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Língua Portuguesa

Compreender um texto trata da análise e decodificação do que de fato está escrito, seja das frases ou das 
ideias presentes. Interpretar um texto, está ligado às conclusões que se pode chegar ao conectar as ideias do 
texto com a realidade. Interpretação trabalha com a subjetividade, com o que se entendeu sobre o texto.

Interpretar um texto permite a compreensão de todo e qualquer texto ou discurso e se amplia no entendi-
mento da sua ideia principal. Compreender relações semânticas é uma competência imprescindível no merca-
do de trabalho e nos estudos.

Quando não se sabe interpretar corretamente um texto pode-se criar vários problemas, afetando não só o 
desenvolvimento profissional, mas também o desenvolvimento pessoal.

Busca de sentidos
Para a busca de sentidos do texto, pode-se retirar do mesmo os tópicos frasais presentes em cada pará-

grafo. Isso auxiliará na apreensão do conteúdo exposto.

Isso porque é ali que se fazem necessários, estabelecem uma relação hierárquica do pensamento defendi-
do, retomando ideias já citadas ou apresentando novos conceitos.

Por fim, concentre-se nas ideias que realmente foram explicitadas pelo autor. Textos argumentativos não 
costumam conceder espaço para divagações ou hipóteses, supostamente contidas nas entrelinhas. Deve-se  
ater às ideias do autor, o que não quer dizer que o leitor precise ficar preso na superfície do texto, mas é funda-
mental que não sejam criadas suposições vagas e inespecíficas. 

Importância da interpretação
A prática da leitura, seja por prazer, para estudar ou para se informar, aprimora o vocabulário e dinamiza o 

raciocínio e a interpretação. A leitura, além de favorecer o aprendizado de conteúdos específicos, aprimora a 
escrita.

Uma interpretação de texto assertiva depende de inúmeros fatores. Muitas vezes, apressados, descuidamo-
-nos dos detalhes presentes em um texto, achamos que apenas uma leitura já se faz suficiente. Interpretar exi-
ge paciência e, por isso, sempre releia o texto, pois a segunda leitura pode apresentar aspectos surpreendentes 
que não foram observados previamente. Para auxiliar na busca de sentidos do texto, pode-se também retirar 
dele os tópicos frasais presentes em cada parágrafo, isso certamente auxiliará na apreensão do conteúdo 
exposto. Lembre-se de que os parágrafos não estão organizados, pelo menos em um bom texto, de maneira 
aleatória, se estão no lugar que estão, é porque ali se fazem necessários, estabelecendo uma relação hierár-
quica do pensamento defendido, retomando ideias já citadas ou apresentando novos conceitos.

Concentre-se nas ideias que de fato foram explicitadas pelo autor: os textos argumentativos não costumam 
conceder espaço para divagações ou hipóteses, supostamente contidas nas entrelinhas. Devemos nos ater às 
ideias do autor, isso não quer dizer que você precise ficar preso na superfície do texto, mas é fundamental que 
não criemos, à revelia do autor, suposições vagas e inespecíficas. Ler com atenção é um exercício que deve 
ser praticado à exaustão, assim como uma técnica, que fará de nós leitores proficientes.

Diferença entre compreensão e interpretação
A compreensão de um texto é fazer uma análise objetiva do texto e verificar o que realmente está escrito 

nele. Já a interpretação imagina o que as ideias do texto têm a ver com a realidade. O leitor tira conclusões 
subjetivas do texto.

Gêneros Discursivos
Romance: descrição longa de ações e sentimentos de personagens fictícios, podendo ser de comparação 

com a realidade ou totalmente irreal. A diferença principal entre um romance e uma novela é a extensão do tex-
to, ou seja, o romance é mais longo. No romance nós temos uma história central e várias histórias secundárias.
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Conhecimentos Pedagógicos

A prática docente é um aspecto fundamental para o desenvolvimento dos alunos e, consequentemente, 
para o sucesso da escola. No entanto, para que essa prática seja efetiva, é necessário que haja uma gestão 
escolar eficiente e colaborativa.

