
sumário

su
m

ár
io

Língua Portuguesa
Compreensão e interpretação de textos ........................................................................ 1
Tipologia textual ............................................................................................................. 2
Domínio da ortografia oficial; Emprego da acentuação gráfica ...................................... 6
Emprego dos sinais de pontuação ................................................................................. 8
Emprego do sinal indicativo de crase ............................................................................. 12
Emprego das classes de palavras.................................................................................. 16
Colocação dos pronomes átonos ................................................................................... 27
Concordância verbal e nominal  ..................................................................................... 29
Regência nominal e verbal ............................................................................................. 36
Emprego/correlação de tempos e modos verbais .......................................................... 38
Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração; Relações de su-
bordinação entre orações e entre termos da oração  .................................................... 41
Domínio da estrutura morfossintática do período........................................................... 44
Domínio dos mecanismos de coesão textual ................................................................. 48
Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e 
outros elementos de sequenciação textual .................................................................... 49
Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República) 51
Adequação da linguagem ao tipo de documento; Adequação do formato do texto ao 
gênero ............................................................................................................................ 51
Questões ........................................................................................................................ 53
Gabarito .......................................................................................................................... 58

Raciocínio Lógico
Estruturas lógicas. Lógica sentencial (ou proposicional). Proposições simples e com-
postas. Tabelas verdade.  Equivalências. Leis de de morgan ........................................ 1
Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões ................... 6
Diagramas lógicos .......................................................................................................... 10
Lógica de primeira ordem ............................................................................................... 14
Princípios de contagem e probabilidade ........................................................................ 16
Operações com conjuntos .............................................................................................. 22
Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais ............ 29
Questões ........................................................................................................................ 33
Gabarito .......................................................................................................................... 43

Polícia Federal
Agente Administrativo – Classe A, Padrão I



sumário

su
m

ár
io

Ética no Serviço Público
Ética e moral................................................................................................................... 1
Ética, princípios e valores............................................................................................... 4
Ética e democracia. Exercício da cidadania ................................................................... 5
Ética e função pública .................................................................................................... 6
Código de ética profissional do serviço público (decreto nº 1.171/1994) ....................... 10
Lei nº 8.112/1990 E alterações (regime jurídico dos servidores públicos civis da união): 
regime disciplinar (deveres e proibições, acumulação, responsabilidades, penalida-
des)................................................................................................................................. 14
Lei nº 8.429/1992 (Lei de improbidade administrativa) .................................................. 59
Lei de conflito de interesses – lci (lei nº 12.813/2013) ................................................... 74
Questões ........................................................................................................................ 77
Gabarito .......................................................................................................................... 81

Noções de Informática
Noções de sistema operacional (ambiente windows). Conceitos de organização e de 
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas ..................................... 1
Edição de textos, planilhas e apresentações (ambiente microsoft office) ...................... 21
Redes de computadores. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos 
de internet e intranet. Programas de navegação (microsoft edge, mozilla firefox, goo-
gle chrome e similares). Sítios de busca e pesquisa na internet ................................... 66
Redes sociais ................................................................................................................. 72
Computação na nuvem (cloud computing)  .................................................................... 75
Segurança da informação: procedimentos de segurança .............................................. 78
Noções de malware. Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.) 81
Procedimentos de backup .............................................................................................. 86
Armazenamento de dados na nuvem (cloud storage).................................................... 87
Questões ........................................................................................................................ 89
Gabarito .......................................................................................................................... 95

Direito Constitucional
Constituição Federal; Conceito, classificações, princípios fundamentais ...................... 1
Capítulo III Segurança Pública: artigo 144 ..................................................................... 5
Direitos e garantias fundamentais; Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos 
sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos .......................... 7
Organização político-administrativa; União, estados, Distrito Federal, municípios e ter-
ritórios ............................................................................................................................. 24



sumário

su
m

ár
io

su
m

ár
io

Administração pública;  Disposições gerais, servidores públicos .................................. 38
Poder Executivo; atribuições do presidente da República e dos ministros de Estado ... 48
Finanças públicas;  Normas gerais; Orçamentos ........................................................... 54
Ordem social; Disposições Gerais; Previdência Social .................................................. 64
Questões ........................................................................................................................ 67
Gabarito .......................................................................................................................... 71

Direito Administrativo
Noções de organização administrativa: Centralização, descentralização, concentração 
e desconcentração; Administração direta e indireta; Autarquias, fundações, empresas 
públicas e sociedades de economia mista ..................................................................... 1
Ato administrativo. Conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies ................. 7
Agentes públicos. Legislação pertinente. Lei nº 8.112/1990. Disposições constitucio-
nais aplicáveis. Disposições doutrinárias. Conceito. Espécies. Cargo, emprego e fun-
ção pública ..................................................................................................................... 28
Poderes administrativos.  Hierárquico, disciplinar, regulamentar e de polícia.  Uso e 
abuso do poder............................................................................................................... 47
Licitação. Princípios.  Contratação direta: dispensa e inexigibilidade.  Modalidades.  
Tipos.  Procedimento ...................................................................................................... 57
Controle da administração pública. Controle exercido pela administração pública. Con-
trole judicial.  Controle legislativo ................................................................................... 80
Responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado no direito brasi-
leiro. Responsabilidade por ato comissivo do Estado. Responsabilidade por omissão 
do Estado. Requisitos para a demonstração da responsabilidade do Estado. Causas 
excludentes e atenuantes da responsabilidade do Estado ............................................ 89
Regime jurídico-administrativo. Conceito. Princípios expressos e implícitos da admi-
nistração pública............................................................................................................. 96
Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) ................................................... 112
Decreto nº 9.830/2019 (regulamenta motivação de decisão) ........................................ 135
Lei nº 9.784/1999 (processo administrativo federal) ...................................................... 141
Questões ........................................................................................................................ 152
Gabarito .......................................................................................................................... 157

