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RESUMO 

A proeminente relevância do Cálculo Diferencial e Integral, na Ciência e na Tecnologia, 

foram delineadas neste artigo. Explanados computacionalmente, Limites, de Derivadas e 

de Integrais, foram desenvolvidos em PYTHON, criando uma interface que favorece o 

processo de ensino-aprendizagem, com característica multidisciplinar. Três estudos estão 

dispostos no artigo, comprovando a aplicabilidade da estratégia em resultados, analíticos 

e gráficos, com altíssimo grau de precisão e acurácia.       

 

Palavras-chave: matemática, ciência, tecnologia, cálculo, computação.   

 

ABSTRACT 

The prominent relevance of Differential and Integral Calculus in Science and Technology 

were outlined in this article. Computational explanations, Limits, Derivatives and 

Integrals were developed in PYTHON, creating an interface that favors the teaching-

learning process, with a multidisciplinary characteristic. Three studies are available in the 

article, proving the applicability of the strategy in results, both analytical and graphic, 

with a very high degree of precision and accuracy. 

 

Keywords: mathematics, science, technology, calculation, computing. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716) e Isaac Newton (1643 - 1727), 

desenvolveram, paralelamente, um dos mais belos e importantes métodos destinados à 

interpretação da Natureza: O Cálculo Diferencial e Integral. 
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Essa metodologia permite uma ampliação da percepção do comportamento de um 

dado fenômeno, descrito por funções matemáticas (Fulini, 2016). 

Para Eves (2012), O Cálculo Diferencial e Integral adicionado à Geometria 

Analítica, formam uma das principais descobertas do Século XVII. 

Os conceitos e aplicações de Limite, de Derivada e de Integral transcenderam os 

séculos. Suas aplicações estão cada vez mais presentes em estudos de inúmeras áreas da 

Ciência e suas Tecnologias. Assim sendo, a resolução algébrica dessa, magnífica, análise 

infinitesimal, necessita de maior dinâmica. Logo, um mecanismo capaz de resolver 

cálculos, cada vez mais complexos e com alta precisão e acurácia, como a Computação, 

é imprescindível. 

Batias et al (2021), expõem resultados de um estudo histórico-epistemológico 

realizado para identificar critérios, a fim de projetar tarefas que promovam a compreensão 

da noção de Limite em uma função de variável Real. Os critérios pelos autores permitem 

destacar não só a complexidade matemática subjacente ao estudo do Limite de uma 

função variável Real, mas também a riqueza de significados que podem ser desenvolvidos 

para ajudar a compreender esta noção. 

Burgos et al (2021), destacam que apreender os conceitos e procedimentos do 

Cálculo Diferencial, em particular o conceito de Integral, é um desafio para professores 

e alunos em suas trajetórias acadêmicas. Desenvolver um plano para melhorar os 

processos instrucionais, requer peculiar atenção à complexidade das características 

matemáticas da Integral e sua aplicação na interpretação de fenômenos da Natureza. 

Verón e Giacomone (2021), discutem diversos significados do conceito de 

Cálculo Diferencial e aplicam ferramentas e teorias Ontosemióticas, enfatizando os 

princípios pragmáticos apresentados por Leibniz, Cauchy, Fréchet e Robinson. 

Carvalho et al (2021), indagam sobre as aplicações do Cálculo Diferencial e 

Integral nas Ciências e Engenharias. 

Neste artigo, incrementa-se ao Cálculo Diferencial e Integral, a Modelagem 

Computacional. Para isso, emprega-se a Linguagem PYTHON de Programação, pois, 

segundo Costa et al (2019), essa linguagem disponibiliza todos os requisitos preconizados 

pelo Cálculo. 

O trabalho compôs uma interface computacional proficiente às operações com 

Limites, com Derivadas e com Integrais, assim como à resolução e representação gráfica 

de funções com uma variável independente. São apresentados três estudos de casos que 

envolvem a multidisciplinaridade. 
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Essa pesquisa ascendeu o desenvolvimento de uma série de componentes 

curriculares no Bacharelado em Ciência e Tecnologia do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA Campus Ananindeua, denominadas Cálculo 

Diferencial e Computacional I, II, III e IV. Nessas componentes, utiliza-se, além da 

Linguagem PYTHON, as Linguagem R e MATLAB. 

