121,d.eW0


295 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.periodicos.ulbra.br%2Findex.php%2Facta%2Farticle%2Fdownload%2F68%2F59&ei=GUbdUuaaK4S_kQet8IDQDg&usg=AFQjCNGJ6yz5FP4U0bKoLvJJJDpPyqc_Aw&bvm=bv.59568121,d.eW0


296 

 

 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/issue/view/684


297 

 

 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/issue/view/685


298 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=https%3A%2F%2Fperiodicos.ufsc.br%2Findex.php%2Frevemat%2Farticle%2Fdownload%2F1981-1322.2008v3n1p5%2F12130&ei=vUjdUqfnAcnfkgeunICYDw&usg=AFQjCNHB4QvtnOl-ZsCKBeZDYfR6XxJaEA&bvm=bv.59568121,d.eW0


299 

 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/marco2012/biologia_artigos/17atividades_cientificas.pdf


300 

 

 

http://www.revista.etnomatematica.org/index.php/RLE/article/download/28/28


301 

 

 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/reid/article/download/1084/915


302 

 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/5227/6787


303 

 

  

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/download/5765/4384


304 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/ss/v9n3/v9n3a10


305 

 

 

ftp://logica.cle.unicamp.br/pub/e-prints/vol.12,n.1,2012.pdf


306 

 

 

http://www.revistas.usp.br/ep/article/download/28203/30019


307 

 

 

http://fema.edu.br/images/biblioteca/revista3.pdf


308 

 

 

http://webp.usf.edu.br/itatiba/mestrado/educacao/uploadAddress/51-60%5B14024%5D.pdf


309 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.periodicos.ulbra.br%2Findex.php%2Facta%2Farticle%2Fdownload%2F7%2F7&ei=jVDdUpHEGNHekQeek4CYDQ&usg=AFQjCNEpjyIj8B9NM_TMgXB-A8ljsdL28w&bvm=bv.59568121,d.eW0


310 

 

 

http://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/rencima/article/viewFile/14/12


311 

 

 

http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/download/25/22


312 

 

 

http://www.unig.br/facet/Revista%20de%20Ciencia%20e%20Tecnologia_Volume_11_Numero_3_DEZ2011.pdf


313 

 

 

http://www.rga.ggf.br/index.php?journal=rga&page=article&op=view&path%5B%5D=188&path%5B%5D=117


314 

 

 

http://www.revistageonorte.ufam.edu.br/attachments/013_(COMPORTAMENTO%20CLIM%C3%81TICO%20AO%20LONGO%20DO%20RIO%20TIET%C3%8A%20APLICA%C3%87%C3%95ES%20ENVOLVENDO%20TESTES%20ESTAT%C3%8DSTICOS.).pdf


315 

 

http://www.sbmac.org.br/tema/seer/index.php/tema/article/view/428


316 

 

  

http://sites.unifra.br/Portals/36/tecnologicas/2003/uso.pdf


317 

 

 

http://seer.dev.ufrgs.br/index.php/renote/article/viewFile/14141/8076


318 

 

 

http://sites.unifra.br/Portals/36/tecnologicas/2008/software.pdf


319 

 

 

http://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/download/14691/8600


320 

 

 

http://seer.ufrgs.br/renote/article/viewFile/14583/8491


321 

 

 

http://www6.univali.br/seer/index.php/rc/article/viewFile/3093/2204


322 

 

 

http://sites.unifra.br/Portals/35/Artigos/2010/vol_1/ensino.pdf


323 

 

 



324 

 

 

http://www2.unigranrio.br/recursos/documentos/trabSelec/12.pdf


325 

 

 

http://www2.unigranrio.br/recursos/documentos/trabSelec/35.pdf


326 

 

 

http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID257/v16_n1_a2011.pdf


327 

 

 

http://www4.pucsp.br/geogebrala/submissao/pdfs/09barros.pdf


328 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.periodicos.uem.br%2Fojs%2Findex.php%2FActaSciEduc%2Farticle%2Fdownload%2F14630%2Fpdf&ei=QV_dUuKNOc_IkAep2ICIBg&usg=AFQjCNFR3GL8--oCvX5LNB3Cd5wMH6C-9g&bvm=bv.59568121,d.eW0


329 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ppgecm.ufpa.br%2Frevistaamazonia%2Fvol_01%2Fv01_p99.pdf&ei=rl_dUpWpGM7IkAeykYGYDg&usg=AFQjCNE3Ayh4Qih-Vo5rCt1T6w7ILGM_5A&bvm=bv.59568121,d.eW0


330 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.periodicos.ulbra.br%2Findex.php%2Facta%2Farticle%2Fdownload%2F104%2F97&ei=qGHdUquoMJKkkQecz4CwDQ&usg=AFQjCNG0bMsD75sMGI981Jjm37nXN3qOIw&bvm=bv.59568121,d.eW0


331 

 

 

http://www.ppgecm.ufpa.br/revistaamazonia/vol_03/v03_p19.pdf


332 

 

 

http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/viewFile/83/75


333 

 

 

http://www.fisem.org/www/union/revistas/2012/31/archivo_8_de_volumen_31.pdf


334 

 

 

https://www.unifor.br/images/pdfs/Tecnologia/2011_32.1_artigo2.pdf


335 

 

 

http://www2.unigranrio.br/recursos/documentos/trabSelec/19.pdf


336 

 

 

http://seer.ufrgs.br/renote/article/viewFile/13788/7977


337 

 

 

http://www.rematec.net.br/index.php/inicio/issue/download/8/8


338 

 

 

http://educa.fcc.org.br/pdf/aval/v06n02/v06n02a06.pdf


339 

 

 

http://www.geobrasiliensis.org.br/ojs/index.php/geobrasiliensis/article/viewFile/206/pdf


340 

 

 

http://apps.unibrasil.com.br/revista/index.php/educacaoehumanidades/article/viewFile/170/124


341 

 

javascript:newxy('http://www2.pucpr.br/reol/index.php/DIALOGO?dd1=3432&dd99=pdf',180,20);


342 

 

  

http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/viewFile/165/152


343 

 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat/article/download/1981-1322.2012v7n1p32/22375


344 

 

  

http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/es/artigos/86.pdf


345 

 

(2) Contexto da Matemática Aplicada: 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/issue/view/701


346 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/mioc/v92n2/3189.pdf


347 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio9art_3.pdf


348 

 

http://www.sbmac.org.br/tema/seer/index.php/tema/article/view/513


349 

 

  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F222653615_Fuzzy_modelling_in_population_dynamics%2Ffile%2F32bfe513e2adf80dea.pdf&ei=YZLdUrKRJdTKkAehtYGIAw&usg=AFQjCNHq5vmun4lMmO92jJFT6jwi0HW3pw&bvm=bv.59568121,d.cWc


350 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio12art_6.pdf


351 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio12art_3.pdf


352 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio12art_4.pdf


353 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio13art_9.pdf


354 

 

  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F257312258_The_SI_epidemiological_models_with_a_fuzzy_transmission_parameter%2Ffile%2F60b7d52691bb40f85f.pdf&ei=KZXdUrvKOJDPkQe6ioHwAQ&usg=AFQjCNEdQj04WKmRr0Ykw1NsWszp2WSofA&bvm=bv.59568121,d.cWc


355 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio13art_7.pdf


356 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio13art_6.pdf


357 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio13art_8.pdf


358 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio14_art3.pdf


359 

 

 
Fuzzy modeling in symptomatic HIV virus infected population.002

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio14_art4.pdf
http://link.springer.com/article/10.1016%2Fj.bulm.2004.03.002#page-1


360 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio14_art11.pdf


361 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio14_art6.pdf


362 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio14_art5.pdf


363 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio15art8.pdf


364 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio15art5.pdf


365 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio15art6.pdf


366 

 

  

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-97602006000200016


367 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio16_art8.pdf


368 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio17_art6.pdf


369 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio17_art10.pdf


370 

 

 

http://www.sbmac.org.br/tema/seletas/docs/v8_1/13-Peixoto.pdf


371 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio17_art5.pdf


372 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio18_art7.pdf


373 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio18_art10.pdf


374 

 

 

http://proxy.furb.br/ojs/index.php/modelling/article/download/1609/1083


375 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio19_art1.pdf


376 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio19_art2.pdf


377 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio19_art7.pdf


378 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio20_art15.pdf


379 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio21_art1.pdf


380 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio21_art14.pdf


381 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio21_art7.pdf


382 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio21_art2.pdf


383 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio21_art13.pdf


384 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio22_art6.pdf


385 

 

http://www.emis.de/journals/EJDE/1998/25/Astaburuaga.pdf


386 

 

  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F222662160_Coupled_system_of_Kortewegde_Vries_equations_type_in_domains_with_moving_boundaries%2Ffile%2Fd912f50747f13bc7c7.pdf&ei=FJ_dUpKeCIy3kAf-ooHwDA&usg=AFQjCNGogWGmWuJdyaBIXZlWXdTUjlDGKw&bvm=bv.59568121,d.cWc


387 

 

 

http://www.emis.de/journals/EJDE/2008/46/charao.pdf


388 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio7_art9.pdf


389 

 

  

http://www.lcc.uma.es:8080/repository/fileDownloader?rfname=LCC1277.pdf


390 

 

 

http://www.scm.org.co/aplicaciones/revista/Articulos/865.pdf


391 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio16_art9.pdf


392 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio17_art8.pdf


393 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio18_art4.pdf


394 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio20_art9.pdf


395 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio20_art10.pdf


396 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/pope/v28n1/a09v28n1


397 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio13art_5.pdf


398 

 

 

ftp://ftp.sp.gov.br/ftppesca/B_22_2_41-47.pdf


399 

 

 

http://200.17.60.4/icet/matematica/geraldo/article.pdf


400 

 

  

http://library.witpress.com/pages/PaperInfo.asp?PaperID=8765


401 

 

 

http://library.witpress.com/pages/PaperInfo.asp?PaperID=9074


402 

 

 

http://library.witpress.com/pages/PaperInfo.asp?PaperID=7005


403 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio9art_4.pdf


404 

 

  

http://library.witpress.com/pages/PaperInfo.asp?PaperID=4019


405 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/b10a_7.pdf


406 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio12art_2.pdf


407 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio13art_11.pdf


408 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio14_art10.pdf


409 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio14_art9.pdf


410 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio14_art12.pdf


411 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio15art10.pdf


412 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio15art9.pdf


413 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio16_art7.pdf


414 

 

 

http://www.portalabpg.org.br/PDPetro/3/trabalhos/IBP0186_05.pdf


415 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio17_art11.pdf


416 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio19_art5.pdf


417 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio20_art4.pdf


418 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio21_art5.pdf


419 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scirp.org%2Fjournal%2FPaperDownload.aspx%3FDOI%3D10.4236%2Feng.2011.37094&ei=L7HdUv3VMdPokAfZ6IHwAw&usg=AFQjCNE4Bd-JJjC7geijKsoFhOYeLTl1tQ&bvm=bv.59568121,d.eW0


420 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio21_art15.pdf


421 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio21_art6.pdf


422 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/eagri/v29n2/15.pdf


423 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio21_art4.pdf


424 

 

 

http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/download/184/168


425 

 

  

(3) Contexto da Educação Matemática 

(3.1) Formação de Professores: 

http://revistas.unipar.br/veterinaria/article/viewFile/45/26


426 

 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/2010/Matematica/artigo_jonei_bolema.pdf