Noções de Governança Pública
Teorias da administração................................................................................................ 1
Características básicas das organizações formais modernas: tipos de estrutura orga-
nizacional, natureza e finalidades .................................................................................. 2
Cultura organizacional .................................................................................................... 6
Governança e gestão pública ......................................................................................... 12
Planejamento estratégico:  Conceitos, métodos e técnicas ........................................... 24



sumário

su
m

ár
io

Processo organizacional: planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação .. 25
Gestão de resultados na produção de serviços públicos ............................................... 29
Gestão por processos: Ferramentas clássicas para o gerenciamento de processos .... 31
Gestão de projetos. Noções de elaboração, análise, avaliação e gerenciamento de 
projetos ........................................................................................................................... 33
Excelência nos serviços públicos ................................................................................... 37
Sustentabilidade pública................................................................................................. 41
Acessibilidade................................................................................................................. 42
Inovação na gestão pública. Design Thinking. Inteligência Artificial .............................. 44
Comunicação na gestão pública e gestão de redes organizacionais ............................ 47
Transparência, integridade e ética na administração pública ........................................ 50
Questões ........................................................................................................................ 52
Gabarito .......................................................................................................................... 56

Noções de Gestão de Pessoas
Modelos de gestão de pessoas ...................................................................................... 1
Administração de Pessoal .............................................................................................. 7
Gestão estratégica de pessoas ...................................................................................... 11
Os processos de gestão de pessoas. Recrutamento e seleção de pessoas. Treina-
mento e Desenvolvimento .............................................................................................. 17
Gestão do desempenho ................................................................................................. 20
Motivação ....................................................................................................................... 25
Gestão por competências............................................................................................... 26
O indivíduo e o contexto organizacional: variáveis individuais, grupais e organizacio-
nais. Comportamento humano no trabalho: satisfação e comprometimento ................. 27
Equipes e grupos de trabalho......................................................................................... 29
Competência Interpessoal .............................................................................................. 29
Gerenciamento de conflitos ............................................................................................ 30
Gestão do conhecimento................................................................................................ 35
Qualidade de vida no trabalho........................................................................................ 36
Dimensionamento de pessoal ........................................................................................ 36
Questões ........................................................................................................................ 37
Gabarito .......................................................................................................................... 40



sumário

su
m

ár
io

su
m

ár
io

Noções De Gestão De Contratos E Recursos  
Materiais
Licitações e contratos administrativos: Lei nº 14.133/2021, conceito, princípios, contra-
tação direta, modalidades, tipos e aspectos procedimentais ......................................... 1
Decreto nº 11.531/2023 e Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023 (convênios e 
instrumentos congêneres) .............................................................................................. 75
Decreto nº 11.462/2023 .................................................................................................. 140
IN/MPOG nº 5/2017 e IN/SEGES/ME nº 98/2022 .......................................................... 153
Elaboração e fiscalização de contratos; Cláusulas e indicadores de nível de serviço; 
Papel do fiscalizador do contrato; Papel do preposto da contratada; Acompanhamento 
da execução contratual; Registro e notificação de irregularidades; Definição e aplica-
ção de penalidades e sanções administrativas .............................................................. 169
Classificação de materiais; Tipos de classificação ......................................................... 178
Gestão de estoques; Recebimento e armazenagem; Entrada; Conferência; Critérios e 
técnicas de armazenagem ............................................................................................. 179
Gestão patrimonial; Controle de bens; Inventário; Alterações e baixa de bens ............. 191
Questões ........................................................................................................................ 200
Gabarito .......................................................................................................................... 204

Atualidades
Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: sobre segurança, trans-
portes, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, 
relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia ................................. 1

Legislação Aplicada À Polícia Federal
Lei nº 14.967/2024: institui o estatuto da segurança privada e da segurança das insti-
tuições financeiras, e dá outras providências................................................................. 1
Lei nº 10.357/2001: estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos 
químicos que direta ou indiretamente possam ser destinados à elaboração ilícita de 
substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem dependência física ou 
psíquica, e dá outras providências ................................................................................. 18
Lei nº 13.445/2017 (Lei de Migração) ............................................................................ 22
Lei nº 10.826/2003: Estatuto do Desarmamento ............................................................ 45
Lei nº 12.830/2013: dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de 
polícia ............................................................................................................................. 54
Questões ........................................................................................................................ 55
Gabarito .......................................................................................................................... 59



1

Língua Portuguesa

Embora correlacionados, esses conceitos se distinguem, pois sempre que compreendemos adequadamente 
um texto e o objetivo de sua mensagem, chegamos à interpretação, que nada mais é do que as conclusões 
específicas.