 

2 METODOLOGIA 

A metodologia aplicada neste artigo está fundamentada nos seguintes trabalhos: 

Costa et al (2019), apresentam Métodos Matemáticos desenvolvidos em ambiente 

computacional, utilizando para isso a linguagem PYTHON de programação. 

Costa et al (2020) aplicam a Modelagem Matemática-Computacional para 

interpretar fenômenos relacionados à gestão ambiental. 

Costa et al (2021), divulgam a Matemática Computacional aplicada à Ciência e 

Tecnologia, desenvolvida em linguagem MATLAB de programação (Mathworks, 2021). 

Em todos esses trabalhos é sempre destacado a interdisciplinaridade como 

instrumento responsável pela evolução das Ciências e suas Tecnologias. E ainda, Costa 

et al (2019 a 2021) reconhecem que a Modelagem Matemática pode ser, amplamente, 

implementada por meio da Modelagem Computacional. 

Diante disso, esta pesquisa parte da premissa que o ensino de Cálculo Diferencial 

e Integral pode ser executado com múltiplos objetivos, envolvendo sistemas com várias 

linguagens, a partir da aplicação das modelagens Matemática e Computacional. Essa 

combinação de linguagens irá proporcionar uma análise muito mais ampla e uma 

interpretação bem mais precisa dos fenômenos da Natureza. 

A primeira fase da metodologia está vinculada com a ideia de Limites: Se os 

valores da função 𝒇(𝒙) se aproximarem cada vez mais do número 𝑳, enquanto 𝒙  se 

aproximar cada vez mais do número 𝒂, diz-se que 𝑳 é o Limite de 𝒇(𝒙), quando 𝒙 tende 

a 𝒂, e escreve-se, conforme a Equação (1) (Leithold, 1994). 

 

lim
𝑥→𝑎

𝑓(𝑥) = 𝐿                                                                    (1) 

 

Para modelos que retratam Limites comuns e Limites especiais, como por 

exemplo, 
0

0
 , 

𝑘

0
(𝑘 ≠ 0), 

∞

∞
 , 

𝑘

∞
(𝑘 ≠ 0), entre outros, é possível aplicar o Script 1, 

apresentado nas Figuras 1 e 2, modelado para resolver as seguintes expressões: 
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lim
𝑥→4

𝑥2 − 2𝑥 − 8

𝑥 − 4
=

0

0
                                                              (2) 

 

lim
𝑥→∞

𝑥2 − 2𝑥 − 8

𝑥 − 4
=

∞

∞
                                                             (3) 

 

Figura 1. Script 1 - Expressão (2). 

 
Fonte: Autoras(es). 

 

A solução é dada por 

 

𝑓 = (𝑥 ∗∗ 2 − 2 ∗ 𝑥 − 8)/(𝑥 − 4) 

𝐿 = 6 

Figura 2. Script 1 - Expressão (3). 

 
Fonte: Autoras(es). 

 

A solução é dada por 
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𝑓 = (𝑥 ∗∗ 2 − 2 ∗ 𝑥 − 8)/(𝑥 − 4), sendo 𝐿 = ∞ 

 

Percebe-se que, em ambos os casos, é utilizada a biblioteca 𝑠𝑦𝑚𝑝𝑦. Essa 

biblioteca é utilizada para cálculos com matemática simbólica (Lutz e Ascher, 2007). Ou 

seja, operações com sistema de álgebra computacional completo, como os executados no 

Cálculo Diferencial e Integral com uma ou mais variáveis. 

Na resolução da Expressão (3) foi necessário a importação de mais uma biblioteca, 

a 𝑚𝑎𝑡ℎ. Essa biblioteca disponibiliza elementos e funções matemáticas especiais, como 

números complexos e as operações com o infinito, ∞ (Ketkar, 2017). 

O script em PYTHON, destinado a representação gráfica de funções, pode ser 

visualizado na Figura 3. O código foi desenvolvido baseado na Função (4). 