427 

 

 

http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/download/77/69


428 

 

 

http://www.ime.unicamp.br/~biomat/bio9art_1.pdf


429 

 

 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/download/6898/4981


430 

 

 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/download/6897/4980


431 

 

 (3.2) Educação Básica: 

http://alexandria.ppgect.ufsc.br/files/2012/05/Tiago.pdf


432 

 

 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/issue/view/701


433 

 

 

http://cimm.ucr.ac.cr/ciaem/articulos/universitario/conocimiento/Mathematical%20Modelling%20in%20classroom:%20a%20socio-critical%20and%20discursive%20perspective*Cequeira%20Barbosa,%20Jonei*Jonei%20Cerqueira%20Barbosa%20(Brazil).pdf


434 

 

 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/download/6896/4979


435 

 

 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/issue/view/684


436 

 

 

http://sites.unifra.br/Portals/36/tecnologicas/2003/fumo.pdf


437 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Frevistas.pucsp.br%2Findex.php%2Femp%2Farticle%2Fdownload%2F4645%2F3714&ei=Kn7eUp-dPIWtkAfL4oCgCA&usg=AFQjCNHoNTPPsDq3iewsnQoyx_Q1EtsSyg&bvm=bv.59568121,d.eW0


438 

 

   

http://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID60/v3_n2_a2008.pdf


439 

 

 

http://www.if.ufrgs.br/ienci/artigos/Artigo_ID281/v17_n1_a2012.pdf


440 

 

  

http://www.reveduc.ufscar.br/index.php/reveduc/article/viewFile/394/199


441 

 

 

http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=gepem&page=article&op=download&path%5B%5D=44&path%5B%5D=89


442 

 

 

 (3.3) Ensino Superior: 

http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v15n1/v15n1a08.pdf


443 

 

 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/issue/view/698


444 

 

 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/issue/view/702


445 

 

 

http://tsg.icme11.org/document/get/449


446 

 

 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/download/6890/4973


447 

 

 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/download/4601/3707


448 

 

 

http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=gepem&page=article&op=download&path%5B%5D=284&path%5B%5D=572


449 

 

 

http://webp.usf.edu.br/itatiba/mestrado/educacao/uploadAddress/79-89%5B14024%5D.pdf


450 

 

 

http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/viewFile/229/215


451 

 

 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/download/6894/4977


452 

 

 

http://tsg.icme11.org/document/get/451


453 

 

 

http://revistapos.cruzeirodosul.edu.br/index.php/rencima/article/viewFile/2/2


454 

 

http://revistas.utfpr.edu.br/pg/index.php/rbect/article/download/826/700


455 

 

  

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/download/5104/4015


456 

 

 

http://www.ipv.pt/millenium/Millenium42/3.pdf


457 

 

 

http://sites.unifra.br/Portals/36/tecnologicas/2008/modelagem.pdf


458 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=251019502011


459 

 

 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/download/1876/1653


460 

 

(3.4) Contexto estritamente teórico: 

 

http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S0104-40362003000200005&script=sci_arttext


461 

 

 

http://www.fae.unicamp.br/revista/index.php/zetetike/article/download/2753/2454


462 

 

 

http://proxy.furb.br/ojs/index.php/modelagem/article/download/2014/1361


463 

 

 

http://alexandria.ppgect.ufsc.br/files/2012/03/jussara.pdf


464 

 

 

http://www.uefs.br/nupemm/veritati.pdf


465 

 

 

http://alexandria.ppgect.ufsc.br/files/2012/03/jonei.pdf


466 

 

 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/download/4603/3710


467 

 

 

http://proxy.furb.br/ojs/index.php/dynamis/article/download/651/573


468 

 

 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11858-010-0261-x


469 

 

 

http://revistas.pucsp.br/index.php/emp/article/download/3283/2182


470 

 

http://dionisioburak.com.br/documents/CNMEMDion%C3%ADsio.pdf


471 

 

  

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/download/6892/4975


472 

 

 

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/4170/3218


473 

 

http://alexandria.ppgect.ufsc.br/files/2012/03/ademir.pdf


474 

 

  

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/download/6889/4972


475 

 

http://alexandria.ppgect.ufsc.br/files/2012/03/tiago.pdf


476 

 

  

http://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/134484/1/S0100-15742011000300014.pdf


477 

 

 

http://www.somaticaeducar.com.br/arquivo/artigo/1-2008-11-07-13-20-13.pdf


478 

 

 

http://www.fisem.org/www/union/revistas/2010/23/Union_023_014.pdf


479 

 

 

http://www.fae.unicamp.br/revista/index.php/zetetike/article/viewFile/2657/3306


480 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Frevistas.utfpr.edu.br%2Fpb%2Findex.php%2FSysScy%2Farticle%2Fdownload%2F680%2F389&ei=eqjeUtCvJ9TJkAf37YCYBw&usg=AFQjCNGztbvWcZyJec0KEAPMAD1TptlYiw&bvm=bv.59568121,d.eW0


481 

 

 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11858-009-0231-3#page-1


482 

 

 

http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/acta/article/download/24/21


483 

 

 

http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/bolema/article/download/6891/4974


484 

 

Referências das publicações que não tratam do processo de modelagem  

1 Artigos que não tratam de Modelagem Matemática 

ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de; GONÇALVES; Mirian Buss. Uma Avaliação 

do Mérito de Escolas de nível de Médio Através da Técnica de Preferência Declarada. 

Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, n. 7, n. 23, p. 201-218, abr./jun. 1999.  

ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de; CYRINO, Márcia Cristina de Costa 

Trindade. Reflexões sobre a contribuição do trabalho com problemas reais para a 

formação inicial de professores de Matemática. Acta Scientiae, Canoas, v. 8, n.2, p.29-

38, jul/dez. 2006. 

BARBOSA, Jonei Cerqueira; BOAS, Jamille Vilas. Os Materiais Manipuláveis e a 

Produção Discursiva dos Alunos na Aula de Matemática. Acta Scientiae, Canoas, v. 13, 

n.2, p.39-53, jul./dez. 2011. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; GRECO, Gabriele H.. Sull’additività dell’integrale. 

Rendiconti del Seminario Matematico della Università di Padova, tome 72, p. 249-275, 

1984. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; GRECO, Gabriele H.. On Functionals Representable 

by Fuzzy Measures. JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND 

APPLlCATlONS 133, p. 44-56, 1988. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BIEMBENGUT, Maria Salett. A MATEMÁTICA 

DOS ORNAMENTOS E A CULTURA ARICA. Revista ensino de ciências, n. 21, p. 39-

45, set. 1988. 

BASSANEZI, R. C.; ROMÁN, H. R.; FLORES, A. F.; ROJAS, M. M.. Stability Of 

Fixed Points Set Of Fuzzy Contractions. Applied Mathematics Letters, GREAT 

BRITAIN, v. 11, n.4, p. 33-37, 1998. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; TONELLI, Pedro A.. Attractors 

and asymptotic stability for fuzzy dinamical systems. Fuzzy Sets and Systems, 

Amsterdan, v. 113, p. 473-483, 2000a. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; MIZUKOSHI, Marina T.. 

Estabilidade Local de Sistemas Dinâmicos Fuzzy. BIOMATEMÁTICA XIII, p. 91–95, 

2003. 



485 

 

BASSANEZI, Rodney Carlos; SILVA, João de Deus Mendes da. Pontos 

Estacionários: I. Sistemas Dinâmicos P-fuzzy Unidimensionais. BIOMATEMÁTICA 16, 

p. 65-88, 2006. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; DINIZ, Michael M.. Teorema de Poincaré-Bendixson 

no espaço métrico fuzzy Є(R2). Biomatemática 22, p. 93–104, 2012. 

BIEMBENGUT, Maria Salett. CREATIVITY OF CHILDREN IN DECORATIVE 

ARTS. Symmetry: Culture and Science, v. 12, nos. 1-2, p. 215-227, 2001b. 

BISOGNIN, Eleni. Hyperbolic-Parabolic Equations With Nonlinearity of Kirchoff-

Carrier Type. Revista Matemática de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid-

Espanha, v. 8, n.2, p. 401-430, 1995. 

BISOGNIN, Eleni; BISOGNIN, Vanilde; MENZALA, Gustavo Perla. On The 

Asymptotic Behavior in Time of the Solutions of a Coupled System of KdV Equations. 

Funkcialaj Ekvacioj, Tokio, v. 40, n. 3, p. 353-370, 1996. 

BISOGNIN, Eleni; BISOGNIN, Vanilde; MENZALA, Gustavo Perla; ZUAZUA, 

Enrique. On Exponential Stability for Von Karmann Equations in the Presence of 

Thermal Effects. Mathematical Methods in the Applied Sciences, B.G. Teubner 

Sttutgard, v. 21, n.1, p. 393-416, 1998. 

BISOGNIN, Eleni; BURIOL, Raquel Martinizzi. POLIEDROS CONVEXOS E O 

TOREMA DE EULLER. Disc. Scientia. Série: Ciência Exatas, Santa Maria – RS, v. 1, 

n. 1, p. 13-20, 2000. 

BISOGNIN, Eleni; BISOGNIN, Vanilde; MENZALA, Gustavo Perla. Uniform 

Stabilization and Space-Pariodic Solutions of a Nonlinear Dispersive System. Dynamics 

of Continuous, Discrete and Impulsive System, Canada, v. 7, p. 463-488, 2000. 

BISOGNIN, Eleni; BISOGNIN, Vanilde; CHARÃO, Ruy Coimbra. Exponential 

Decay For a System of Elastic Waves With a Nonlinear Localized Damping. Matemática 

Contemporânea, Brasil, v. 22, p. 33-53, 2002. 

BISOGNIN, Eleni; BISOGNIN, Vanilde; RIVERA, Jaime E. Muñoz. Exponential 

decay to partially thermoelastic materials. Bollettino dell’Unione Matematica Italiana, 

Serie 8, v. 5-B, n. 3, p. 605–629, 2002. 



486 

 

BISOGNIN, Eleni; BISOGNIN, Vanilde; CHARÃO, Ruy Coimbra; PAZOTO, 

Ademir F.. ASYMPTOTIC EXPANSION FOR A DISSIPATIVE BENJAMIN-BONA-

MAHONY EQUATION WITH PERIODIC COEFFICIENTS. PORTUGALIAE 

MATHEMATICA, v. 60, Fasc. 4, nova série, 2003. 

BISOGNIN, Eleni; BISOGNIN, Vanilde; CHARÃO, Ruy Coimbra. UNIFORM  

STABILIZATION FOR ELASTIC WAVES SYSTEM WITH HIGHLY NONLINEAR 

LOCALIZED DISSIPATION. PORTUGALIAE MATHEMATICA, v. 60, Fasc. 1,  nova 

série, 2003. 

BISOGNIN, Eleni; CURY, Helena Noronha; FIOREZE, Leandra Anversa. Análise 

de erros e proporcionalidade: uma experiência com alunos de graduação e pós-graduação. 

VYDIA, Santa Maria – RS, v. 25, n. 2, p. 31-40, jul./dez. 2005. 

BISOGNIN, Eleni; BISOGNIN, Vanilde; BUSS, Andréia de Mello; ISAIA, Silvia 

Maria de Aguiar. Análise Documental Preliminar de um Curso de Licenciatura em 

Matemática: Entrelaçando Fios. VYDIA, Santa Maria – RS, v. 26, n. 1, p. 65-72, jan./jun. 

