
sumário

su
m

ár
io

Língua Portuguesa
Interpretação de texto..................................................................................................... 1
Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentido próprio e figurado das pala-
vras ................................................................................................................................. 2
Ortografia Oficial............................................................................................................. 7
Pontuação ...................................................................................................................... 17
Acentuação..................................................................................................................... 21
Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, ad-
vérbio, preposição, conjunção (classificação e sentido que imprime às relações entre 
as orações) ..................................................................................................................... 24
Concordância verbal e nominal ...................................................................................... 36
Regência verbal e nominal ............................................................................................. 38
Crase .............................................................................................................................. 40
Colocação pronominal .................................................................................................... 42
Questões ........................................................................................................................ 44
Gabarito .......................................................................................................................... 55

Matemática
Números inteiros e racionais: operações e propriedades .............................................. 1
Grandezas proporcionais ............................................................................................... 11
Regra de três simples e composta ................................................................................. 14
Porcentagem .................................................................................................................. 16
Juros simples e compostos ............................................................................................ 18
Unidades de medida....................................................................................................... 20
Equação do 1º Grau ....................................................................................................... 26
Resolução de situações-problema ................................................................................. 27
Conceitos básicos de geometria: cálculo de área e cálculo de volume ......................... 33
Tabelas e gráficos........................................................................................................... 42
Raciocínio Lógico ........................................................................................................... 49
Questões ........................................................................................................................ 57
Gabarito .......................................................................................................................... 65

Prefeitura de Mococa - SP
Coordenador Pedagógico



sumário

su
m

ár
io

Conhecimentos Específicos
Fundamentos históricos, filosóficos, políticos e sociológicos da educação ................... 1
Função social da escola ................................................................................................. 5
A trajetória da coordenação pedagógica ; o papel do coordenador pedagógico ........... 6
Relação aluno/professor/escola/família/comunidade ..................................................... 15
Teorias e tendências pedagógicas ................................................................................. 17
Aprendizagem: desenvolvimento, dificuldades e transtornos ........................................ 20
Didática........................................................................................................................... 22
A organização do trabalho pedagógico .......................................................................... 28
Projeto político-pedagógico ............................................................................................ 28
Planejamento.................................................................................................................. 31
Métodos de ensino ......................................................................................................... 33
Avaliação ........................................................................................................................ 38
Currículo ......................................................................................................................... 42
Trabalho com projetos .................................................................................................... 45
Transversalidade, transdisciplinaridade e interdisciplinaridade ..................................... 47
Diversidade, multiculturalismo e interculturalidade ........................................................ 48
Formação de competências ........................................................................................... 49
Formação continuada de professores ............................................................................ 51
Gestão participativa e democrática ................................................................................ 55
Metodologia ativa ........................................................................................................... 57
A tecnologia no campo educativo ................................................................................... 58
O ensino na perspectiva da base nacional comum curricular ........................................ 59
Educação inclusiva ......................................................................................................... 61
Principais desafios da atualidade ................................................................................... 72
Questões ........................................................................................................................ 75
Gabarito .......................................................................................................................... 84

Legislação
Lei federal nº 9.394/1996 – Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional .... 1
Lei federal nº 8.069/1990 – Dispõe sobre o estatuto da criança e do adolescente (eca) 
e dá outras providências ................................................................................................ 33
Constituição da república federativa do brasil de 1988 - artigos 205 a 214, 227 a 229 . 100
Resolução cne/ceb nº 04/10 - define diretrizes curriculares nacionais gerais para a 
educação básica............................................................................................................. 107
Resolução cne/ceb nº 2/2001 - institui diretrizes nacionais para a educação especial 
na educação básica........................................................................................................ 124



sumário

su
m

ár
io

su
m

ár
io

Diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica ......................................... 128
Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Docu-
mento elaborado pelo grupo de trabalho nomeado pela portaria ministerial n.º 555, de 
5 de junho de 2007, prorrogada pela portaria n.º 948, de 09/10/2007: brasília, ministé-
rio da educação básica, secretaria da educação especial, 2007 ................................... 129
Decreto nº 7.611/11 – Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional 
especializado e dá outras providências.......................................................................... 138
Diretrizes curriculares para a educação especial na educação básica .......................... 140
Resolução cne/ceb nº 7/2010 – fixa diretrizes curriculares nacionais para o ensino 
fundamental de nove anos ............................................................................................. 141
Lei federal nº 13.709/18 - Lei geral de proteção de dados pessoais (lgpd) ................... 153
Brasil. Lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência – lei nº 13.146, De 6 de 
julho de 2015 .................................................................................................................. 177
Questões ........................................................................................................................ 209
Gabarito .......................................................................................................................... 216



1

Língua Portuguesa

Interpretar um texto quer dizer dar sentido, inferir, chegar a uma conclusão do que se lê. A interpretação é 
muito ligada ao subentendido. Sendo assim, ela trabalha com o que se pode deduzir de um texto.