 

𝑓(𝑥) =
𝑥2 − 2𝑥 − 8

𝑥 − 4
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 − 2 ≤ 𝑥 ≤ 10                                       (4) 

 

Figura 3. Script 2 para Função (4). 

 
Fonte: Autoras(es) 

 

O gráfico de (4), gerado a partir execução do Script 2, está exposto na Figura 4. 
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Figura 4. Representação gráfica da Função (4). 

 
Fonte: Autoras(es). 

 

A segunda fase da metodologia está vinculada com a ideia das Derivadas. Para 

Villegas (2014), a Derivada de uma função, definida em relação à variável Real 𝑥, da qual 

depende, se e somente se, o Limite existir no domínio de ℜ, é dada pela Expressão (5). 

 

𝑑𝑓

𝑑𝑥
= lim

ℎ→0

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
                                                       (5) 

 

O Script 3, evidenciado na Figura 5, apresenta a Modelagem Computacional, em 

linguagem PYTHON, designado às Derivadas de ordem 1 e 2, para a Função (6). 

 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 𝑒4𝑥 + 𝑠𝑒𝑛(3𝑥)                                                 (6) 

 

Figura 5. Script 3 para Função (4). 

 
Fonte: Autoras(es). 
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O conjunto de soluções é dado por 

 

𝑓 = 𝑥 ∗∗ 2 + exp(4 ∗ 𝑥) + 𝑠𝑖𝑛(3 ∗ 𝑥) 

 

𝑑1𝑓 = 2 ∗ 𝑥 + 4 ∗ 𝑒𝑥𝑝(4 ∗ 𝑥) + 3 ∗ 𝑐𝑜𝑠(3 ∗ 𝑥) 

 

𝑑2𝑓 = 2 + 16 ∗ 𝑒𝑥𝑝(4 ∗ 𝑥) − 9 ∗ 𝑠𝑖𝑛(3 ∗ 𝑥) 

 

No Script 3, linha 14, percebe-se que as Funções Exponencial e Seno precisam ser 

importadas da biblioteca 𝑠𝑦𝑚𝑝𝑦. Por esse motivo, elas aparecem precedidas do termo 

𝑠𝑦. Processo semelhante ocorre com a operações de Limites, Derivadas e Integrais. 

O Script 2 foi adaptado para representar, graficamente, as resoluções do Script 3, 

conforme mostra a Figura 6. 

 

Figura 6. Script 2 ajustado à Função (6) e suas derivadas. 

 
Fonte: Autoras(es). 

 

Percebe-se que o Script 2 sofreu ajustes que possibilitam a plotagem, simultânea, 

de várias funções. Essa produção de múltiplas curvas facilita a comparação entre a função 

primitiva 𝑓(𝑥) e suas derivadas 
𝑑𝑓

𝑑𝑥
  e  

𝑑2𝑓

𝑑𝑥2 , no mesmo diagrama. 

A representação gráfica da resolução do Script 3, referente a Função (6), aparece 

na Figura 7. 
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Figura 7. Comportamentos de 𝑓(𝑥), 
𝑑𝑓

𝑑𝑥
 e 

𝑑2𝑓

𝑑𝑥2. 

 
Fonte: Autoras(es) 

 

A terceira fase da metodologia está vinculada com a ideia das Integrais. De acordo 

com Villegas (2014), a Integral é uma antiderivada e, portanto, se uma função da forma 

 

𝑓(𝑥) =
𝑑𝐹(𝑥)

𝑑𝑥
, 

 

decorre que, 

𝐼𝑓𝑥 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = ∫
𝑑𝐹(𝑥)

𝑑𝑥
𝑑𝑥 = 𝐹(𝑥) + 𝐶                                (7) 

 

Sendo 𝐹(𝑥) a função primitiva de 𝑓(𝑥). 

Generalizando, tendo como premissa o teorema fundamental do Cálculo, pode-se 

afirmar que, existindo uma função 𝑓(𝑥), integrável em um intervalo fechado [𝑎, 𝑏], então 

 

𝐼𝑓𝑥 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐹(𝑏) − 𝐹(𝑎)                                               (8)
𝑏

𝑎

 

 

A Figura 8 mostra o Script 4, referente à Modelagem Computacional da Integral 

Indefinida de 𝑓(𝑥). 