2006. 

BISOGNIN, Eleni; BISOGNIN, Vanilde; FAGAN, Solange Binotto;; SILVEIRA, 

Angélica Menegassi da; TREVISAN, Maria do Carmo Barbosa. 

DESENVOLVIMENTO DE UM OBJETO DE APRENDIZAGEM SOBRE A 

POLUIÇÃO GLOBAL. Novas Tecnologias na Educação, v. 4, n. 2, dezembro, 2006. 

BISOGNIN, Eleni; FERREIRA, Ronize Lampert. O ESTUDO DE LOGARITMO 

POR MEIO DE UMA SEQÜÊNCIA DE ENSINO: A ENGENHARIA DIDÁTICA 

COMO APOIO METODOLÓGICO. Experiências em Ensino de Ciências, v. 2, p. 64-78, 

2007. 

BISOGNIN, Eleni; BISOGNIN, Vanilde; VILLAGRÁN, Octavio Paulo Vera. 

STABILIZATION OF SOLUTIONS TO HIGHER-ORDER NONLINEAR 

SCHRÖDINGER EQUATION WITH LOCALIZED DAMPING. Electronic Journal of 

Differential Equations, n. 06, p. 1–18, 2007. 

BISOGNIN, Eleni; CURY, Helena Noronha. Análise de Soluções de um Problema 

Representado por um Sistema de Equações. Bolema, Rio Claro – SP, ano 22, n. 33, p. 1-

22, 2009. 



487 

 

BISOGNIN, Eleni; BISOGNIN, Vanilde; TREVISAN, Maria do Carmo Barbosa. 

ATIVIDADES INVESTIGATIVAS COM RECURSOS COMPUTACIONAIS NO 

ESTUDO DE SUCESSÕES NUMÉRICAS. Novas Tecnologias na Educação, v. 7, n. 1, 

julho 2009. 

BISOGNIN, Eleni; ROSSI, Gicele da Rocha. EXPLORANDO A GEOMETRIA DOS 

PISOS E DOS FRISOS POR MEIO DO SOFTWARE GEOGEBRA. Novas Tecnologias 

na Educação, v. 7, n. 3, dezembro, 2009. 

BISOGNIN, Eleni; BISOGNIN, Vanilde; TREVISAN, Maria do Carmo Barbosa. 

Integrando Álgebra, Arte e Geometria com o Software Graphequation. Novas 

Tecnologias na Educação, v. 8, n. 3, dezembro 2010. 

BISOGNIN, Eleni; BISOGNIN, Vanilde. Análise do desempenho dos alunos em 

formação continuada sobre a interpretação gráfica das derivadas de uma função. 

Educação Matemática e Pesquisa, São Paulo, v. 13, n. 3, p. 509-526, 2011.  

BISOGNIN, Eleni; BORDIN, Laura Moreira. JOGOS PEDAGÓGICOS COMO  

ELEMENTOS FACILITADORES PARA COMPREENSÃO DAS OPERAÇÕES  

COM NÚMEROS INTEIROS. Educação Matemática em Revista – RS, ano 13, n. 13,  

v. 1, p. 47 a 55, 2012. 

BISOGNIN, Vanilde; MENZALA, Gustavo Perla. Asymptotic Behaviour in Time of 

KdV Type Equations with Time Dependent Coefficients. Appl. Math. Lett., v. 7, n. 6, p. 

85-89, 1994. 

BISOGNIN, Vanilde; BURIOL, Tiago Martinuzzi. COMPORTAMENTO  

ASSINTÓTICO DAS SOLUÇÕES DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS  

NÃO LINEARES. Disc. Scientia. Série: Ciências Exatas, Santa Maria, v.1, n. 1, p. 37- 

47, 2000.  

BISOGNIN, Vanilde; WEBER, Sônia Suzana Farias. FUNÇÕES 

TRIGONOMÉTRICAS E SUA RELAÇÃO COM AS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS 

ORDINÁRIAS.  Disc. Scientia. Série: Ciências Exatas, Santa Maria, v.1, n. 1, p. 29-35, 

2000. 



488 

 

BISOGNIN, Vanilde; VILLAGRÁN, Octavio Paulo Vera. On the Unique 

Continuation Property for the Higher Order Nonlinear Schrödinger Equation With 

Constant Coefficients. Turk J Math 31, p. 265–302, 2007. 

BISOGNIN, Vanilde; FALKEMBACH, Gilse A. Morgental; TREVISAN, Maria do 

Carmo Barbosa. UMA APLICAÇÂO MULTIMIDIA PARA O ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE SISTEMAS DE NUMERAÇÃO. Novas Tecnologias na 

Educação, v. 6, n. 1, julho 2008. 

BISOGNIN, Vanilde; LEÃO, Alex Sandro Gomes. CONSTRUÇÃO DO CONCEITO 

DE FUNÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL POR MEIO DA METODOLOGIA DE 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM REVISTA – RS, 

ano 10, n. 10, v.1, p. 27-35, 2009. 

BISOGNIN, Vanilde; FONTE, Ana Paula G. da. ENSINO E APRENDIZAGEM DE 

CONCEITOS DE ANÁLISE COMBINATÓRIA POR MEIO DA METODOLOGIA DE 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM REVISTA – RS, 

ano 11, n. 11, v. 1 e v. 2, p. 73-82, 2010. 

BORBA, Marcelo de Carvalho; VIANNA, Claudia Coelho de Segados. O 

PROBLEMA DAS SETE PONTES: UMA EXPERIÊNCIA NO 1º GRAU. Bolema, Rio 

Claro – SP, ano 1, n.2, primavera 1985. 

BORBA, Marcelo de Carvalho. Etnomatemática: o homem também conhece o mundo 

de um ponto de vista matemático. Bolema, Rio Claro – SP, v. 3, n. 5, 1988.  

BORBA, Marcelo de Carvalho. Computadores, Representações Múltiplas e a 

Construção de Idéias Matemáticas. Bolema, Rio Claro – SP, v. 9, n. ESPECIAL 3, 1994. 

BORBA, Marcelo de Carvalho; et. al.. Debate do painel de Marcelo C. Borba e Márcio 

D’Olne Campos. Bolema, Rio Claro – SP, v. 9, n. ESPECIAL 3, 1994. 

BORBA, Marcelo de Carvalho; PENTEADO, Miriam Godoy. PESQUISAS EM 

INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. Educação em Revista, Belo 

Horizonte, n. 36, dez. 2002. 

BORBA, Marcelo de Carvalho; BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. Relatório da 

III Conferência Interna do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática 

UNESP - Rio CLARO. Bolema, Rio Claro – SP, v. 16, n. 19, maio 2003. 



489 

 

BORBA, Marcelo de Carvalho; SKOVSMOZE, Ole. RESEARCH 

METHODOLOGY AND CRITICAL MATHEMATICS EDUCATION. Researching the 

socio-political dimensions of mathematics education: Issues of power in theory and 

methodology, p. 207—226, 2004. 

BORBA, Marcelo de Carvalho; SANTOS, Silvana Cláudia. EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA: PROPOSTAS E DESAFIOS. EccoS revista científica, ano/v. 7, n. 2, p. 

291-312, jul./dez. 2005. 

BORBA, Marcelo de Carvalho; SANTOS, Silvana Cláudia. Internet e softwares de 

Geometria Dinâmica como atores na produção Matemática on-line. ZETETIKÉ – 

Cempem – FE – Unicamp, v. 16, n. 29, jan./jun. 2008. 

BORBA, Marcelo de Carvalho; GADANIDIS, George. OUR LIVES AS 

PERFORMANCE MATHEMATICIANS. For the Learning of Mathematics 28, 1, mar. 

2008. 

BORBA, Marcelo de Carvalho. Potential scenarios for Internet use in the mathematics 

classroom. ZDM Mathematics Education 41, p. 453–465, 2009. 

BORBA, Marcelo de Carvalho; FIGUEIREDO, Orlando de Andrade; 

MALTEMPI, Marcus Vinícius; ROSSI, Luis Henrique de. Notação matemática para 

ambientes de aprendizado eletrônico online utilizando ferramentas de código aberto. 

Novas Tecnologias na Educação, v. 7, n. 3, dezembro 2009. 

BORBA, Marcelo de Carvalho; BUSSI, Maria G. Bartolini. The role of resources and 

technology in mathematics education. ZDM Mathematics Education 42, p. 1–4, 2010. 

BORBA, Marcelo de Carvalho; VILLARREAL, Mónica E.. Collectives of humans-

with-media in mathematics education: notebooks, blackboards, calculators, computers 

and … notebooks throughout 100 years of ICMI. ZDM Mathematics Education 42, p. 

49–62, 2010. 

BORBA, Marcelo de Carvalho; JAVARONI, Sueli Liberatti; SANTOS, Silvana 

Cláudia. Tecnologias digitais na produção e análise de dados qualitativos. Educ. Matem. 

Pesq., São Paulo, v.13, n.1, pp.197-218, 2011. 

BORBA, Marcelo de Carvalho; FERREIRA, José Walber de Souza. A pesquisa 

coletiva em movimento. REMATEC, ano 6, n.8, jan. 2011. 



490 

 

BORBA, Marcelo de Carvalho. O ENSINO DA MATEMÁTICA E AS MÍDIAS 

DIGITAIS. Pátio, ano 15, n. 57, fev./abr. 2011. 

BORBA, Marcelo de Carvalho; JAVARONI, Sueli Liberatti; MALTEMPI, Marcus 

Vinicius. Calculadoras, Computadores e Internet em Educação Matemática: dezoito anos 

de pesquisa. Bolema, Rio Claro (SP), v. 25, n. 41, p. 43-72, dez. 2011. 

BORBA, Marcelo de Carvalho. Humans-with-media and continuing education for 

mathematics teachers in online environments. ZDM Mathematics Education, jun. 2012. 

BORBA, Marcelo de Carvalho; FERREIRA, Emília Barra; FISCHER, Maria 

Cecília Bueno; JORDANE, Alex; MOREIRA, Plinio Cavalcanti; NÓBRIGA, Jorge 

Cássio Costa; SILVEIRA, Everaldo. Quem quer ser professor de matemática? Zetetiké 

– FE/Unicamp, v. 20, n. 37, jan/jun 2012.  

BORBA, Marcelo de Carvalho; AMARAL, Rúbia Barcelos; SANT’ANA, Claudinei 

de Camargo. O USO DE SOFTWARES NA PRÁTICA PROFISSIONAL DO 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA. Ciência & Educação, v. 18, n. 3, p. 527-542, 2012. 

BRANDT, Célia Finck. O que se valoriza na matemática escolar: refletindo sobre as 

mudanças necessárias. Olhar de professor, Ponta Grossa, v. 1, p. 75-90, out. 1998. 

BRANDT, Célia Finck; CAMARGO, Joseli Almeida. Contar, falar e escrever 

números, manipular algoritmos: significa compreensão do Sistema de Numeração 

Decimal? Olhar de professor, Ponta Grossa, v. 2, p. 161-179, nov. 1999. 

BRANDT, Célia Finck; VIZOLLI, Idemar. A GÊNESE DA COMPOSIÇÃO 

ADITIVA E DAS RELAÇÕES ARITMÉTICAS DE PARTE E TODO. Contrapontos, 

Itajaí, ano 2, n. 6, p. 423-437, set./dez. 2002. 