A interpretação implica a mobilização dos conhecimentos prévios que cada pessoa possui antes da leitura 
de um determinado texto, pressupõe que a aquisição do novo conteúdo lido estabeleça uma relação com a 
informação já possuída, o que leva ao crescimento do conhecimento do leitor, e espera que haja uma apreciação 
pessoal e crítica sobre a análise do novo conteúdo lido, afetando de alguma forma o leitor.

Sendo assim, podemos dizer que existem diferentes tipos de leitura: uma leitura prévia, uma leitura seletiva, 
uma leitura analítica e, por fim, uma leitura interpretativa.

É muito importante que você:
– Assista os mais diferenciados jornais sobre a sua cidade, estado, país e mundo;

– Se possível, procure por jornais escritos para saber de notícias (e também da estrutura das palavras para 
dar opiniões);

– Leia livros sobre diversos temas para sugar informações ortográficas, gramaticais e interpretativas;

– Procure estar sempre informado sobre os assuntos mais polêmicos;

– Procure debater ou conversar com diversas pessoas sobre qualquer tema para presenciar opiniões 
diversas das suas.

Dicas para interpretar um texto:
– Leia lentamente o texto todo: no primeiro contato com o texto, o mais importante é tentar compreender o 

sentido global do texto e identificar o seu objetivo. 

– Releia o texto quantas vezes forem necessárias. Assim, será mais fácil identificar as ideias principais de 
cada parágrafo e compreender o desenvolvimento do texto.

– Sublinhe as ideias mais importantes: sublinhar apenas quando já se tiver uma boa noção da ideia principal 
e das ideias secundárias do texto. 

– Separe fatos de opiniões. O leitor precisa separar o que é um fato (verdadeiro, objetivo e comprovável) do 
que é uma opinião (pessoal, tendenciosa e mutável). 

– Retorne ao texto sempre que necessário. Além disso, é importante entender com cuidado e atenção os 
enunciados das questões.

– Reescreva o conteúdo lido. Para uma melhor compreensão, podem ser feitos resumos, tópicos ou 
esquemas.

Além dessas dicas importantes, você também pode grifar palavras novas, e procurar seu significado para 
aumentar seu vocabulário, fazer atividades como caça-palavras, ou cruzadinhas são uma distração, mas 
também um aprendizado.

Não se esqueça, além da prática da leitura aprimorar a compreensão do texto e ajudar a aprovação, 
ela também estimula nossa imaginação, distrai, relaxa, informa, educa, atualiza, melhora nosso foco, cria 
perspectivas, nos torna reflexivos, pensantes, além de melhorar nossa habilidade de fala, de escrita e de 
memória.

Um texto para ser compreendido deve apresentar ideias seletas e organizadas, através dos parágrafos que 
é composto pela ideia central, argumentação e/ou desenvolvimento e a conclusão do texto.

O primeiro objetivo de uma interpretação de um texto é a identificação de sua ideia principal. A partir daí, 
localizam-se as ideias secundárias, ou fundamentações, as argumentações, ou explicações, que levem ao 
esclarecimento das questões apresentadas na prova. 
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Matemática

CONJUNTO DOS NÚMEROS INTEIROS (ℤ)
O conjunto dos números inteiros é denotado pela letra maiúscula Z e compreende os números inteiros 

negativos, positivos e o zero. 

Z = {..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,…}

O conjunto dos números inteiros também possui alguns subconjuntos:

ℤ+ = {0, 1, 2, 3, 4…}: conjunto dos números inteiros não negativos.

ℤ- = {…-4, -3, -2, -1, 0}: conjunto dos números inteiros não positivos.

ℤ*
+ = {1, 2, 3, 4…}: conjunto dos números inteiros não negativos e não nulos, ou seja, sem o zero.

ℤ*
- = {… -4, -3, -2, -1}: conjunto dos números inteiros não positivos e não nulos.

Módulo
O módulo de um número inteiro é a distância ou afastamento desse número até o zero, na reta numérica 

inteira. Ele é representado pelo símbolo | |.