A função aplicada, na simulação, está representada na Expressão (9). 

 

𝑓(𝑥) = 𝑥 + 𝑠𝑒𝑛(𝑥)                                                         (9) 
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Em seguida, na Figura 9, o Script 4 experimentará uma adequação que permitirá 

efetuar a Integral Definida de 𝑓(𝑥), no intervalo [0, 2𝜋]. Dessa forma, estará realizada a 

Modelagem Matemática-Computacional para as Expressões (7) e (8). 

 

Figura 8. Script 4a – Integral Indefinida de 𝑓(𝑥). 

 
Fonte: Autoras(es) 

 

A solução é dada por 

𝑓 = 𝑥 + 𝑠𝑖𝑛(𝑥) 

𝐼𝑓𝑥 = 𝑥 ∗∗ 2 /2 − 𝑐𝑜𝑠(𝑥) 

Sendo 𝐼𝑓𝑥 a Integral da função 𝑓. 

 

Figura 9. Script 4b – Cálculo da Integral Definida de uma função 𝑓(𝑥). 

 
Fonte: Autoras(es) 

 

A solução é dada por 
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𝑓 = 𝑥 + 𝑠𝑖𝑛(𝑥) 

 

𝐼𝑓𝑥 = 2 ∗ 𝑝𝑖 ∗∗ 2 

A representação gráfica da Função (9) e sua Integral (𝐼𝑓𝑥), foi limitada pelo 

intervalo 

 

−2𝜋 ≤ 𝑥 ≤ 2𝜋, 

 

conforme mostra a Figura 10. 

 

Figura 10. Script 2 – ajustado para o cálculo da Integral de 𝑓(𝑥). 

 
Fonte: Autoras(es). 

 

O produto da execução do Script 2, ajustado para a representação gráfica de 𝑓(𝑥) 

e sua Integral Definida, pode ser avaliado na Figura 11. 
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Figura 11. Comportamentos das Funções 𝑓(𝑥) e 𝐼𝑓𝑥. 

 
Fonte: Autoras(es) 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta pesquisa realizou aplicações multidisciplinares, de Cálculo Diferencial e 

Computacional, segmentadas em três estudos de caso. 

Caso I – Este estudo relaciona a taxa de crescimento de uma planta em função no 

nível de precipitação. Para Song et al (2016), as alterações no clima têm ampla 

interferência nos ciclos de carbono e água do ecossistema, modificando as permutas 

gasosas das plantas. Em seus experimentos de manipulação de mudanças globais foi 

revelado respostas ecofisiológicas, indicando que o tamanho de uma planta, em 

aquecimento climático, varia com a precipitação 𝑥 (mm), em concordância com a 

Equação (10). 

𝐵(𝑥) =
40𝑥

√1 + 𝑥2
+ 20                                                   (10) 

 

Sendo 𝐵, o tamanho da planta em metro (m). 

A taxa de variação do crescimento, em relação à precipitação, pode ser estimada 

pela Derivada 1ª da Equação (10), de acordo com a Equação (11). 

 

𝑑𝐵

𝑑𝑥
=

40

√1 + 𝑥2
−

40𝑥2

√(1 + 𝑥2)3
                                            (11) 
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Para uma precipitação tendendo a 62.75 mm, o tamanho da planta tenderá a 

59.9949 m, conforme estimado por Song et al (2016). Este resultado pode ser comprovado 

fazendo 

lim
𝑥→62.75

   
40𝑥

√1 + 𝑥2
+ 20 = 59.9949                                  (12) 

Analisando a Figura 12, percebe-se que o Script 3 foi regulado para calcular a 

Derivada 1ª da Equação (10). 

 

Figura 12. Script 3 – ajustado à Equação (10). 

 
Fonte: Autoras(es). 

 

O resultado encontrado está de acordo com a Equação (11). 