Exemplificando, sempre que nos é exigida a compreensão de uma questão em uma avaliação, a resposta será 
localizada no próprio texto, posteriormente, ocorre a interpretação, que é a leitura e a conclusão fundamentada 
em nossos conhecimentos prévios.

Compreensão de Textos
Resumidamente, a compreensão textual consiste na análise do que está explícito no texto, ou seja, na 

identificação da mensagem. É assimilar (uma devida coisa) intelectualmente, fazendo uso da capacidade de 
entender, atinar, perceber, compreender. 

Compreender um texto é captar, de forma objetiva, a mensagem transmitida por ele. Portanto, a compreensão 
textual envolve a decodificação da mensagem que é feita pelo leitor.

Por exemplo, ao ouvirmos uma notícia, automaticamente compreendemos a mensagem transmitida por ela, 
assim como o seu propósito comunicativo, que é informar o ouvinte sobre um determinado evento.

Interpretação de Textos
É o entendimento relacionado ao conteúdo, ou melhor, os resultados aos quais chegamos por meio da 

associação das ideias e, em razão disso, sobressai ao texto. Resumidamente, interpretar é decodificar o sentido 
de um texto por indução.

A interpretação de textos compreende a habilidade de se chegar a conclusões específicas após a leitura de 
algum tipo de texto, seja ele escrito, oral ou visual.

Grande parte da bagagem interpretativa do leitor é resultado da leitura, integrando um conhecimento que 
foi sendo assimilado ao longo da vida. Dessa forma, a interpretação de texto é subjetiva, podendo ser diferente 
entre leitores.

Exemplo de compreensão e interpretação de textos:

Para compreender melhor a compreensão e interpretação de textos, analise a questão abaixo, que aborda 
os dois conceitos em um texto misto (verbal e visual):

FGV > SEDUC/PE > Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial > 2015

Português > Compreensão e interpretação de textos

A imagem a seguir ilustra uma campanha pela inclusão social.
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Raciocínio Lógico

Uma proposição é um conjunto de palavras ou símbolos que expressa um pensamento ou uma ideia com-
pleta, transmitindo um juízo sobre algo. Uma proposição afirma fatos ou ideias que podemos classificar como 
verdadeiros ou falsos. Esse é o ponto central do estudo lógico, onde analisamos e manipulamos proposições 
para extrair conclusões.

VALORES LÓGICOS
Os valores lógicos possíveis para uma proposição são:

− Verdadeiro (V), caso a proposição seja verdadeira.

− Falso (F), caso a proposição seja falsa.

Os valores lógicos seguem três axiomas fundamentais:

− Princípio da Identidade: uma proposição é idêntica a si mesma. Em termos simples: p≡p

Exemplo: “Hoje é segunda-feira” é a mesma proposição em qualquer contexto lógico.

− Princípio da Não Contradição: uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

Exemplo: “O céu é azul e não azul” é uma contradição.

− Princípio do Terceiro Excluído: toda proposição é ou verdadeira ou falsa, não existindo um terceiro caso 
possível. Ou seja: “Toda proposição tem um, e somente um, dos valores lógicos: V ou F.”

Exemplo: “Está chovendo ou não está chovendo” é sempre verdadeiro, sem meio-termo.

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES
Para entender melhor as proposições, é útil classificá-las em dois tipos principais:

• Sentenças Abertas
São sentenças para as quais não se pode atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso, pois elas não expri-

mem um fato completo ou específico. São exemplos de sentenças abertas:

− Frases interrogativas: “Quando será a prova?”

− Frases exclamativas:  “Que maravilhoso!”

− Frases imperativas: “Desligue a televisão.”

− Frases sem sentido lógico: “Esta frase é falsa.”

• Sentenças Fechadas
Quando a proposição admite um único valor lógico, verdadeiro ou falso, ela é chamada de sentença fecha-

da. Exemplos:

− Sentença fechada e verdadeira: “2 + 2 = 4”

− Sentença fechada e falsa: “O Brasil é uma ilha”
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Ética no Serviço Público

Diferença entre ética e moral
A distinção entre ética e moral é um dos temas mais cobrados nas provas de Filosofia em concursos públi-

cos. Apesar de os dois termos serem frequentemente usados como sinônimos no cotidiano, a Filosofia propõe 
uma separação conceitual importante entre eles.

Compreender essa diferença é fundamental para interpretar corretamente questões teóricas e aplicadas, 
como aquelas que envolvem dilemas éticos, condutas sociais e normas jurídicas.

▸Origem e etimologia
A palavra moral vem do latim mos, moris, que significa “costume”, enquanto ética deriva do grego ethos, que 

também pode significar “costume” ou “modo de ser”. No entanto, ao longo da tradição filosófica, esses termos 
passaram a ter sentidos distintos.

▪ Moral refere-se ao conjunto de normas, regras e valores aceitos por um determinado grupo ou sociedade. 
É um saber prático cotidiano que rege comportamentos, atitudes e julgamentos sobre o que é certo ou er-
rado, bom ou mau.
▪ Ética, por sua vez, é uma reflexão filosófica sobre esses valores e normas. Ela busca compreender, ques-
tionar e justificar o porquê de certas condutas serem aceitas ou rejeitadas.