BRANDT, Célia Finck; MORETTI, Méricles Thadeu. O papel dos registros de 

representação na compreensão do sistema de numeração decimal. Educação Matemática 

e Pesquisa, São Paulo, v. 7, n. 2, p. 201-227, 2005. 

BRANDT, Célia Finck; HEERDT, Bettina. WEBQUEST UM INSTRUMENTO 

PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL. Travessias, v. 1, n. 1, 2007. 

BRANDT, Célia Finck; LAROCCA, Priscila. Mudanças nos projetos de pesquisa de 

mestrandos: uma contribuição para a formação de pesquisadores. RBPG, Brasília, v. 6, n. 

11, p. 144 – 171, dezembro de 2009. 



491 

 

BRANDT, Célia Finck; TOZETTO, Annaly Schewtschik. REFLEXÕES SOBRE 

LETRAMENTO CRÍTICO PARA A DOCÊNCIA EM MATEMÁTICA EM CURSOS 

DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. Práxis Educativa, Ponta Grossa, v.4, n.1, p.73-

83, jan./jun. 2009. 

BRANDT, Célia Finck; ROSSO, Ademir José. Abstração Reflexionante na Construção 

do Sistema de Numeração Decimal. Educação Matemática e Pesquisa, São Paulo, v. 12, 

n. 2, p. 310-334, 2010. 

BRANDT, Célia Finck; CAMPOS, Sandro Xavier de; CERRI, Luis Fernando; 

FREIRE, Leila Inês Follman; ROSSO, Ademir José; TOZETTO, Annaly 

Schewtschik. Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores e 

algumas novas ficções na leitura da escola. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, 

v. 18, n. 69, p. 821-842, out./dez. 2010. 

BRANDT, Célia Finck; CAMPOS, Sandro Xavier de; CERRI, Luis Fernando; 

FREIRE, Leila Inês Follman; LAROCCA, Priscila; ROSSO, Ademir José; 

TOZETTO, Annaly Schewtschik. LETRAMENTO DOCENTE: LEITURA E 

ESCRITA DO MUNDO E DA ESCOLA. INTERACÇÕES, n. 17, p. 114-134, 2011.  

BURAK, Dionísio; KLÜBER, Tiago Emanuel. A FENOMENOLOGIA E SUAS 

CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. Práxis Educativa, Ponta 

Grossa, v. 3, n. 1, p. 95-99, 2008b. 

BURAK, Dionísio; KLÜBER, Tiago Emanuel. EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: 

contribuições para a compreensão da sua natureza. Acta Scientiae, Canoas, v. 10, n. 2, p. 

93-106, jul./dez. 2008e. 

BURAK, Dionísio; BERTI, Nívia Martins; ROSSO, Ademir José. Compreensão do 

erro em matemática e significado a ele atribuído pelos alunos da 5ª série. RBEP, Brasília, 

v. 89, n. 223, p. 553-575, set./dez. 2008. 

CALDEIRA, Ademir Donizeti; ANASTÁCIO, Maria Q. A.; CORREA, Roseli de 

A.; FERREIRA, Eduardo Sebastiani; MENDES, Jackeline R.; PRADO, Ema L. 

Beraldo; SILVA, Mauro D. da. O uso da História da Matemática na formalização de 

conceitos. Bolema, Rio Claro – SP, v. 7, n. ESPECIAL 2, 1992. 

CALDEIRA, Ademir Donizeti. Uma Pesquisa Etnográfica para o Ensino de Geometria 

no Primeiro Grau. Bolema, Rio Claro – SP, v. 7, n. 8, 1992. 



492 

 

CALDEIRA, Ademir Donizeti; DAMAZIO, Ademir; ROSA, Josélia Euzébio da. O 

conceito de número na proposta curricular de matemática do Estado de Santa Catarina: 

uma análise a luz da abordagem histórico-cultural. REVEMAT - Revista Eletrônica de 

Educação Matemática, UFSC, v. 3.1, p. 5-15, 2008.   

CALDEIRA, Ademir Donizeti; TRÓPIA, Guilherme. Imaginário dos alunos sobre a 

atividade científica: reflexões a partir do Ensino por Investigação em aulas de Biologia. 

R. B. E. C. T., v. 2, n. 2, mai./ago. 2009. 

CALDEIRA, Ademir Donizeti; BERNARDI, Lucí T. M. dos Santos. Educação 

Escolar Indígena, matemática e cultura: a abordagem etnomatemática. Revista 

Latinoamericana de Etnomatemática, v. 4, n. 1, p. 21-39, fev./jul. 2011. 

CALDEIRA, Ademir Donizeti; COAN, Lisani Geni Wachholz. PROEJA NO 

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IF-SC): RELATOS QUE FAZEM 

PARTE DE UMA HISTÓRIA CENTENÁRIA. Revista Electrónica de Investigación y 

Docencia (REID), v. 6, 165-181, jul. 2011. 

CALDEIRA, Ademir Donizeti; TRÓPIA, Guilherme. Vínculos entre a relação com o 

saber de Bernard Charlot e categorias bachelardianas. Educação, Porto Alegre, v. 34, n. 

3, p. 369-375, set./dez. 2011. 

CALDEIRA, Ademir Donizeti; BERNARDI, Lucí T. M. dos Santos. Educação 

Matemática na Escola Indígena sob uma Abordagem Crítica. Bolema, Rio Claro (SP), v. 

26, n. 42B, p. 409-431, abr. 2012. 

CIFUENTES, José Carlos. O “salto arquimediano”: um processo de ruptura 

epistemológica no pensamento matemático. Scientiæ studia, São Paulo, v. 9, n. 3, p. 645-

667, 2011. 

CIFUENTES, José Carlos. O Princípio Finitista Arquimediano e os Fundamentos da 

Aritmética: uma introdução à teoria dos aritmos. CLE e-Prints (Online), v. 12(1), p. 1-16, 

2012. 

DALTO, Jader Otavio; BURIASCO, Regina Luzia Corio de. Problema proposto ou 

problema resolvido: qual a diferença? Educação e Pesquisa, São Paulo, v.35, n.3, p. 449-

461, set./dez. 2009. 



493 

 

DIAS VERONEZ, Michele Regiane; BALDINI; Loreni Aparecida Ferreira; 

MARTINS, Viviani Joly Alves. UMA ESTRATÉGIA DE ENSINO: 

APRENDIZAGEM COLABORATIVA APOIADA POR COMPUTADOR. VALE Arte, 

Ciência, Cultura, Assis – SP, n. 3, p. 127-134, dez. 2003. 

FERREIRA, Denise Helena Lombardo; BRUMATTI, Raquel N. M.. Dificuldades em 

matemática em um curso de engenharia elétrica. Horizontes, v. 27, n. 1, p. 51-60, jan./jun. 

2009. 

FERREIRA, Denise Helena Lombardo; PENEREIRO, Júlio César. Aplicações no 

ensino e aprendizagem do cálculo diferencial e integral através de experimentos 

envolvendo temperaturas. Acta Scientiae, Canoas, v. 12, n.1, p.67-82, jan./jun. 2010a. 

FERREIRA, Denise Helena Lombardo; PENEREIRO, Júlio César. MATEMÁTICA 

NA ARTE FILATÉLICA: UM OLHAR HISTÓRICO DA MATEMÁTICA POR MEIO 

DE IMAGENS EM SELOS POSTAIS. REnCiMa, v. 1, n. 2, p. 126-144, jul./dez. 2010b. 

FERREIRA, Denise Helena Lombardo; PENEREIRO, Júlio César. Estatística 

apoiada pela tecnologia: uma proposta para identificar tendências climáticas. Acta 

Scientiae, Canoas, v. 13, n.1, p.87-105, jan./jun. 2011b. 

FERREIRA, Denise Helena Lombardo; MESCHIATTI, Monica Cristina; 

PENEIREIRO, Júlio César; SILVA, Lívia de Lima e. Estudo comparativo entre um 

aquecedor solar de baixo custo e um comercial: as eficiências térmicas experimentais sob 

a influência dos ventos. REVISTA DE CIÊNCIA & Tecnologia, v. 11, n. 3, p. 7-28, dez. 

2011. 

FERREIRA, Denise Helena Lombardo; FONTOLAN, Mariana Rozendo;  

MESCHIATTI, Monica Cristina; PENEIREIRO, Júlio César. 

CARACTERIZAÇÃO ESTATÍSTICA DE TENDÊNCIAS EM SÉRIES ANUAIS DE 

DADOS HIDRO-CLIMÁTICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO. Rev. Geogr. 

Acadêmica, v. 6, n. 1, p. 52-64, 2012. 

FERREIRA, Denise Helena Lombardo; FONTOLAN, Mariana Rozendo; 

PENEIREIRO, Júlio César. COMPORTAMENTO CLIMÁTICO AO LONGO DO 

RIO TIETÊ: APLICAÇÕES ENVOLVENDO TESTES ESTATÍSTICOS. REVISTA 

GEONORTE, Edição Especial 2, v. 1, n. 5, p. 466 – 475, 2012. 



494 

 

FIOREZE, L. A.; LUKASZCZYK, J.P.. Equação de Burgers em um Domínio 

Arbitrário. Tendências em Matemática Aplicada e Computacional, v. 3, n. 1, p. 101-110, 

2002. 

FIOREZE, Leandra Anversa; BOESSIO, Graciele Fernanda. O USO DA CABRI-

GÉOMÈTRE II NO ENSINO DA GEOMETRIA. Disc. Scientia. Série: Ciências Naturais 

e Tecnológicas, Santa Maria, v. 4, n. 1, p. 95-113, 2003. 

FIOREZE, Leandra Anversa; ANTONIAZZI, Rodrigo; CANAL, Ana Paula; 

FALKEMBACH, Gilse A. Morgental; GAZZONI, Alcibiades; PINCOLINI, Leila 

Brondani. PROPORCIONALIDADE E SEMELHANÇA: APRENDIZAGEM VIA 

OBJETOS DE APRENDIZAGEM. Novas Tecnologias na Educação, v. 4, n. 2, dez. 2006. 

FIOREZE, Leandra Anversa; MARTINS, Luciano Valente. O USO DO 

SOFTWARE RÉGUA E COMPASSO NA CONSTRUÇÃO DE MOSAICOS. Disc. 

Scientia. Série: Ciências Naturais e Tecnológicas, Santa Maria, v. 9, n. 1, p. 143-162, 

2008.  

FIOREZE, Leandra Anversa; BARONE, Dante; BASSO, Marcus. ATIVIDADES 

DIGITAIS, A TEORIA DOS CAMPOS CONCEITUAIS E O DESENVOLVIMENTO 

DOS CONCEITOS DE PROPORCIONALIDADE. Novas Tecnologias na Educação, v. 

6, n. 2, dez. 2008. 

FIOREZE, Leandra Anversa; ASSUMPÇÃO, Paula Gabrieli Santos de; 

GAZZONI, Alcibíades; LENCINA, Carla Carvalho; MATHIAS, Carmen Vieira; 

NORO, Ana Paula; PINCOLINI, Leila Brondani. Objeto de aprendizagem: A 

matemática das plantas de casas e mapas. Novas Tecnologias na Educação, v. 6, n. 1, jul. 

2008. 