𝑑1𝑓 =  −40 ∗ 𝑥 ∗∗ 2/(𝑥 ∗∗ 2 +  1) ∗∗ (3/2)  +  40/𝑠𝑞𝑟𝑡(𝑥 ∗∗ 2 +  1) 

A Figura 13 exibe o Script 1, regulado para calcular o Limite da Equação (10), 

avalizando a sua tendência, em conformidade com a Expressão (12). 

 

Figura 13. Script 1 – ajustado à Equação (10). 

 
Fonte: Autoras(es). 
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As dinâmicas da relação 𝐵 = 𝑓(𝑥) e da sua taxa de variação, estão na Figura 14. 

 

Figura 14. Diagrama das Equações (10) e (11). 

 
Fonte: Autoras(es). 

 

Caso II – Este estudo relaciona o Valor Médio Quadrático da Corrente Elétrica. 

Fundamentado em Costa et al (2021), entende-se que a transmissão eficiente em um 

Sistema Elétrico está associada à Corrente Elétrica (𝑖) do circuito CA (Corrente 

Alternada). Essa Corrente, frequentemente, é configurada em um modelo de onda 

senoidal, cujo Valor Médio Quadrático (𝑖𝑣𝑚𝑞) pode ser calculado pela Equação (13). 

 

𝑖𝑣𝑚𝑞 = √∫ [10𝑒−𝑡𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑡)]2𝑑𝑡
𝑡

0

                                        (13) 

 

Sendo, 𝑡 o instante final de avaliação do Sistema de Energia Elétrica. 

A Figura 15 apresenta o Script 4, ajustado para resolver a Equação (13), no 

intervalo 𝑡 = [0, 1]𝑠. 

  



Brazilian Journal of Development 
ISSN: 2525-8761 

63751 

 

 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.8, n.9, p. 64737-64761, sep., 2022 

 

Figura 15. Script 4 – ajustado à Equação (13). 

 
Fonte: Autoras(es). 

 

Os resultados obtidos são 

𝑓 =  10 ∗ 𝑒𝑥𝑝(−𝑡) ∗ 𝑠𝑖𝑛(2 ∗ 𝑝𝑖 ∗ 𝑡) 

𝐼𝑓𝑥 =  −20 ∗ 𝑝𝑖/(𝑒 +  4 ∗ 𝑒 ∗ 𝑝𝑖 ∗∗ 2)  + 20 ∗ 𝑝𝑖/(1 +  4 ∗ 𝑝𝑖 ∗∗ 2) 

 

Para a Integral Indefinida tem-se 

 

𝑖_𝑣𝑚𝑞 =  𝑠𝑞𝑟𝑡(−10 ∗ 𝑠𝑖𝑛(2 ∗ 𝑝𝑖 ∗ 𝑡)/(𝑒𝑥𝑝(𝑡)  +  4 ∗ 𝑝𝑖 ∗∗ 2 ∗ 𝑒𝑥𝑝(𝑡)) – 

 

20 ∗ 𝑝𝑖 ∗ 𝑐𝑜𝑠(2 ∗ 𝑝𝑖 ∗ 𝑡)/(𝑒𝑥𝑝(𝑡)  + 4 ∗ 𝑝𝑖 ∗∗ 2 ∗ 𝑒𝑥𝑝(𝑡)))         (14) 

 

Para a Integral Definida tem-se 

𝑖_𝑣𝑚𝑞 =  𝑠𝑞𝑟𝑡(−20 ∗ 𝑝𝑖/(𝑒 +  4 ∗ 𝑒 ∗ 𝑝𝑖 ∗∗ 2)  + 20 ∗ 𝑝𝑖/(1 +  4 ∗ 𝑝𝑖 ∗∗ 2)) 

 

Ou seja, 

𝐼𝑓𝑥 = 0.981197 

𝑖𝑣𝑚𝑞 = 0.990554 𝐴. 

 

A representação gráfica da Equação (14) pode ser visualizada na Figura 16. 
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Figura 16. Diagrama da Equação (14). 

 
Fonte: Autoras(es) 

 

Para a construção do gráfico da Equação (14) foi utilizado o Script 2, adaptado, 

para esta expressão, como mostra a Figura 17. 

 

Figura 17. Script 2 – adaptado à Equação (14). 