▸A moral como fato social
A moral é, portanto, histórica e culturalmente variável. O que é considerado moral em uma sociedade pode 

ser visto como imoral em outra, e vice-versa. Por exemplo, práticas como a poligamia, a pena de morte ou a 
eutanásia são avaliadas moralmente de maneiras distintas em diferentes países e épocas. Isso mostra que a 
moral se apoia em tradições, crenças religiosas, convenções sociais e hábitos culturais.

▸A ética como disciplina filosófica
Já a ética busca elaborar critérios racionais e universais para avaliar ações humanas. Ela não aceita nor-

mas apenas por serem tradicionais, mas as submete à análise crítica. A ética pergunta: essa regra é justa? Ela 
promove o bem-estar coletivo? Ela respeita a dignidade humana? Com isso, a ética pode até mesmo propor 
mudanças na moral vigente, atuando como uma força de transformação social.

Exemplos práticos para fixação:

▪ Em uma empresa, pode ser moralmente aceitável um chefe favorecer parentes em promoções. Mas etica-
mente, isso é questionável, pois fere princípios como a imparcialidade e a meritocracia.
▪ Em determinadas sociedades, é moralmente esperado que a mulher seja submissa ao homem. A ética, no 
entanto, pode analisar essa norma como discriminatória e violadora da igualdade de direitos.
A ética e a moral são conceitos complementares, mas não idênticos. Enquanto a moral dita como as pes-

soas devem agir dentro de uma cultura ou sociedade, a ética busca compreender e criticar essas normas à luz 
da razão.

Saber essa diferença com clareza ajuda a interpretar não só questões de prova, mas também os desafios 
morais do cotidiano com maior consciência e profundidade.

As principais teorias éticas ao longo da história
A ética, como ramo da Filosofia, desenvolveu-se a partir de grandes reflexões feitas por pensadores de 

diversas épocas, que buscaram responder à pergunta: como o ser humano deve agir? Essas reflexões origina-
ram diferentes teorias éticas, cada uma com sua forma particular de interpretar o que é o bem, o certo, o justo 
ou o virtuoso.
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Noções de Informática

O Windows 10 é um sistema operacional desenvolvido pela Microsoft, parte da família de sistemas 
operacionais Windows NT. Lançado em julho de 2015, ele sucedeu o Windows 8.1 e trouxe uma série de 
melhorias e novidades, como o retorno do Menu Iniciar, a assistente virtual Cortana, o navegador Microsoft 
Edge e a funcionalidade de múltiplas áreas de trabalho. Projetado para ser rápido e seguro, o Windows 10 é 
compatível com uma ampla gama de dispositivos, desde PCs e tablets até o Xbox e dispositivos IoT. 

Operações de iniciar, reiniciar, desligar, login, logoff, bloquear e desbloquear

Botão Iniciar
O Botão Iniciar dá acesso aos programas instalados no computador, abrindo o Menu Iniciar que funciona 

como um centro de comando do PC.

Menu Iniciar
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Direito Constitucional

Sentido sociológico; sentido político; sentido jurídico; conceito, objetos e elementos
No tocante aos sentidos sociológico, político e jurídico, são analisados pela doutrina, quando da análise das 

denominadas “perspectivas”1. Mesma observação com relação ao denominado objeto.

Dando-se prosseguimento aos nossos estudos, passaremos a analisar os denominados elementos da 
Constituição. Tal denominação surgiu em virtude de o fato das normas constitucionais serem divididas e agru-
padas em pontos específicos, com conteúdo, origem e finalidade diversos.

Conquanto haja essa divisão e o agrupamento em questão, é de se registrar que nossa doutrina é diver-
gente com relação aos elementos da Constituição, não se podendo afirmar que uma classificação está correta 
e a outra errada.

Em que pese essa divergência, remetemos à clássica divisão dada pelo Ilustre Prof. José Afonso da Silva. 
Senão, vejamos.

a) Elementos orgânicos – estabelecem as normas que regulam a estrutura do Estado e do Poder (Títulos 
III e IV, da CF);

b) Elementos limitativos – dizem respeito às normas que compõem os direitos e garantias fundamentais, 
limitando a atuação estatal;

c) Elementos sócio ideológicos – estabelecem o compromisso da Constituição entre o Estado Individua-
lista e o Estado intervencionista (Título VII, da CF);

d) Elementos de estabilização constitucional – são as normas constitucionais destinadas a assegurar a 
solução de conflitos constitucionais, a defesa da CF, do Estado e das instituições democráticas. Eles constituem 
os instrumentos de defesa do Estado e buscam garantir a paz social (Artigos 34 a 36, da CF);

e) Elementos formais de aplicabilidade – encontram-se nas normas que estabelecem regras de aplicação 
das Constituições (ADCT – Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).

Classificações das constituições
Registre-se que a doutrina brasileira costuma utilizar-se de variados critérios de classificação das constitui-

ções, existindo variação entre eles.

a) Quanto à origem – as Constituições poderão ser outorgadas (aquelas impostas pelo agente revolucio-
nário que não recebeu do povo a legitimidade para, em nome dele, atuar), promulgadas (fruto do trabalho de 
uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita diretamente pelo povo.