A gestão escolar envolve diversos aspectos, como a organização do espaço físico, a gestão de recursos, o 
planejamento pedagógico e a relação com a comunidade escolar. É papel dos gestores escolares garantir que 
todas essas áreas estejam funcionando de forma integrada e harmoniosa, de modo a permitir que os professo-
res possam desenvolver seu trabalho da melhor maneira possível.

Nesse contexto, a gestão escolar é fundamental para a promoção do trabalho coletivo. A colaboração entre 
os professores é essencial para que haja uma troca de conhecimentos e experiências, o que pode levar a uma 
melhoria da prática docente. Além disso, a gestão escolar deve criar oportunidades para que os professores 
sejam capacitados e atualizados, o que pode contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho coletivo.

A gestão escolar também deve promover a participação da comunidade escolar, criando espaços para que 
os pais, alunos e demais membros da comunidade possam contribuir para o desenvolvimento da escola. Essa 
participação pode ser realizada por meio de conselhos escolares, reuniões com a comunidade, entre outras 
formas de diálogo e interação.

Em resumo, a prática docente e a gestão escolar são dois aspectos complementares e interdependentes. 
Uma gestão escolar eficiente e colaborativa pode contribuir para o aperfeiçoamento da prática docente e, por 
sua vez, uma prática docente de qualidade pode contribuir para o sucesso da escola como um todo. O trabalho 
coletivo é fundamental para que essa relação seja harmoniosa e produtiva, permitindo que a escola cumpra 
sua função social de forma efetiva.

Projeto Educativo e as concepções didático-pedagógicas

O projeto educativo é um instrumento importante para a organização do trabalho pedagógico na escola. 
Ele consiste em um conjunto de princípios, objetivos, metas e estratégias que orientam as ações educati-
vas da instituição.

As concepções didático-pedagógicas, por sua vez, referem-se às diferentes formas de compreender e 
abordar o processo de ensino e aprendizagem. Elas envolvem desde a forma como o conhecimento é cons-
truído até a forma como ele é transmitido e avaliado.

A escolha das concepções didático-pedagógicas que nortearão o projeto educativo é fundamental para 
o sucesso da instituição. Elas devem estar alinhadas com a realidade da escola e com as necessidades dos 
alunos, além de estar em consonância com as políticas educacionais vigentes.

Algumas das concepções didático-pedagógicas mais comuns são a tradicional, a renovada, a crítico-so-
cial dos conteúdos e a histórico-cultural. Cada uma delas possui características específicas e implicações 
diferentes para a organização do trabalho pedagógico.

— A concepção tradicional, por exemplo, tem como base a transmissão de conhecimentos por meio da 
exposição oral do professor e da memorização dos conteúdos pelos alunos. Já a concepção renovada busca 
uma abordagem mais participativa, com a valorização da experiência do aluno e do trabalho em grupo.

— A concepção crítico-social dos conteúdos, por sua vez, busca conectar o conhecimento escolar com 
a realidade social dos alunos, buscando desenvolver sua capacidade de reflexão crítica e de transformação 
da sociedade. 

— A concepção histórico-cultural enfatiza a importância do desenvolvimento da linguagem e da cultura na 
construção do conhecimento.
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Legislação da Educação
 

Saúde
A saúde é direito de todos e dever do Estado. Segundo o artigo 197, da Constituição, as ações e os serviços 

de saúde devem ser executados diretamente pelo poder público ou por meio de terceiros, tanto por pessoas 
físicas quanto jurídicas.

A responsabilidade em matéria de saúde é solidária entre os entes federados.

Diretrizes da Saúde
De acordo com o Art. 198, da CF, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada 

e hierarquizada e constituem um sistema único – o SUS –, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assis-
tenciais;

III – participação da comunidade.

A Saúde e a Iniciativa Privada
Referente ao Artigo 199, da CF, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada e instituições privadas po-

derão participar de forma complementar do SUS, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público 
ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

Atribuições Constitucionais do SUS
Por fim, o Artigo 200 da CF, elenca quais atribuições são de competência do SUS.

SEÇÃO II
DA SAÚDE

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente 
ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e consti-
tuem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assisten-
ciais;

III - participação da comunidade.