 
Fonte: Autoras(es) 

 

Caso III – Este estudo refere-se à análise de modelos que interpretam a eficiência 

de Custo, Receita e Lucro das unidades, para a tomada de decisão (Ashrafi e Kaleibar, 

2017). Para os autores a eficiência de financeira pode ser definida como a relação entre 

os Custos a Receita. 

Suponha que a taxa de variação da Receita de uma empresa possa ser estimada 

pela Equação (15). 

 

𝑑𝑅

𝑑𝑡
= −𝑡2 + 11𝑡                                                         (15) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1616865817301449#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1616865817301449#!
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Sendo, 𝑅 o valor (em $ 106) da Receita Bruta em venda daqui a 𝑡 anos. 

Da mesma forma, a taxa de variação dos Custos (em $ 106) pode ser calculada 

pela Equação (16). 

 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= −𝑡3 + 7𝑡2 − 4𝑡                                                     (16) 

 

Em conformidade com Ashrafi e Kaleibar (2017), a eficiência do Lucro Total (em 

$ 106) pode ser evidenciada pela Equação (17). 

 

𝐿(𝑡) = ∫ [−𝑡2 + 11𝑡]

𝑡1

𝑡0

𝑑𝑡 − ∫ [−𝑡3 + 7𝑡2 − 4𝑡]

𝑡1

𝑡0

𝑑𝑡                    (17) 

 

Os comportamentos das Equações (15) e (16), podem ser examinados na Figura 

18. 

 

Figura 18. Diagrama da Equação (17). 

 
Fonte: Autoras(es) 

 

Para a construção do gráfico da Equação (17) foi utilizado o Script 2, adaptado, 

para esta expressão, como mostra a Figura 19. 

  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1616865817301449#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1616865817301449#!
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Figura 19. Script 2 – adaptado à Equação (17). 

 
Fonte: Autoras(es) 

 

Para determinação do Lucro, em função de tempo, deve-se estabelecer os valores 

para o intervalo de análise, ou seja, [𝑡0, 𝑡]. Esses valores serão utilizados como limites 

para as Integrais, em conformidade com a Equação (17). Percebe-se, visualizando a 

Figura (18), que há três interseções entre as funções 𝑅(𝑡) e 𝐶(𝑡).  Estes pontos de 

interseção definem os intervalos de análise e foram determinados da seguinte maneira: 

 

𝑅(𝑡) = 𝐶(𝑡) 

Ou ainda, 

𝑅(𝑡) − 𝐶(𝑡) = 0. 

 

O Script 5 foi implementado para resolver equações, ou seja, encontrar o conjunto 

solução (S) da variável independente responsável por zerar uma determinada função. 

A Figura 20 apresenta o Script 5 estruturado resolver a Equação (18). 

 

𝐿(𝑡) → 𝑅(𝑡) − 𝐶(𝑡) = 0                                                (18) 
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Figura 20. Script 2 – adaptado à Equação (18). 

 
Fonte: Autoras(es) 

 

Os resultados obtidos são 

 

𝐿 =  𝑡 ∗∗ 3 −  8 ∗ 𝑡 ∗∗ 2 +  15 ∗ 𝑡 

𝑆 =  [0, 3, 5] 

 

Ou seja, 

 

𝐿 (𝑡) =  𝑡3  −  8𝑡2  +  15𝑡                                           (19) 

 

O comportamento da Equação (19), pode ser observado na Figura 21. 

 

Figura 21. Gráfico da Equação (21). 

 
Fonte: Autoras(es). 
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De acordo com o gráfico da Figura 21, percebe-se que no intervalo, 𝑡𝑝 =  [0, 3] o 

Lucro é positivo e, no intervalo  𝑡𝑛 =  [3, 5], o Lucro é negativo (prejuízo). 

Essa informação é corroborada pela análise da Figura 18, em que no intervalo               

𝑡𝑝 =  [0, 3] a curva da Função Receita está acima da curva da Função Custo e, no 

intervalo  𝑡𝑛 =  [3, 5] a curva da Função Receita está abaixo da curva da Função Custo. 