Ela é também denominada de democrática, votada ou popular), cesaristas (não é propriamente outorgada, 
nem democrática, ainda que criada com a participação popular, vez que essa visa apenas ratificar a vontade 
do detentor do poder.

Conhecidas também como bonapartistas) e, pactuadas ou dualistas (são aquelas que surgem através de 
um pacto entre as classes dominante e oposição).

b) Quanto à forma – as Constituições podem ser escritas (instrumentais) ou costumeiras (não escritas).

c) Quanto à extensão – elas podem ser sintéticas (aquelas que apenas vinculam os princípios fundamen-
tais e estruturais do Estado. São também denominadas de concisas, breves, sumárias, sucintas ou básicas) ou 
analíticas (são as Constituições que abordam todos os assuntos que os representantes do povo entenderem 
por fundamentais.

São também conhecidas como amplas, extensas, largas, prolixas, longas, desenvolvidas, volumosas ou 
inchadas).

V - o pluralismo político.

1  https://www.editorajuspodivm.com.br/cdn/arquivos/8713b4e79cb9270ecc075bfab3b84b2a.pdf
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Direito Administrativo

Administração direta e indireta
A princípio, infere-se que Administração Direta é correspondente aos órgãos que compõem a estrutura 

das pessoas federativas que executam a atividade administrativa de maneira centralizada. O vocábulo 
“Administração Direta” possui sentido abrangente vindo a compreender todos os órgãos e agentes dos entes 
federados, tanto os que fazem parte do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário, que são 
os responsáveis por praticar a atividade administrativa de maneira centralizada.

Já a Administração Indireta, é equivalente às pessoas jurídicas criadas pelos entes federados, que possuem 
ligação com as Administrações Diretas, cujo fulcro é praticar a função administrativa de maneira descentralizada.

Tendo o Estado a convicção de que atividades podem ser exercidas de forma mais eficaz por entidade 
autônoma e com personalidade jurídica própria, o Estado transfere tais atribuições a particulares e, ainda pode 
criar outras pessoas jurídicas, de direito público ou de direito privado para esta finalidade. Optando pela segunda 
opção, as novas entidades passarão a compor a Administração Indireta do ente que as criou e, por possuírem 
como destino a execução especializado de certas atividades, são consideradas como sendo manifestação da 
descentralização por serviço, funcional ou técnica, de modo geral.

Desconcentração e Descentralização 
Consiste a desconcentração administrativa na distribuição interna de competências, na esfera da mesma 

pessoa jurídica. Assim sendo, na desconcentração administrativa, o trabalho é distribuído entre os órgãos que 
integram a mesma instituição, fato que ocorre de forma diferente na descentralização administrativa, que impõe 
a distribuição de competência para outra pessoa, física ou jurídica.

Ocorre a desconcentração administrativa tanto na administração direta como na administração indireta de 
todos os entes federativos do Estado. Pode-se citar a título de exemplo de desconcentração administrativa no 
âmbito da Administração Direta da União, os vários ministérios e a Casa Civil da Presidência da República; 
em âmbito estadual, o Ministério Público e as secretarias estaduais, dentre outros; no âmbito municipal, as 
secretarias municipais e as câmaras municipais; na administração indireta federal, as várias agências do 
Banco do Brasil que são sociedade de economia mista, ou do INSS com localização em todos os Estados da 
Federação.

Ocorre que a desconcentração enseja a existência de vários órgãos, sejam eles órgãos da Administração 
Direta ou das pessoas jurídicas da Administração Indireta, e devido ao fato desses órgãos estarem dispostos 
de forma interna, segundo uma relação de subordinação de hierarquia, entende-se que a desconcentração 
administrativa está diretamente relacionada ao princípio da hierarquia.

Registra-se que na descentralização administrativa, ao invés de executar suas atividades administrativas 
por si mesmo, o Estado transfere a execução dessas atividades para particulares e, ainda a outras pessoas 
jurídicas, de direito público ou privado. 

Explicita-se que, mesmo que o ente que se encontre distribuindo suas atribuições e detenha controle sobre 
as atividades ou serviços transferidos, não existe relação de hierarquia entre a pessoa que transfere e a que 
acolhe as atribuições.

Criação, extinção e capacidade processual dos órgãos públicos 
Os arts. 48, XI e 61, § 1º da CFB/1988 dispõem que a criação e a extinção de órgãos da administração 

pública dependem de lei de iniciativa privativa do chefe do Executivo a quem compete, de forma privada, e por 
meio de decreto, dispor sobre a organização e funcionamento desses órgãos públicos, quando não ensejar 
aumento de despesas nem criação ou extinção de órgãos públicos (art. 84, VI, b, CF/1988). Desta forma, 
para que haja a criação e extinção de órgãos, existe a necessidade de lei, no entanto, para dispor sobre a 
organização e o funcionamento, denota-se que poderá ser utilizado ato normativo inferior à lei, que se trata do 
decreto. Caso o Poder Executivo Federal desejar criar um Ministério a mais, o presidente da República deverá
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Noções de Governança Pública

Administração é uma disciplina abrangente que envolve planejamento, organização, liderança e controle de 
recursos para alcançar os objetivos organizacionais de forma eficiente e eficaz. São os principais componentes 
desse conceito:

– Planejamento: envolve definir metas e objetivos, identificar recursos necessários, antecipar desafios e 
criar estratégias para atingir os objetivos organizacionais.