FIOREZE, Leandra Anversa; HERMES, Simoni Timm. UMA RACIONALIDADE 

DIDÁTICA NA FORMAÇÃO DOCENTE: TECNOLOGIAS E APRENDIZAGENS. 

Revista Contrapontos - Eletrônica, v. 12, n. 1, p. 104-112, jan./abr. 2012. 

FRIEDMANN, Clicia Valladares Peixoto; LOZANO, Abel Garcia; PINTO, Valessa 

Leal Lessa De Sá. ENSINO DE MÉTODOS E CONCEITOS MATEMÁTICOS: 

ALGUMAS REFLEXÕES. VIDYA, Santa Maria, v. 30, n. 1, p. 79-88, jan./jun. 2010. 



495 

 

FRIEDMANN, Clicia Valladares Peixoto; LOZANO, Abel Garcia; MARKENZON, 

Lilian; WAGA, Christina F. E. M.. BLOCK-CACTUS GRAPHS ARE TYPE 1. 

Cadernos do IME, Série Matemática, v. 23, p. 3-8, 2011. 

FRIEDMANN, Clicia Valladares Peixoto. CONGRUÊNCIA MÓDULO M E 

ARITMÉTICA MODULAR: UMA INTRODUÇÂO E APLICAÇÕES. Almanaque 

Unigranrio de Pesquisa, v. 1, p. 30-33, 2011. 

FRIEDMANN, Clicia Valladares Peixoto; LOZANO, Abel Garcia; SIQUEIRA, 

Angelo dos Santos. Relação entre coloração de vértices com folga e coloração total 

equilibrada. Almanaque Unigranrio de Pesquisa, v. 1, p. 103-106, 2011. 

KATO, Lilian Akemi; NOGUEIRA, Clélia Maria Ignatius; RORATTO, Cauê. 

ENSINO DE MATEMÁTICA, HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E APRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA: UMA COMBINAÇÃO POSSÍVEL. Investigações em Ensino de 

Ciências, v. 16, n. 1, p. 117-142, 2011. 

KATO, Lilian Akemi; BARROS, Michele Carvalho de; MOGNON, Angela. 

Aprendizagem significativa de conceitos Matemáticos: um estudo sobre o uso do 

GeoGebra com um organizador prévio. Revista do Instituto GeoGebra Internacional de 

São Paulo, v. 1, p. 294-307, 2012. 

KLÜBER, Tiago Emanuel; SILVA, Vantielen da Silva. Formação e docência no 

ensino superior: uma meta-análise de artigos publicados em revistas brasileiras de 

educação. Acta Scientiarum, Education,  Maringá, v. 34, n. 1, p. 87-97, Jan.-June, 2012a. 

LEVY, Lênio Fernandes; ESPÍRITO SANTO, Adílson Oliveira do . O ENSINO E A 

APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICAS, A TRANSVERSALIDADE, A 

INTERDISCIPLINARIDADE E A CONTEXTUALIZAÇÃO. AMAZÔNIA - Revista de 

Educação em Ciências e Matemática, v. 1, n. 2, jan./jun. 2005. 

LEVY, Lênio Fernandes; ESPÍRITO SANTO, Adílson Oliveira do. A Psicologia 

Vygostkyana e uma alternativa transdisciplinar. Acta Scientiae, Canoas, v. 8, n. 1, p. 5-

24, 2006b. 

LEVY, Lênio Fernandes. ATRANSDISCIPLINARIDADE E A EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS. AMAZÔNIA - Revista de Educação em Ciências e Matemática, 

v. 3, n. 6, jan./jun. 2007. 



496 

 

LEVY, Lênio Fernandes; ESPÍRITO SANTO, Adílson Oliveira do. A tríade 

distinção–união–incerteza: os pensamentos de Edgar Morin e de Ilya Prigogine como 

contribuição à área de ensino de ciências. Acta Scientiae, Canoas, v. 9, n. 2, p. 3-26, 

jul./dez. 2007. 

LEVY, Lênio Fernandes; MANFREDO, Elizabeth Cardoso Gerhardt; 

GONÇALVES, Tadeu Oliver. Concepções sobre Identidade do Professor de 

Matemática: Portugal e Países Francófonos. REVISTA IBEROAMERICANA DE 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA, n. 31, p. 65-74, set. 2012. 

LOZANO, Abel Rodolfo Garcia; SIQUEIRA, Angelo Santos. Coloração total em 

grafos K-caminho. Rev. Tecnol., Fortaleza, v. 32, n. 1, p. 23-30, jun. 2011. 

LOZANO, Abel Rodolfo Garcia; MATTOS, Sergio Ricardo Pereira de; PUGGIAN, 

Cleonice. Formação de professores na baixada fluminense explorando o potencial da 

aritmética modular. Almanaque Unigranrio de Pesquisa, v. 1, p. 50-52, 2011. 

MALHEIROS, Ana Paula dos Santos; BORBA, Marcelo de Carvalho; 

MALTEMPI, Marcus Vinicius. Internet Avançada e Educação Matemática: novos 

desafios para o ensino e aprendizagem on-line. Novas Tecnologias na Educação, v. 3, n. 

1, maio 2005. 

MALHEIROS, Ana Paula dos Santos; SANTOS, Silvana Claudia dos; SOUTO, 

Daise Lago Pereira. Dinâmica e pesquisa do GPIMEM: olhar de algum de seus 

membros. REMATEC, ano 6, n. 8, jan. 2011. 

MEYER, João Frederico da Costa Azevedo; SOUZA JR, Arlindo José de. A 

produção coletiva de saberes e o processo de avaliação na universidade: a presença do 

computador no trabalho pedagógico. Revista da Rede de Avaliação Institucional da 

Educação Superior, v. 6, n.2, p. 51-67, 2001. 

MEYER, J. F. C. A.; AMANTE, A. M. S.; MINCATO, R. L.; SCHRANK, A.. 

RAZÕES ISOTÓPICAS Pb/Pb OBTIDAS POR LA-ICP-MC-MS: AVALIAÇÃO E 

TRATAMENTO DE RESULTADOS, DETERMINAÇÃO DE IDADES E 

COMPARAÇÃO COM OUTRAS TÉCNICAS ANALÍTICAS. Geochim., v. 18, n. 1, p. 

001-011, 2004. 



497 

 

RIBEIRO, Flávia Dias; et. al. APRENDENDO A SER PROFESSOR DE 

MATEMÁTICA PELA VIA DA PESQUISA, DA REFLEXÃO E DA ELABORAÇÃO 

PRÓPRIA. Cadernos da Escola de Educação e Humanidades, Curitiba, v. 2, p. 1-18, 2007. 

RIBEIRO, Flávia Dias; ARAÚJO, Elaine Sampaio; MORETTI, Vanessa Dias; 

MOURA, Manoel Oriosvaldo de; PANOSSIAN, Maria Lúcia. ATIVIDADE 

ORIENTADORA DE ENSINO: unidade entre ensino e aprendizagem. Rev. Diálogo 

Educ., Curitiba, v. 10, n. 29, p. 205-229, jan./abr. 2010. 

SANT’ANA, Marilaine de Fraga; GATELLI, Alexandre; MACIEL, Ana Lúcia. 

Recursos Gráficos do Software MuPAD no Estudo de Funções. ACTA SCIENTIAE, 

Canoas, v. 4, n. 1, p. 75-79, jan./jun. 2002. 

VERTUAN, Rodolfo Eduardo; BARICCATTI, Karen Hyelmager. Os diferentes 

sentidos das representações dos objetos matemáticos e as atividades de tratamento e 

conversão entre registros. Revemat: Revista Eletrônica de Educação Matemática, 

Florianópolis, v. 07, n. 1, p. 32-47, 2012. 

WODEWOTZKI, Maria Lucia Lorenzetti; CREPALDI, Celi V.. Caracterização do 

Desempenho em Matemática através da Aplicação de um Programa Multinomial: Análise 

de Proporções (MANAP). Ciência e Cultura (SBPC), v. 10, p. 75-82, 1984. 

WODEWOTZKI, Maria Lucia Lorenzetti; BRUMATTI, Raquel N. Moreira. Uma 

Perspectiva das Concepções de Calouros Universitários Sobre o Valor Absoluto de 

Números Reais. Bolema, Rio Claro – SP, v. 17, n. 22, set. 2004. 

 

2 Artigos que tratam de Modelagem Matemática no contexto da Matemática 

Aplicada  

BASSANEZI, Rodney Carlos; LEITE, Maria Beatriz Ferreira; GODOY, Wesley 

Augusto Conde; ZUBEN, Claudio José Von; REIS, Sergio Furtado dos. Diffusion 

Model Applied To Postfeeding Larval Dispersal In Blowflies (Diptera: Calliphoridae). 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 92, n.2, p. 281-286, 1997. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; LEITE, Maria Beatriz 

Ferreira. Epidemiologia e Teoria Fuzzy. Biomatemática IX, p. 40-47, 1999. 



498 

 

BASSANEZI, R. C.; YANG, H. M.; ZOTIN, R.. Modelos Interespecíficos Para 

Controle Químico De Áreas Foliares Lesionadas Por Fungos. Tema: Tendências em 

Matemática Aplicada e Computacional, São Carlos – SP, v. 1, n. 1, p. 253-266, 2000. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; TONELLI, Pedro A.. Fuzzy 

modelling in population dynamics. Ecological Modelling 128, p. 27–33, 2000b. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; GOMIDE, Fernando; 

JAFELICE, Rosana S. M.. Fuzzy rules in asymptomatic HIV virus infected individuals 

model. BIOMATEMÁTICA 12, p. 39-50, 2002. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; LEITE, Maria Beatriz 

Ferreira; OLIVEIRA, Renata Zotin Gomes de. Modelos epidemiológicos com 

inclusão diferencial fuzzy. BIOMATEMÁTICA 12, p. 51-61, 2002. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; CALCHO-CANO, Yurilev; MIZUKOSHI, Marina 

T.; ROJAS-MEDAR, Marko A.. Dinâmica de população via inclusões diferenciais 

fuzzy. BIOMATEMÁTICA 12, p. 91-104, 2002.  

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; LEITE, Maria Beatriz 

Ferreira. The SI Epidemiological Models with a Fuzzy nansmission Parameter. 

Computers and Mathematics with Applications 45, p. 1619-1628, 2003. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; JAFELICE, Rosana S. M.. 

Controle Fuzzy Aplicado à Biomatemática. BIOMATEMÁTICA XIII, p. 85–89, 2003. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; PEIXOTO, Magda S.. Um 

Modelo de Autômatos Celulares para o Espalhamento Geográfico da Morte Súbita dos 

Citros com Parâmetro Fuzzy. BIOMATEMÁTICA XIII, p. 67-74, 2003. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; CASTANHO, Maria José de Paula; MAGNANO, 

Karine Faverzani. Abordagem Fuzzy na Dinâmica de Populações de Dípteros 

Califorídeos. BIOMATEMÁTICA XIII, p. 55–66, 2003. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; GOMIDE, Fernando; 

JAFELICE, Rosana S. M.. Influência da AIDS na Expectativa de Vida de uma 

População. BIOMATEMÁTICA XIII, p. 75–84, 2003. 