Diante disso, é presumível que, o Lucro Total pode ser contabilizado como o 

somatório das áreas delimitas pelas curvas 𝑅(𝑡) e 𝐶(𝑡), no intervalo 𝑡 =  [0, 5], 

limitantes mínimo e máximo da interseção entre elas, conforme a Equação (19) e ilustrado 

na Figura 22. 

 

Figura 22. Script 4 – ajustado à Equação (17). 

 
Fonte: Autoras(es) 

 

Os resultados obtidos são 

 

𝑅 =  −𝑡 ∗∗ 2 +  11 ∗ 𝑡 

𝐶 =  −𝑡 ∗∗ 3 +  7 ∗ 𝑡 ∗∗ 2 −  4 ∗ 𝑡 

𝐼𝑅𝑡 ≅  95.83 

𝐼𝐶𝑡 ≅  85.41 

𝐿 ≅  10.42 
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A Inteligência Computacional permite resolver 𝑛 − 𝑣𝑒𝑧𝑒𝑠, Cálculos de Limites, 

Derivadas e de Integrais, com altíssima precisão e acurácia. Assim sendo, a aferição das 

áreas, delimitadas pelas curvas 𝑅(𝑡) e 𝐶(𝑡), será executada em duas formas. 

As Figuras 23 e 24, exibem essas resoluções considerando os seguintes limites de 

Integração: 

 

Intervalo I →    𝑡𝑝 =  [0, 3]; 

Intervalo II →   𝑡𝑛 =  [3, 5]. 

 

Considerando essas duas circunstâncias, as observações sobre o comportamento 

do Lucro estarão mais evidenciadas. 

 

Figura 23. Script 4 – Equação (17), intervalo I. 

 
Fonte: Autoras(es). 

 

Os resultados obtidos são 

𝑅 =  −𝑡 ∗∗ 2 +  11 ∗ 𝑡 

𝐶 =  −𝑡 ∗∗ 3 +  7 ∗ 𝑡 ∗∗ 2 −  4 ∗ 𝑡 

𝐼𝑅𝑡 =  40.5000 

𝐼𝐶𝑡 =  24.7500 

𝐿 =  15.75 



Brazilian Journal of Development 
ISSN: 2525-8761 

63758 

 

 

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.8, n.9, p. 64737-64761, sep., 2022 

 

Figura 24. Script 4 – Equação (17), intervalo II. 

 
Fonte: Autoras(es). 

 

Os resultados obtidos são 

𝑅 =  −𝑡 ∗∗ 2 +  11 ∗ 𝑡 

𝐶 =  −𝑡 ∗∗ 3 +  7 ∗ 𝑡 ∗∗ 2 −  4 ∗ 𝑡 

𝐼𝑅𝑡 =  26.1667 

𝐼𝐶𝑡 =  28.5833 

𝐿 =  −2.42 

4 CONCLUSÃO 

A crescente evolução tecnológica exige um constante aperfeiçoamento científico. 

A consciência matemática contribui para que essa evolução acrescente uma concepção 

crítica e reflexiva sobre a mecânica da Natureza, em todos os seus aspectos, sociais, 

ambientais, físicos, químicos, biológicos, entre outros. 

Esse artigo transfere uma estratégia que permite otimizar a execução do Cálculo 

Diferencial e Integral, sem reduzir a relevância algébrica dessa esplêndida criação da 

humanidade. 

Elaborada, inicialmente por Gottfried Wilhelm Leibniz e Isaac Newton, o Cálculo 

Diferencial e Integral foi incrementado e obteve uma interface computacional que 

estimula suas aplicações em modelos interdisciplinares. 
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Fundamentado pela Linguagem PYTHON de programação, foram apresentados 

scripts que operam Limites, Derivadas e Integrais. Essa Modelagem Matemática-

Computacional diminui a possibilidade de erros algébricos e maximiza a compreensão do 

fenômeno estudado. 

Três estudos foram    retratados. Todos apresentaram elevados níveis de precisão 

e acurácia em seus resultados analíticos e gráfico. 

Para trabalhos futuros, estima-se a implementação de modelos baseados em 

funções com múltiplas variáveis independentes, para análises de multicritérios. 
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