– Organização: é a organização dos recursos, como alocação de tarefas e responsabilidades, criação de 
estruturas organizacionais, definição de hierarquias e criação de processos para garantir eficaz ação de metas. 

– Direção: é relacionada à liderança e à motivação das pessoas para eficaz e eficiente execução de funções, 
envolvendo eficaz comunicação, decisões, resolução de conflitos e inspiração da equipe.

– Controle: é a processo de monitorar o desempenho em relação aos planos e objetivos estabelecidos. Se 
algo é mal, controle permite ajustar o curso e garantir os objetivos são alcançados. 

– Recursos: como pessoas, dinheiro, tempo, tecnologia, informação, são fundamentais na administração.

– Eficiência: fazer as coisas melhor possível e minimizar recursos desperdício.

– Eficácia: envolve realizar as coisas de maneira certa, para atingir os objetivos da organização.

A administração é uma disciplina essencial em várias organizações, incluindo empresas, organizações sem 
fins lucrativos, governos e vidas pessoais. Fornece ferramentas e princípios necessários para gerir eficazmente 
os recursos e alcançar os objetivos, independentemente do contexto. Portanto, o estudo da administração é 
relevante e amplamente praticado em todo o mundo.

Algumas das teorias mais influentes da administração são:

– Teoria da Administração Científica (Taylorismo): uma teoria de Frederick W. Taylor, que defende que 
a administração deve ser tratada como uma ciência. Taylor argumenta que analisar processos mundanos de 
trabalho ajuda a identificar as melhores maneiras de executar tarefas, com foco na eficiência e produtividade. 
Isso leva à padronização das tarefas e ao foco no trabalho especializado.

Data: Final do século XIX e início do século XX.

Local: Os estudos de Frederick W. Taylor foram realizados principalmente nos Estados Unidos, onde ele 
desenvolveu suas ideias na virada do século XIX para o século XX.

– Teoria Clássica da Administração: Henri Fayol e Max Weber desenvolveram o conceito de gestão 
administrativa, enfatizando cinco funções básicas: planejamento, organização, comando, coordenação e 
controle. A teoria da burocracia de Weber enfatiza a importância de regras, hierarquias e procedimentos claros 
para o funcionamento organizacional eficiente.

Data: Henri Fayol publicou sua obra “Administração Industrial e Geral” em 1916, enquanto Max Weber 
desenvolveu sua teoria da burocracia no início do século XX.

Local: Fayol era um engenheiro de minas francês, e suas ideias foram desenvolvidas na França. Max 
Weber era um sociólogo alemão, e sua teoria também se originou na Alemanha.

– Teoria das Relações Humanas: elaborada por Elton Mayo e outros, é uma reação clássica que apresenta 
a importância das relações humanas no local de trabalho, argumentando que o desempenho dos funcionários é 
influenciado por fatores sociais e emocionais. As necessidades sociais e psicológicas de trabalhadores devem 
ser consideradas para melhorar a produtividade.

Data: A década de 1930 marcou o auge do movimento das Relações Humanas.

Local: Esta teoria se desenvolveu nos Estados Unidos, com pesquisas conduzidas principalmente na 
Western Electric’s Hawthorne Works, em Chicago.
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Noções de Gestão de Pessoas

A gestão de pessoas é uma área central para o sucesso das organizações, sendo responsável por planejar, 
atrair, desenvolver e reter talentos de forma a alinhar o desempenho dos colaboradores aos objetivos estratégicos 
da empresa. 

Historicamente, a gestão de pessoas passou por transformações significativas, adaptando-se às demandas 
de cada época e refletindo mudanças nas expectativas e perfis dos trabalhadores. Hoje, o papel da gestão de 
pessoas transcende o simples cumprimento de tarefas e tem uma função estratégica, integrando-se aos planos 
de crescimento e inovação das organizações.

Desde os primeiros modelos de gestão, que focavam principalmente em controle e produtividade, até os 
modelos atuais, que buscam engajar e motivar os colaboradores, a gestão de pessoas evoluiu significativamente. 
Essa evolução foi impulsionada pela valorização do capital humano como um ativo essencial para a 
competitividade empresarial. 

Os modelos mais recentes, como a Gestão Estratégica de Pessoas e a Gestão de Pessoas 4.0, refletem 
a crescente integração entre gestão de talentos, tecnologia e estratégia organizacional, respondendo à 
necessidade de flexibilidade, inovação e adaptação às novas dinâmicas de trabalho.

Com o avanço da tecnologia e a globalização, as organizações precisaram adotar uma abordagem mais 
humanizada e personalizada para a gestão de pessoas, criando um ambiente onde os colaboradores se sintam 
valorizados e parte integral do sucesso organizacional. 