499 

 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; PEIXOTO, Magda S.. Um 

Modelo Fuzzy Presa-Predador em Citros: pulgões e joaninhas. BIOMATEMÁTICA 14, 

p. 29-38, 2004. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; GOMIDE, Fernando; 

JAFELICE, Rosana S. M.. Modelo de Evolução da População HIV Sintomática com 

Tratamento. BIOMATEMÁTICA 14, p. 39-54, 2004a. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; GOMIDE, Fernando; 

JAFELICE, Rosana S. M.. Fuzzy Modeling in Symptomatic HIV Virus Infected 

Population. Bulletin of Mathematical Biology 66, p. 1597–1620, 2004b. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; SILVA, João de Deus Mendes da. Um software para 

modelagem matemática de fenômenos biológicos. BIOMATEMÁTICA 14, p. 55-58, 

2004. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; MAGNANO, Karine 

Faverzani. Equação Logística Discreta: Novas Soluções Estacionárias na Abordagem 

Fuzzy. BIOMATEMÁTICA 14, p. 59-80, 2004. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; CAETANO, Marco A. L.; OLIVEIRA, Renata Zotin 

Gomes de. Otimização de estratégias para controle de fungos. BIOMATEMÁTICA 14, 

p. 119-130, 2004. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; PEIXOTO, Magda S.. Um 

Modelo Presa-Predador e a Morte Súbita. BIOMATEMÁTICA, v. 15, p. 53-66, 2005a. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; PEIXOTO, Magda S.. Controle 

Fuzzi Biocida na Morte Súbita dos Citros. BIOMATEMÁTICA, v. 15, p. 67-76, 2005b. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; POMPEU JR, Geraldo. Um estudo de modelagens 

alternativas: Podridão da Maçã. BIOMATEMÁTICA, v. 15, p. 97-118, 2005. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; CASTANHO, Maria José de Paula; MAGNANO, 

Karine Faverzani; GODOY, Wesley Augusto Conde. Fuzzy subset approach in 

coupled population dynamics of blowflies. Biol Res 39, p. 341-352, 2006. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; CECCONELLO, Moiseis S.. Mudança na natureza da 

interação entre duas espécies. BIOMATEMÁTICA 16, p. 107-116, 2006. 



500 

 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; LEITE, Maria Beatriz 

Ferreira; OLIVEIRA, Renata Zotin Gomes de. Sobre incertezas em modelos 

epidemiológicos do tipo SIS. Biomatemática 17, p. 47-54, 2007. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; JAFELICE, Rosana S. M.. Curvas Padrões de 

Tratamento do HIV. Biomatemática 17, p. 55-64, 2007. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BRANDÃO, Adílson J. V.; OLIVEIRA, Lucas. 

Modelo de von Bertalanffy generalizado aplicado ao crescimento de suínos de corte. 

Biomatemática 17, p. 101-109, 2007. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; PEIXOTO, Magda S.. Uma 

Abordagem Fuzzy para um Modelo Presa-predador Acoplado ao Parasitismo. Tema: 

Tendências em Matemática Aplicada e Computacional, São Carlos – SP, v. 8, n. 1, p. 

119-128, 2007. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; LEITE, Maria Beatriz 

Ferreira; OLIVEIRA, Renata Zotin Gomes de. Modelo SIS com dinâmica vital e 

população total não constante baseado em regras fuzzy. Biomatemática 18, p. 81-90, 

2008. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; JAFELICE, Rosana S. M.. 

Sobre Sistemas Dinâmicos Fuzzy com Retardo: Uma Aplicação na Dinâmica do HIV 

com Tratamento. Biomatemática 18, p. 131-148, 2008. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BEVILÁCQUA, Luiz; BRANDÃO, Adílson J. V.. A 

Mathematical Approach to the Plato’s Problem. Journal of Mathematical Modelling and 

Application, v. 1, n. 1, p. 2-17, 2009. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; LEITE, Maria Beatriz 

Ferreira; OLIVEIRA, Renata Zotin Gomes de. Estabilidade de sistemas baseados em 

regras fuzzy e a função de Lyapunov. Biomatemática 19, p. 1-10, 2009. 

BASSANEZI, R. C.; SANTOS, L. R.. Sistemas p-fuzzy unidimensionais com condição 

ambiental. Biomatemática 19, p. 11-24, 2009. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BRANDÃO, Adílson J. V. CECCONELLO, Moiseis 

S.;. Sobre o Ponto de Inflexão em Modelos de Crescimento Inibido com Condição Inicial 

Fuzzy. Biomatemática 19, p. 81-98, 2009. 



501 

 

BASSANEZI, Rodney Carlos; LEITE, Jefferson. Sistemas dinâmicos fuzzy aplicados 

a processos difusivos. Biomatemática 20, p. 157-166, 2010. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; LEITE, Jefferson. Descrição de processos difusivos 

utilizando apenas base de regras. Biomatemática 21, p. 1-12, 2011. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BARROS, Laécio C.; JAFELICE, Rosana S. M.; 

SILVA, Carlos A. F.. Dinâmica do HIV com retardo fuzzy baseado em autômato celular. 

Biomatemática 21, p. 177-192, 2011. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; MAIDANA, Norberto A.; MARQUESONE, Evandro 

E.. Modelagem da dinâmica da anemia infecciosa equina. Biomatemática 21, p. 87-102, 

2011. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; MACUFA, Marta Maria Mucacho. Modelo 

epidemiológico alternativo para a malária. Biomatemática 21, p. 13-22, 2011. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; CECCONELLO, Moiseis S.; BRANDÃO, Adílson J. 

V.. Soluções fuzzy para interações do tipo presa-predador. Biomatemática 21, p. 163-176, 

2011. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; CECCONELLO, Moiseis S.; PEREIRA, Chryslaine 

M.. Análise qualitativa da solução fuzzy do modelo epidemiológico SIR. Biomatemática 

22, p. 77–92, 2012. 

BISOGNIN, Eleni; BISOGNIN, Vanilde; FERNANDEZ, C.; ASTABURRUAGA, 

M. A.. Global Attractor and Finite Dimensionality For a Class of Dissipative Equations 

of BBM's Type. Electronic Journal of Differential Equations, Estados Unidos, n.25, p. 1-

14, 1998. 

BISOGNIN, Eleni; BISOGNIN, Vanilde; CHARÃO, Ruy Coimbra; PAZOTO, 

Ademir F.. ASYMPTOTIC BEHAVIOR FOR A DISSIPATIVE PLATE EQUATION 

IN Rn WITH PERIODIC COEFFICIENTS. Electronic Journal of Differential Equations, 

n. 46, p. 1–23, 2008.   

BISOGNIN, Eleni; BISOGNIN, Vanilde; SEPÚLVEDA, Mauricio; VERA, Octavio. 

Coupled system of Korteweg–de Vries equations type in domains with moving 

boundaries. Journal of Computational and Applied Mathematics 220, p. 290–321, 2008. 



502 

 

DINIZ, Geraldo Lucio; SANTOS, Custódio I.. Crescimento populacional da Tartaruga-

da-Amazônia (Podocnemis expansa). Biomatemática 7, p. 128-133, 1997. 

DINIZ, Geraldo Lucio; CHONG, Oscar A.G.; VILLATORO, Francisco R.. 

Dispersal of fish populations in dams: modelling and simulation. Ecological Modelling 

186, p. 290–298, 2005. 

DINIZ, Geraldo Lucio; BERNATE, Carmen Alicia Ramírez. Aproximación y 

simulación de un modelo de dispersión de contaminantes sobre superficies esféricas. 

Lecturas Matemáticas, Volume Especial, p. 271–284, 2006. 

DINIZ, Geraldo Lucio; CHONG, Oscar A.G.; IGLESIAS, Dagoberto A.. Modelo 

cuadrático para simular el crecimiento de una población de peces. Biomatemática 16, p. 

117-129, 2006. 

DINIZ, Geraldo Lucio; ALEGRIA, Suely A. F.. Estudo da poluição por esgoto num 

trecho urbano de rio. Biomatemática 17, p. 73-86, 2007. 

DINIZ, Geraldo Lucio; CAMPELO JR., José Holanda; FONSECA, Marcio.  

Análise harmônica do regime de precipitação em duas localidades da baixada cuiabana.  

Biomatemática 18, p. 37-48, 2008. 

DINIZ, Geraldo Lucio; CAMPOS FILHO, Luiz F. M.. Contaminação metropolitana 

do Rio Cuiabá: modelagem e simulação de cenários. Biomatemática 20, p. 93-102, 2010. 

DINIZ, Geraldo Lucio; BAUMGARTNER, Ronaldo. Modelo fuzzy para a chance de 

sucesso na quitação de um empréstimo. Biomatemática 20, p. 103-116, 2010. 

FRIEDMANN, Clicia Valladares Peixoto; LOZANO, Abel Garcia; JURKIEWICZ, 

Samuel. COLORAÇÃO TOTAL EQUILIBRADA DE GRAFOS –UM MODELO 

PARA REDES DE INTERCONEXÃO. Pesquisa Operacional, v. 28, n. 1, p. 161-171, 

jan./abr. 2008. 

KATO, Lilian Akemi; FERREIRA JR, W. C.. Modelo de propagação de lesões foliares 

causadas por fungos. BIOMATEMÁTICA XIII, p. 45–53, 2003. 

MEYER, João Frederico da Costa Azevedo; SOSSAE, Renata Cristina. Dinâmica 

Populacional, Densidade – Dependente em Processos de Dispersão e Migração. B. Inst. 

Pesca, v. 22, n. 2, p. 41-47, 1995.  



503 

 

MEYER, J. F. C. A.; DINIZ, G. L.. Changes of Habitat of Fish Populations: A 

Mathematical Model. Int. J. Math. Educ. Sci. Technol., v. 28, n. 4, p. 519-529, 1995. 

MEYER, J. F. C. A.; CANTÃO, R. F..  Movement of Oil Slicks in Coastal Seas: 

Mathematical Model and Numerical Analysis of an Introductory Case Study. Computer 

Mechanics Publications, Southampton, v. 9, p. 115-124, 1996a. 

MEYER, J. F. C. A.; CANTÃO, R. F.. An Introductory Mathematical Model and 

Numerical Analysis of Evolutionary Movement of Oil Slicks in Coastal Seas - a Case 

Study. Computer Mechanics Publications, Southampton, v. 10, p. 141-150, 1996b. 

MEYER, J. F. C. A.; CANTÃO, R. F.; POFFO, I. R. F.. Oil spill movement in coastal 

seas: modeling and numerical simulations. Transactions on Ecology and the 

Environment, v. 20, p. 23-32, 1998. 

MEYER, João Frederico da Costa Azevedo; LACAZ, Tânia M. V. S.. Modelagem 

matemática e simulação numérica da dispersão do bicudo em lavouras de algodão. 

Biomatemática IX, p. 48-57, 1999. 

MEYER, J. F. C. A.; CANTÃO, R. F.; OLIVEIRA, R. F.. Numerical simulations of 

an oil spill accident in Guanabara Bay, Rio de Janeiro, Brazil. Environmental Coastal 

Regions III, p. 149-156, 2000. 

MEYER, J. F. C. A.; BARROS, L. C.; DINIZ, G. L.. Solução numérica para um 

problema de Cauchy fuzzy que modela o decaimento radioativo. BIOMATEMÁTICA 

10, p. 104-110, 2000. 