O módulo de 0 é 0 e indica-se |0| = 0

O módulo de +6 é 6 e indica-se |+6| = 6

O módulo de –3 é 3 e indica-se |–3| = 3

O módulo de qualquer número inteiro, diferente de zero, é sempre positivo.

Números Opostos
Dois números inteiros são considerados opostos quando sua soma resulta em zero; dessa forma, os pontos 

que os representam na reta numérica estão equidistantes da origem.

Exemplo: o oposto do número 4 é -4, e o oposto de -4 é 4, pois 4 + (-4) = (-4) + 4 = 0. Em termos gerais, o 
oposto, ou simétrico, de “a” é “-a”, e vice-versa; notavelmente, o oposto de zero é o próprio zero.
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Conhecimentos Específicos

A educação está intimamente ligada ao desenvolvimento social e econômico de uma Nação. Devemos com-
preender que a educação se torna necessária justamente porque o homem, ainda que seja o autor da própria 
produção cultural da humanidade, quando nasce está totalmente desprovido dessa cultura e de qualquer traço 
cultural. E neste exercício da apropriação da cultura historicamente produzida pela humanidade, que o homem 
vai se tornando mais humano, ou seja, a educação permite que a humanidade seja verdadeiramente humana, 
mas apenas na medida em que colabora com essa apropriação.

A educação é a responsável por mostrar caminhos e possibilidades de transformação aos sujeitos e também 
à sociedade de uma maneira geral, então ela passa a receber muita atenção dos pesquisadores e também dos 
governantes. A própria necessidade capitalista de garantir a formação da mão de obra passa a interferir, histo-
ricamente, nos caminhos e descaminhos da educação escolar de cada sociedade. E é justamente neste ponto 
em que as políticas educacionais surgem.

O termo política vem do grego politikos, que é relativo ao cidadão e ao estado, e também de polites, que sig-
nifica cidadão (derivado de polis, que é cidade). Ainda com este mesmo termo, podemos identificar as atitudes 
do governo em relação a determinados assuntos (política educacional, política social, etc.).

As políticas educacionais, assim como qualquer outra política, envolvem confusão, debate, necessidades, 
intencionalidade, legislação, crenças, valores, pragmatismo e relações de poder bastante desiguais.

Na prática, as políticas são frequentemente obscuras, algumas vezes inexequíveis, mas podem ser, mesmo 
assim, poderosos instrumentos de retórica, ou seja, formas de falar sobre o mundo, caminhos de mudança do 
que pensamos sobre o que fazemos [...] O Estado é um dos principais lugares da política e um dos principais 
atores políticos. Em seu sentido mais simples, a política é uma declaração de algum tipo - ou ao menos uma 
decisão sobre como fazer as coisas no sentido de ‘ter’ uma política, mas que pode ser puramente simbólica, 
ou seja, mostrar que há uma política, ou que uma política foi formulada (BALL e MAINARDES, 2011, p. 13-14).

As políticas não são fixas e constantemente, percebemos novas políticas educacionais sendo implemen-
tadas pelos governos, o que faz com que elas também sejam flexíveis e mutáveis. Cada política está sujeita a 
interpretações diferentes tanto de seus autores, como de seus leitores.

Segundo MARTINS (1994), não é possível determinar a existência de um lugar de um espaço. O espaço 
deve ser compreendido no plural, são os espaços, porque as Políticas educacionais se processam “onde há 
pessoas imbuídas da intenção de aos poucos conduzir a criança a ser um modelo social de adolescente e pos-
teriormente de jovem e ser adulto idealizado pelo grupo social em que ela ocorre” (p.14). 

Por isso é que a política educacional, apesar de não estar em todos os lugares, está onde está a educação 
(enquanto processo de socialização), também não está apenas no sistema escolar padronizado, pois, extrapola 
os seus limites (MARTINS, 1994, p.14).

A educação existe em todos os grupos sociais, com procedimentos específicos e com a transmissão de 
pessoa para pessoa.
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Legislação

LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

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

TÍTULO I
DA EDUCAÇÃO

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da socie-
dade civil e nas manifestações culturais.

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, 
em instituições próprias.

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social.

TÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de soli-
dariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

VII - valorização do profissional da educação escolar;

VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos respectivos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal; (Redação dada pela Lei nº 14.644, de 2023)

IX - garantia de padrão de qualidade; (Vide Decreto nº 11.713, de 2023)

X - valorização da experiência extra-escolar;

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. (Incluído pela Lei nº 13.632, de 
2018)