Hoje, modelos de gestão de pessoas que promovem o bem-estar, a autonomia, o desenvolvimento contínuo 
e a diversidade são cada vez mais valorizados. Essa transformação exige das empresas uma abordagem 
flexível e proativa, ajustando práticas e políticas de acordo com o contexto e as demandas dos colaboradores.

Nos tópicos seguintes, serão abordadas as principais etapas da evolução dos modelos de gestão de pessoas, 
desde o enfoque tradicional, passando pelos modelos focados em relações humanas e em competências, até 
os modelos estratégicos e tecnológicos contemporâneos. 

A análise dessas fases ajuda a compreender as práticas atuais e a importância de uma gestão de pessoas 
adaptativa, capaz de responder aos desafios de um ambiente de trabalho cada vez mais complexo e dinâmico.

MODELO TRADICIONAL DE GESTÃO DE PESSOAS
O modelo tradicional de gestão de pessoas, também conhecido como modelo burocrático ou clássico, surgiu 

no início do século XX e é fortemente influenciado pelas teorias de administração científica de Frederick Taylor 
e pela abordagem burocrática de Max Weber. Nesse modelo, a gestão de pessoas focava principalmente na 
produtividade e no controle rigoroso das atividades, buscando a eficiência por meio da supervisão direta e do 
cumprimento estrito das regras e procedimentos. A preocupação principal era maximizar a produção e reduzir 
custos, tratando os colaboradores mais como recursos produtivos do que como indivíduos com necessidades 
e potencialidades únicas.

Uma característica central desse modelo era a ênfase nas tarefas repetitivas e na padronização, com a 
divisão do trabalho sendo detalhada e estritamente seguida. O modelo tradicional via a organização como uma 
máquina, onde cada colaborador cumpria uma função específica e limitada, com pouco espaço para criatividade 
ou autonomia. As tarefas eram divididas de maneira detalhada e havia pouca variação no trabalho, o que fazia 
com que os trabalhadores executassem suas funções de maneira mecânica, de acordo com as instruções 
impostas pelos superiores. Esse modelo utilizava uma hierarquia rígida e uma estrutura verticalizada, onde os 
gestores tinham autoridade total sobre as decisões e os subordinados eram orientados a seguir ordens sem 
questionamento.

Nesse contexto, a relação entre a empresa e o trabalhador era bastante impessoal. A comunicação fluía em 
uma única direção – de cima para baixo – o que limitava a possibilidade de colaboração ou diálogo. Não havia 
incentivo para que os funcionários se engajassem ou participassem ativamente das decisões, uma vez que o 
foco era exclusivamente no cumprimento das tarefas de forma eficiente e padronizada. Essa estrutura visava
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Noções De Gestão De Contratos E Recursos Materiais

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021
Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DESTA LEI

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas dire-
tas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e abrange:

I - os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos 
do Poder Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função administrativa;

II - os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Administração Pú-
blica.

§ 1º Não são abrangidas por esta Lei as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas 
subsidiárias, regidas pela Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ressalvado o disposto no art. 178 desta Lei.

§ 2º As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às 
peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nesta Lei, na forma de regulamentação específica 
a ser editada por ministro de Estado.

§ 3º Nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação oriundos 
de agência oficial de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser 
admitidas:

I - condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo 
Presidente da República;

II - condições peculiares à seleção e à contratação constantes de normas e procedimentos das agências 
ou dos organismos, desde que:

a) sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou doação;

b) não conflitem com os princípios constitucionais em vigor;

c) sejam indicadas no respectivo contrato de empréstimo ou doação e tenham sido objeto de parecer favo-
rável do órgão jurídico do contratante do financiamento previamente à celebração do referido contrato;

d) (VETADO).

§ 4º A documentação encaminhada ao Senado Federal para autorização do empréstimo de que trata o § 3º 
deste artigo deverá fazer referência às condições contratuais que incidam na hipótese do referido parágrafo.

§ 5º As contratações relativas à gestão, direta e indireta, das reservas internacionais do País, inclusive as 
de serviços conexos ou acessórios a essa atividade, serão disciplinadas em ato normativo próprio do Banco 
Central do Brasil, assegurada a observância dos princípios estabelecidos no caput do art. 37 da Constituição 
Federal.
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Atualidades

BRASIL

HISTÓRIA DO BRASIL
Na História do Brasil, estão relacionados todos os assuntos referentes à história do país. Sendo assim, o 

estudo e o ensino de História do Brasil abordam acontecimentos que se passaram no espaço geográfico brasi-
leiro ou que interferiram diretamente em nosso país.

Portanto, os povos pré-colombianos que habitavam o território que hoje corresponde ao Brasil antes da 
chegada dos portugueses fazem parte da história de nosso país. Isso é importante de ser mencionado porque 
muitas pessoas consideram que a história brasileira iniciou-se com a chegada dos portugueses, em 1500.

Nossa história é marcada pela diversidade em sua formação, decorrente dos muitos povos que aqui chega-
ram para desbravar e conquistar nossas terras.

Esse processo de colonização e formação de uma nova sociedade se deu através de muitos movimentos e 
manifestações, sempre envolvendo interesses e aspectos sociais, políticos e econômicos.