MEYER, João Frederico da Costa Azevedo; PREGNOLATTO, Sílvio de 

Alencastro. Uma estratégia para a simulação numérica do comportamento evolutivo de 

um sistema de EDP descritivo do mal-das-cadeiras de capivaras – a presença do vetor. 

BIOMATEMÁTICA 12, p. 19-38, 2002. 

MEYER, J. F. C. A.; DINIZ, G. L.; FERNANDES, J. F. R.. Simulação da Dispersão 

de Poluentes num Sistema Ar-Água. BIOMATEMÁTICA XIII, p. 97–112, 2003. 

MEYER, João Frederico da Costa Azevedo; OLIVEIRA, Rosane F. de. A Elaboração 

de Cenários de Acidentes com Derrame de Óleo na Região do Terminal de Angra dos 

Reis, RJ: Modelagem, Análise e Simulação Computacional. BIOMATEMÁTICA 14, p. 

93-102, 2004. 



504 

 

MEYER, J. F. C. A.; DINIZ, G. L.. Estudo e modelagem matemática da dispersão de 

poluentes em sistemas estuarinos. BIOMATEMÁTICA 14, p. 103-118, 2004. 

MEYER, João Frederico da Costa Azevedo; SOSSAE, Renata Cristina. A presença 

evolutiva de um material impactante e seu efeito no transiente populacional de espécies 

interativas: modelagem e aproximação. BIOMATEMÁTICA 14, p. 131-159, 2004. 

MEYER, João Frederico da Costa Azevedo; VÁSQUEZ, Julio C.. Descarga de Água 

de Produção em Operações offshore: Modelagem Matemática, Aproximação Numérica e 

Simulação Computacional. BIOMATEMÁTICA 15, p. 119-136, 2005. 

MEYER, João Frederico da Costa Azevedo; STAHL, Nilson S. Peres. Aprendizagem 

Escolar e Qualidade de Vida via Modelagem Matemática e Simulações. 

BIOMATEMÁTICA 15, p. 137-146, 2005. 

MEYER, J. F. C. A.; DINIZ, G. L.; ODI, N. L. G.. Modelagem e simulações dos fluxos 

superficiais de vapor d'água na área da represa do rio Manso/MT. BIOMATEMÁTICA 

16, p. 89-106, 2006. 

MEYER, João Frederico da Costa Azevedo; MACIEL FILHO, Rubens; TOLEDO, 

Eduardo Coselli Vasco. Modelagem Dinâmica de um Reator de Hidrotratamento. Petro 

e Química, v. 30, p. 95-99, 2006. 

MEYER, João Frederico da Costa Azevedo; RODRIGUES, Juliana. Estimativa do 

coeficiente de difusão da Influenza Aviária (H5N1). Biomatemática 17, p. 111-120, 2007. 

MEYER, João Frederico da Costa Azevedo; POLETTI, Elaine Cristina Catapani. 

Dispersão de Poluentes em Sistema de Reservatório: Modelagem Matemática via Lógica 

Fuzzy e Aproximação Numérica. Biomatemática 19, p. 57-68, 2009. 

MEYER, João Frederico da Costa Azevedo; CONEGLIAN, Cassiana Maria 

Reganhan; POLETTI, Elaine Cristina Catapani. Dispersão de Infecção por 

Toxoplasma gondii: modelagem matemática e simulação numérica. Biomatemática 20, 

p. 37-46, 2010. 

MEYER, João Frederico da Costa Azevedo; TABARES, Paulo César Carmona; 

TORRE, Luciana. Comportamento evolutivo de organismos bentônicos interativos na 

presença do sedimento. Biomatemática 21, p. 59-70, 2011. 



505 

 

MEYER, João Frederico da Costa Azevedo; MACIEL FILHO, Rubens; 

MARIANO, Adriano Pinto; MELO, Delba Nisi Cosme; MORAIS, Edvaldo 

Rodrigo; TOLEDO,  Eduardo Coselli Vasco de. Suiting Dynamic Models of Fixed-

Bed Catalytic Reactors for Computer-Based Applications. Engineering, v. 3, p. 778-785, 

2011. 

MEYER, João Frederico da Costa Azevedo; KOGA, Miguel T.; TABARES, Paulo 

César Carmona. Dinâmica Populacional Interativa da Mosca-dos-chifres (Haematobia 

irritans) na Presença de um Predador: Simulações Computacionais. Biomatemática 21, p. 

71-86, 2011. 

MEYER, João Frederico da Costa Azevedo; KRINDGES, André. Modelagem e 

simulação computacional da dispersão de poluentes no lago de Manso-MT, com uso da 

equação de difusão-advecção. Biomatemática 21, p. 193-208, 2011. 

OLIVEIRA, Rosane F. de; CARVALHO, Daniel F. de; DELGADO, Angel R. 

Sanchez; FORTE, Vinicius L. do; SILVA, Wilson A. da. MAXIMIZAÇÃO DA 

PRODUÇÃO E DA RECEITA AGRÍCOLA COM LIMITAÇÕES DE ÁGUA E 

NITROGÊNIO UTILIZANDO MÉTODO DE PONTOS INTERIORES. Engenharia 

Agrícola, Jaboticabal, v. 29, n. 2, p. 321-327, abr./jun. 2009.  

OLIVEIRA, R. F.; AMORIM, M.; BARROS-BARRETO, M. B. B.; CUNHA, M. T. 

C.; FREITAS, T. R. S.; HOKAMA, J.; TRIANI, T. S.. A Modelagem Evolutiva da 

Interação de Dinâmicas Populacionais de Algas Sujeitas à Efeitos Antrópicos: Um Estudo 

de Campo. Biomatemática 21, p. 47-58, 2011. 

SANT’ANA, Marilaine de Fraga; AQUINO, Vitor Coronel; LENZ, Denise. 

Representação da solubilidade de sais inorgânicos em água por modelos matemáticos. 

ACTA SCIENTIAE, Canoas, v. 7, n. 1, p. 17-23, jan./jun. 2005. 

SANT’ANA, Marilaine de Fraga; BITTENCOURT, Hélio Radke; GOTTSCHALL, 

Carlos. UM MODELO ALTERNATIVO PARA PREDIÇÃO DA PROBABILIDADE 

DE PRENHEZ EM FUNÇÃO DO PESO NO INÍCIO DO ACASALAMENTO. Arq. 

ciên. vet. zool., UNIPAR, Umuarama, v. 8, n. 2, p. 99-104, jul./dez. 2005. 

 

3 Artigos no contexto da Educação Matemática 

3.1 Artigos que tratam de Modelagem Matemática e formação de professores 



506 

 

BARBOSA, Jonei Cerqueira. Modelagem matemática e os professores: a questão da 

formação. Bolema, Rio Claro, n. 15, p. 5-23, 2001. 

BARBOSA, Jonei Cerqueira. As discussões paralelas no ambiente de aprendizagem 

modelagem matemática. Acta Scientiae, Canoas, v. 10, n.1, p. 47-58, jan./jun. 2008. 

BASSANEZI, Rodeney Carlos. Modelagem Matemática: Uma disciplina emergente nos 

programas de formação de professores. Biomatemática IX, p. 9-21, 1999. 

BISOGNIN, Eleni; BISOGNIN, Vanilde. Percepções de Professores sobre o Uso da 

Modelagem Matemática em Sala de Aula. Bolema, Rio Claro (SP), v. 26, n. 43, p. 1049-

1079, ago. 2012. 

CALDEIRA, Ademir Donizeti; SILVEIRA, Everaldo. Modelagem na Sala de Aula: 

resistências e obstáculos. Bolema, Rio Claro (SP), v. 26, n. 43, p. 1021-1047, ago. 2012.  

KLÜBER, Tiago Emanuel. (Des) Encontros entre a Modelagem Matemática na 

Educação Matemática e a Formação de Professores de Matemática. ALEXANDRIA 

Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v. 5, n. 1, p. 63-84, maio 2012.  

 

3.2 Artigos que tratam de Modelagem Matemática na Educação Básica 

ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de; DIAS Veronez, Michele Regiane. Um estudo 

sobre o uso da Modelagem Matemática como estratégia de ensino e aprendizagem. 

Bolema, Rio Claro – SP, v. 17, n. 22, set. 2004.  

BARBOSA, Jonei Cerqueira. Mathematical modelling in classroom: a socio-critical 

and discursive perspective. ZDM. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, Karlsruhe, 

v. 38, n.3, p. 293-301, 2006. 

BARBOSA, Jonei Cerqueira; SANTANA, Thaine Souza. A Intervenção do Professor 

em um Ambiente de Modelagem Matemática e a Regulação da Produção Discursiva dos 

Alunos. Bolema, Rio Claro (SP), v. 26, n. 43, p. 991-1020, ago. 2012. 

BASSANEZI, Rodney Carlos; BIEMBENGUT, Maria Salett. Modelagem na 

Matemagicalândia. Bolema, Rio Claro – SP, v. 7, n. 8, 1992. 

BISOGNIN, Eleni; CHAVES, Cristina Medianeira de Souza. 

PROBLEMATIZANDO O FUMO: UMA FORMA DE CONTEXTUALIZAR A 



507 

 

MATEMÁTICA. Scientia. Série: Ciência Naturais e Tecnológicas, Santa Maria – RS, v. 

4, n. 1, p. 115-129, 2003. 

FERREIRA, Denise Helena Lombardo; LEITE, Maria Beatriz Ferreira; SCRICH, 

Cintia Rigão. EXPLORANDO CONTEÚDOS MATEMÁTICOS A PARTIR DE 

TEMAS AMBIENTAIS. Ciência & Educação, v. 15, n. 1, p. 129-38, 2009. 

FERREIRA, Denise Helena Lombardo; LEITE, Maria Beatriz Ferreira; 

PENEREIRO, Júlio César. Aplicando modelos matemáticos para decidir a viabilidade 

da instalação de um aquecedor solar de baixo custo. Educação Matemática e Pesquisa, 

São Paulo, v. 12, n. 3, p. 619-638, 2010. 

KATO, Lilian Akemi; VENÂNCIO, Silas. A UTILIZAÇÃO DE MAPAS 

CONCEITUAIS NA IDENTIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

CRÍTICA EM UMA ATIVIDADE DE MODELAGEM MATEMÁTICA. Experiências 

em Ensino de Ciências, v. 3, n. 2, p. 57-68, 2008. 

KATO, Lilian Akemi; PAULO, Iramaia Jorge Cabral de; SILVA, Cíntia da. A 

PERSPECTIVA SOCIOCRÍTICA DA MODELAGEM MATEMÁTICA E A 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA CRÍTICA: POSSÍVEIS APROXIMAÇÕES. 

Investigações em Ensino de Ciências, v. 17, n. 1, p. 109-123, 2012. 

KLÜBER, Tiago Emanuel; SILVA, Vantielen da Silva. MODELAGEM 

MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA 

INVESTIGAÇÃO IMPERATIVA. Revista Eletrônica de Educação, v. 6, n. 2, nov. 

2012b. 

OLIVEIRA, Andréia Maria Pereira de; CAMPOS, Ilaine da Silva; SILVA, Maiana 

Santana da. As estratégias do professor para desenvolver modelagem matemática em 

sala de aula. Boletim GEPEM, v. 55, p. 175-192, 2008. 