§ 1º O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da segu-
ridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços 
públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre:

I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 
15% (quinze por cento); (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 
155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que 
forem transferidas aos respectivos Municípios;
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Conhecimento e habilitação do professor - Matemática e suas Tecnologias
 

A pandemia do covid-19, trouxe um novo panorama para as competências socioemocionais dentro do ce-
nário educacional. Foi necessário ativar as competências socioemocionais durante a ela, não apenas por nós, 
mas por todos os envolvidos, incluindo alunos e suas famílias. Cada um teve que encontrar seus próprios ca-
minhos para lidar com as misturas do momento e buscar soluções.

Mas o que exatamente são as competências socioemocionais? 

Com base nos dados do Instituto Ayrton Senna, elas são habilidades individuais que se manifestam nos 
modos de pensar, sentir e comportar-se em relação a si mesmo e aos outros. Isso inclui a capacidade de esta-
belecer objetivos, tomar decisões e enfrentar situações adversárias ou novas.

Durante uma pandemia, tivemos que utilizar nossas habilidades socioemocionais para lidar com diversas si-
tuações adversas e novas que morreram. Foi necessário gerar nossas emoções, tomar decisões responsáveis   
e adaptar-nos às mudanças para alcançar nossos objetivos, levando em consideração a nós mesmos e aos 
outros. Como professores, precisamos colocar essas habilidades em prática diariamente para realizar nossas 
funções da melhor maneira possível, embora, é claro, haja efetivamente.

Organizado pelo Instituto Ayrton Senna, temos uma matriz de cinco macro competências: autogestão, enga-
jamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo.

Fonte: Instituto Ayrton Senna

É possível perceber que as competências socioemocionais dialogam perfeitamente com as competências 
gerais da BNCC e podem ser aprendidas, praticadas e ensinadas. No entanto, para ensinar essas habilidades 
aos nossos alunos, precisamos primeiro exercitá-las nós mesmos. Isso é mais um desafio que temos pela frente.

Para alinhar as nossas propostas de ensino à BNCC, especialmente na área da Matemática, precisamos tam-
bém alinhar essas propostas às habilidades socioemocionais. Embora seja um desafio, é necessário, pois pes-
quisas mostram que os alunos mais responsáveis, focados e organizados têm um desempenho significativamente 
melhor em matemática do que aqueles com habilidades menos avançadas.

Uma maneira de começar é organizar um diário de bordo com todas as nossas conquistas ao longo desses 
meses de trabalho. Ao registrar por escrito nossas experiências, podemos refletir sobre o processo vivido e desen-
volver nossas habilidades socioemocionais, além de enxergar quantas coisas participar fazer e superar em tantas 
outras. A escrita pode ser nossa aliada de todas as horas nesse processo.
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Conhecimentos Específicos 
 

Conjunto dos números inteiros - z
O conjunto dos números inteiros é a reunião do conjunto dos números naturais N = {0, 1, 2, 3, 4,..., n,...},(N 

C Z); o conjunto dos opostos dos números naturais e o zero. Representamos pela letra Z.

N C Z (N está contido em Z)

Subconjuntos:

SÍMBO-
LO

REPRESENTA-
ÇÃO DESCRIÇÃO

* Z* Conjunto dos números inteiros não nulos
+ Z+ Conjunto dos números inteiros não negativos

* e + Z*+ Conjunto dos números inteiros positivos
- Z_ Conjunto dos números inteiros não positivos

* e - Z*_ Conjunto dos números inteiros negativos

Observamos nos números inteiros algumas características: 

• Módulo: distância ou afastamento desse número até o zero, na reta numérica inteira. Representa-se o 
módulo por | |. O módulo de qualquer número inteiro, diferente de zero, é sempre positivo.

• Números Opostos: dois números são opostos quando sua soma é zero. Isto significa que eles estão a 
mesma distância da origem (zero).

Somando-se temos: (+4) + (-4) = (-4) + (+4) = 0

Operações
• Soma ou Adição: Associamos aos números inteiros positivos a ideia de ganhar e aos números inteiros 

negativos a ideia de perder. 

ATENÇÃO: O sinal (+) antes do número positivo pode ser dispensado, mas o sinal (–) antes do núme-