Movimentos esses que estão entrelaçados entre si, em função dos fatores que os originavam e dos interes-
ses que por traz deles se apresentavam.

Diante disso, faremos uma abordagem sobre nossa história, desde o tempo da colonização portuguesa, até 
os dias de hoje, abordando os movimentos que ao longo do tempo foram tecendo as condições para que nosso 
Brasil apresente hoje essas características políticas-sócio-economicas.

Embora os portugueses tenham chegado ao Brasil em 1500, o processo de colonização do nosso país 
teve início somente em 1530. Nestes trinta primeiros anos, os portugueses enviaram para as terras brasileiras 
algumas expedições com objetivos de reconhecimento territorial e construção de feitorais para a exploração do 
pau-brasil. Estes primeiros portugueses que vieram para cá circularam apenas em territórios litorâneos. Fica-
vam alguns dias ou meses e logo retornavam para Portugal. Como não construíram residências, ou seja, não 
se fixaram no território, não houve colonização nesta época.

Neste período também ocorreram os primeiros contatos com os indígenas que habitavam o território brasi-
leiro. Os portugueses começaram a usar a mão-de-obra indígena na exploração do pau-brasil. Em troca, ofere-
ciam objetos de pequeno valor que fascinavam os nativos como, por exemplo, espelhos, apitos, chocalhos, etc.

O início da colonização
Preocupado com a possibilidade real de invasão do Brasil por outras nações (holandeses, ingleses e fran-

ceses), o rei de Portugal Dom João III, que ficou conhecido como “o Colonizador”, resolveu enviar ao Brasil, em 
1530, a primeira expedição com o objetivo de colonizar o litoral brasileiro. Povoando, protegendo e desenvol-
vendo a colônia, seria mais difícil de perdê-la para outros países. Assim, chegou ao Brasil a expedição chefiada 
por Martim Afonso de Souza com as funções de estabelecer núcleos de povoamento no litoral, explorar metais 
preciosos e proteger o território de invasores. Teve início assim a efetiva colonização do Brasil.

Nomeado capitão-mor pelo rei, cabia também à Martim Afonso de Souza nomear funcionários e distribuir 
sesmarias (lotes de terras) à portugueses que quisessem participar deste novo empreendimento português.

A colonização do Brasil teve início em 1530 e passou por fases (ciclos) relacionadas à exploração, produção 
e comercialização de um determinado produto.

Vale ressaltar que a colonização do Brasil não foi pacífica, pois teve como características principais a ex-
ploração territorial, uso de mão-de-obra escrava (indígena e africana), utilização de violência para conter movi-
mentos sociais e apropriação de terras indígenas.
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Legislação Aplicada à Polícia Federal

LEI Nº 14.967, DE 9 DE SETEMBRO DE 2024
Institui o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras; altera a Lei nº 10.826, 

de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento), a Lei nº 10.446, de 8 de maio de 2002, a Lei nº 
10.637, de 30 de dezembro de 2002, a Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, a Lei nº 8.863, de 28 
de março de 1994, e dispositivos da Lei nº 11.718, de 20 de junho de 2008, da Lei nº 9.017, de 30 de março de 
1995, e da Medida Provisória nº 2.184-23, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei institui o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras, para 
dispor sobre os serviços de segurança de caráter privado, exercidos por pessoas jurídicas e, excepcionalmen-
te, por pessoas físicas, em âmbito nacional, e para estabelecer as regras gerais para a segurança das institui-
ções financeiras autorizadas a funcionar no País.

Parágrafo único. A segurança privada e a segurança das dependências das instituições financeiras são 
matérias de interesse nacional. 

CAPÍTULO II
DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA 

Art. 2º Os serviços de segurança privada serão prestados por pessoas jurídicas especializadas ou por meio 
das empresas e dos condomínios edilícios possuidores de serviços orgânicos de segurança privada, neste 
último caso, em proveito próprio, com ou sem utilização de armas de fogo e com o emprego de profissionais 
habilitados e de tecnologias e equipamentos de uso permitido.

Parágrafo único. É vedada a prestação de serviços de segurança privada de forma cooperada ou autônoma.

Art. 3º A prestação de serviços de segurança privada observará os princípios da dignidade da pessoa huma-
na, da proteção à vida e do interesse público e as disposições que regulam as relações de trabalho.

Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas contratantes dos serviços de segurança privada regulados 
por esta Lei não poderão adotar modelos de contratação nem definir critérios de concorrência e de competição 
que prescindam de análise prévia da regularidade formal da empresa contratada.

Art. 4º A prestação de serviços de segurança privada depende de autorização prévia da Polícia Federal, à 
qual competem o controle e a fiscalização da atividade, nos termos do art. 40.

Art. 5º Sem prejuízo das atribuições das Forças Armadas, dos órgãos de segurança pública e do sistema 
prisional, são considerados serviços de segurança privada, para os fins desta Lei, nos termos de regulamento:

I – vigilância patrimonial;

II – segurança de eventos em espaços de uso comum do povo;

III – segurança nos transportes coletivos terrestres, aquaviários e marítimos;

IV – segurança perimetral nas muralhas e guaritas;

V – segurança em unidades de conservação;

VI – monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança e rastreamento de numerário, bens ou valores;