SANT’ANA, Marilaine de Fraga; BRIDI, Jacira Helena; GELLER, Marlise; 

SILVA, Juliana da. EL USO DE ACTIVIDAD DE LATORATORIO DE BIOLOGÍA 

PARA LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICA EN LOS AÑOS INICIALES: UNA 

ESTRATEGIA INTERDICIPLINARIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. Ensaio: 

Pesquisa em Educação em Ciências, v. 12, n. 3, p. 131-150, set./dez. 2010. 

 

3.3 Artigos que tratam de Modelagem Matemática no Ensino Superior  



508 

 

ARAÚJO, Jussara Loiola. Situações Reais e Computadores: os convidados são 

igualmente bem-vindos? Bolema, Rio Claro – SP, v. 16, n. 19, maio 2003.  

ARAÚJO, Jussara Loiola; BARBOSA, Jonei Cerqueira. Face a Face com a 

Modelagem Matemática: como os alunos interpretam essa atividade? Bolema, Rio Claro 

– SP, v. 18, n. 23, maio 2005.  

ARAÚJO, Jussara Loiola. Formatting Real Data in Mathematical Modelling Projects. 

IMFUFA Text, v. 461, p. 229-239, 2009a. 

ARAÚJO, Jussara Loiola. Ser Crítico em Projetos de Modelagem em uma Perspectiva 

Crítica de Educação Matemática. Bolema, Rio Claro (SP), v. 26, n. 43, p. 839-859, ago. 

2012. 

BARBOSA, Jonei Cerqueira; SILVA, Jonson Ney Dias da. Modelagem Matemática: 

as discussões técnicas e as experiências prévias de um grupo de alunos. Bolema, Rio 

Claro (SP), v. 24, nº 38, p. 197 a 218, abril 2011a. 

BARBOSA, Jonei Cerqueira; SILVA, Jonson Ney Dias da. Modelagem Matemática 

e as discussões técnicas nas interações entre professor e aluno. BOLETIM GEPEM, n. 

59, p. 35-51, jul./dez. 2011b. 

BISOGNIN, Eleni; BISOGNIN, Vanilde; ISAIA, Silvia Maria de Aguiar. A sala de 

aula e a modelagem matemática: contribuições possíveis em diferentes níveis de ensino. 

Horizontes, v. 27, n.1, p. 79-89, jan./jun. 2009. 

BISOGNIN, Eleni; BISOGNIN, Vanilde; FAGAN, Solange Binotto; SILVA, Ivana 

Zanella da. Ensino e Aprendizagem de Conceitos Matemáticos Relacionados à 

Nanociência por meio da Modelagem Matemática. Acta Scientiae, Canoas, v. 14, n. 2, p. 

200-214, maio/ago. 2012. 

BORBA, Marcelo de Carvalho; DINIZ, Leandro do Nascimento. Leitura e 

Interpretação de Dados Prontos em um Ambiente de Modelagem e Tecnologias Digitais: 

o mosaico em movimento. Bolema, Rio Claro (SP), v. 26, n. 43, p. 935-962, ago. 2012. 

FERREIRA, Denise Helena Lombardo; JACOBINI, Otávio Roberto. Mathematical 

modelling: from classroom to the real world. IMFUFA, tekst, v. 461, p. 35-46, 2009. 

FERREIRA, Denise Helena Lombardo; JACOBINI, Otávio Roberto. 

MODELAGEM MATEMÁTICA E AMBIENTE DE TRABALHO: UMA 



509 

 

COMBINAÇÃO PEDAGÓGICA VOLTADA PARA A APRENDIZAGEM. REnCiMa, 

v. 1, n. 1, p. 9-26, 2010. 

FERREIRA, Denise Helena Lombardo; CAMPOS, Celso Ribeiro; JACOBINI, 

Otávio Roberto; WODEWOTZKI, Maria Lucia L.. Educação Estatística no Contexto 

da Educação Crítica. Bolema, Rio Claro (SP), v. 24, n. 39, p. 473-494, ago. 2011. 

FERREIRA, Denise Helena Lombardo; PENEREIRO, Júlio César. Filatelia como 

mecanismo de divulgação e de ensino para as Engenharias no Brasil. R. B. E. C. T., v. 4, 

n. 2, mai./ago. 2011a. 

FERREIRA, Denise Helena Lombardo; PENEIREIRO, Júlio César. A Modelagem 

Matemática Aplicada às Questões Ambientais: Uma abordagem didática no estudo da 

precipitação pluviométrica e da vazão de rios. Millenium, 42, p. 27-47, jan./jun. 2012. 

FIOREZE, Leandra Anversa; BOEMO, Marinela da Silveira. UMA APLICAÇÃO 

DA MODELAGEM MATEMÁTICA NA AGRICULTURA. Disc. Scientia. Série: 

Ciências Naturais e Tecnológicas, Santa Maria, v. 9, n. 1, p. 33-43, 2008. 

KATO, Lilian Akemi; BELLINI, Marta. Atribuição de significados biológicos às 

variáveis da equação logística: uma aplicação do Cálculo nas Ciências Biológicas. 

Ciência & Educação, Bauru, v. 15, n. 1, p. 175-188, 2009. 

WODEWOTZKI, Maria Lucia Lorenzetti; JACOBINI, Otávio Roberto. Uma 

Reflexão sobre a Modelagem Matemática no Contexto da Educação Matemática Crítica. 

Bolema (Rio Claro), v. 19, p. 71-88, 2006. 

 

3.4 Artigos que tratam de Modelagem Matemática em um aspecto estritamente 

teórico 

ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de; DIAS Veronez, Michele Regiane. A questão 

da acessibilidade em uma rede escolar. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 

11, n. 39, p. 180-196, abr./jun. 2003. 

ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de. Um olhar semiótico sobre modelos e 

modelagem: metáforas como foco de análise. ZETETIKÉ – FE – Unicamp, v. 18, Número 

Temático, 2010. 



510 

 

ALMEIDA, Lourdes Maria Werle de; VERTUAN, Rodolfo Eduardo. Perspectiva 

educacional e perspectiva cognitivista para a Modelagem Matemática: um estudo 

mediado por representações semióticas. Revista de Modelagem na Educação Matemática, 

v. 1, n. 1, p. 28-42, 2010. 

ARAÚJO, Jussara Loiola. Uma Abordagem Sócio-Crítica da Modelagem Matemática: 

a perspectiva da educação matemática crítica. ALEXANDRIA Revista de Educação em 

Ciência e Tecnologia, v.2, n.2, p.55-68, jul. 2009b. 

BARBOSA, Jonei Cerqueira. Modelagem Matemática: O que é? Por que? Como? 

Veritati, n. 4, p. 73-80, 2004. 

BARBOSA, Jonei Cerqueira. Modelagem e Modelos Matemáticos na Educação 

Científica. ALEXANDRIA Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v.2, n.2, p.69-

85, jul. 2009. 

BARBOSA, Jonei Cerqueira; OLIVEIRA, Andréia Maria Pereira de. Modelagem 

Matemática e Situações de Tensão na Prática Pedagógica dos Professores. Bolema, Rio 

Claro (SP), v. 24, n. 38, p. 265-296, abril 2011. 

BIEMBENGUT, Maria Salet; DOROW, Kelli Cristina. Mapeamento das pesquisas 

sobre modelagem matemática no ensino brasileiro: análise das dissertações e teses 

desenvolvidas no Brasil. Dynamis: revista tecno-científica, n. 14, v. 1, p. 54-61, jan./mar. 

2008. 

BORBA, Marcelo de Carvalho; HERMINIO, Maria Helena Garcia Barbosa. A 

Noção de Interesse em Projetos de Modelagem Matemática. Educ. Matem. Pesq., São 

Paulo, v.12, n.1, p.111-127, 2010. 

BORBA, Marcelo de Carvalho; D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Dynamics of change of 

mathematics education in Brazil and a scenario of current research. ZDM Mathematics 

Education 42, p. 271–279, 2010. 

BURAK, Dionísio. MODELAGEM MATEMÁTICA: EXPERIÊNCIAS VIVIDAS. 

ANALECTA, Guarapuava – PR, v. 6, n. 2, p. 33-48, jul/dez. 2005. 

BURAK, Dionísio; KLÜBER, Tiago Emanuel. Sobre a Pesquisa Qualitativa na 

Modelagem Matemática em Educação Matemática. Bolema, Rio Claro (SP), v. 26, n. 43, 

p. 883-905, ago. 2012a. 



511 

 

BURAK, Dionísio; KLÜBER, Tiago Emanuel. Sobre os objetivos, objetos e problemas 

da pesquisa brasileira em Modelagem Matemática na Educação Matemática. Práxis 

Educativa, Ponta Grossa, v. 7, n. 2, p. 467-488, jul./dez. 2012b. 

CALDEIRA, Ademir Donizeti. Modelagem Matemática: um outro olhar. 

ALEXANDRIA Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v. 2, n. 2, p. 33-54, jul. 

2009. 

KATO, Lilian Akemi; SILVA, Cíntia da. Quais Elementos Caracterizam uma 

Atividade de Modelagem Matemática na Perspectiva Sociocrítica? Bolema, Rio Claro 

(SP), v. 26, n. 43, p. 817-838, ago. 2012. 

KLÜBER, Tiago Emanuel. Um Olhar Sobre a Modelagem Matemática no Brasil Sob 

Algumas Categorias Fleckianas. ALEXANDRIA Revista de Educação em Ciência e 

Tecnologia, v. 2, n. 2, p. 219-240, jul. 2009. 

KLÜBER, Tiago Emanuel; BICUDO, Maria Aparecida Viggiani. PESQUISA EM 

MODELAGEM MATEMÁTICA NO BRASIL: A CAMINHO DE UMA 

METACOMPREENSÃO. CADERNOS DE PESQUISA, v. 41, n.144, p. 904-927, 

set./dez. 2011.  

LEVY, Lênio Fernandes; ESPÍRITO SANTO, Adílson Oliveira do . Filosofia e 

modelagem matemática. UNIÓN-Revista Iberoamericana de Educación Matemática, n. 

8, p. 11-21, dez. 2006c. 

LEVY, Lênio Fernandes. O ideário de Anísio Texeira e a origem, no Brasil, da educação 

através da pesquisa. REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA, n. 23, p. 117-127, set. 2010. 

LEVY, Lênio Fernandes; ESPÍRITO SANTO, Adílson Oliveira do. Modelagem 

matemática no ensino, complexidade e saberes necessários à educação do futuro. 

ZETETIKÉ – Cempem – FE, Unicamp, v. 19, n. 35, jan./jun. 2011. 

MALHEIROS, Ana Paula dos Santos. MODELAGEM MATEMÁTICA E 

PEDAGOGIA DE PROJETOS. Synergismus Scyentifica UTFPR, v. 04, p. 1-4, 2009. 

MALHEIROS, Ana Paula dos Santos; MALTEMPI, Marcus Vinicius. Online 

distance mathematics education in Brazil: research, practice and policy. ZDM 

Mathematics Education, v. 42, p. 291–303, 2010. 



512 

 

MALHEIROS, Ana Paula dos Santos. Algumas interseções entre projetos e 

modelagem no contexto da Educação Matemática. Acta Scientiae, Canoas, v. 13, n. 1, 

p.71-86, jan./jun. 2011.  

MALHEIROS, Ana Paula dos Santos. Pesquisas em Modelagem Matemática e 

diferentes tendências em Educação e em Educação Matemática. Bolema, Rio Claro (SP), 

v. 26, n. 43, p. 861-882, ago. 2012. 

 

 


