
su
m

ár
io

Língua Portuguesa
Leitura e análise de textos de diferentes gêneros textuais ............................................. 1
Linguagem verbal e não verbal ....................................................................................... 7
Significados contextuais das expressões linguísticas ..................................................... 9
Tipologia textual.Sequências textuais: descritiva, narrativa, argumentativa, injuntiva, di-
alogal ............................................................................................................................... 10
Uso dos pronomes .......................................................................................................... 11
Pontuação ....................................................................................................................... 14
Organização da frase e do período: morfossintaxe......................................................... 19
Concordância verbal e nominal ....................................................................................... 24
Regência verbal e nominal .............................................................................................. 26
Emprego do acento de crase .......................................................................................... 29
Classes de palavras  ....................................................................................................... 30
Formação das palavras. Composição, derivação ........................................................... 42
Ortografia oficial .............................................................................................................. 43
Acentuação gráfica .......................................................................................................... 44
Questões ......................................................................................................................... 47
Gabarito ........................................................................................................................... 57

Raciocínio Lógico
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fic-
tícios. Dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condi-
ções usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. formação de conceitos; 
discriminação de elementos. Compreensão do processo lógico que, a partir de um con-
junto de hipóteses, conduz, de forma válida, a conclusões determinadas. raciocínio 
sequencial ........................................................................................................................ 1
Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal; ra-
ciocínio matemático (que envolva, dentre outros, conjuntos numéricos racionais e reais 
– operações, propriedades, problemas envolvendo as quatro operações nas formas 
fracionária e decimal, conjuntos numéricos complexos, números e grandezas propor-
cionais, razão e proporção, divisão proporcional, regra de três simples e composta, 
porcentagem); orientação espacial e temporal ................................................................ 9

SEDEC JARAGUÁ - GO
Profissional do Magistério (Pedagogo)



su
m

ár
io

su
m

ár
io

Questões .......................................................................................................................... 37
Gabarito ............................................................................................................................ 43

Conhecimentos Pedagógicos
Planejamento e organização do trabalho pedagógico: processo de planejamento, pla-
nejamento participativo, planejamento escolar ............................................................... 1
Currículo do proposto à prática. ...................................................................................... 15
Tecnologias da Informação e comunicação na educação ............................................... 38
Educação a distância ...................................................................................................... 42
Educação para a diversidade, cidadania e educação em direitos humanos .................. 46
Educação integral ............................................................................................................ 58
Educação do campo ........................................................................................................ 62
Educação ambiental ........................................................................................................ 68
Fundamentos legais da educação especial/inclusiva e o papel do professor ................. 70
Educação/sociedade e prática escolar ............................................................................ 81
Tendências pedagógicas na prática escolar.................................................................... 82
Didática e prática histórico-cultural.................................................................................. 88
Aspectos pedagógicos e sociais da prática educativa, segundo as tendências ped-
agógicas .......................................................................................................................... 94
Processo ensino-aprendizagem ...................................................................................... 94
Relação professor/aluno.................................................................................................. 98
Componentes do processo de ensino ............................................................................. 102
Interdisciplinaridade e transdisciplinaridade do conhecimento. ...................................... 102
Avaliação escolar e suas implicações pedagógicas ........................................................ 107
O papel político pedagógico e organicidade do ensinar, aprender e pesquisar .............. 123
Projeto político-pedagógico da escola............................................................................. 125
Políticas Públicas para a Educação Básica .................................................................... 128
Questões ......................................................................................................................... 139
Gabarito ........................................................................................................................... 148

Conhecimentos Específicos
Fundamentos da filosofia e sociologia da educação ........................................................ 1
Fundamentos da psicologia da educação ........................................................................ 7
Fundamentos da didática ................................................................................................. 10
Educação inclusiva ........................................................................................................... 10
Políticas educacionais e legislação do ensino ................................................................. 11
Educação e Currículo ....................................................................................................... 11



su
m

ár
io

su
m

ár
io

Avaliação Educacional ..................................................................................................... 11
Educação e Trabalho........................................................................................................ 12
Tendências pedagógicas e os processos de ensino aprendizagem ................................ 21
A construção do conhecimento: papel do Educador, do Educando e da Sociedade ....... 21
A Didática e o processo ensino aprendizagem ................................................................ 22
Gestão da Aprendizagem ................................................................................................. 22
Gestão de projetos educacionais ..................................................................................... 28
Inclusão e exclusão .......................................................................................................... 29
Interdisciplinaridade e contextualização ........................................................................... 30
Projeto Político Pedagógico ............................................................................................. 30
Metodologia de Elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação ................. 30
Protagonismo juvenil e cidadania ..................................................................................... 31
Coordenação e orientação educacional ........................................................................... 32
Tendências pedagógicas .................................................................................................. 36
Multiculturalismo e educação ........................................................................................... 36
Formação continuada do professor .................................................................................. 37
Teorias e práticas educacionais ....................................................................................... 39
Políticas Públicas Educacionais ....................................................................................... 40
Aspectos sociológicos da educação................................................................................. 40
Didáticas e práticas no Ensino da Educação Básica ....................................................... 40
Gestão e organização de sala de aula ............................................................................. 40
Planejamento de Desenvolvimento Educacional ............................................................. 42
Processo Ação- Reflexão-Ação no Desenvolvimento do Trabalho Pedagógico .............. 42
Planejamento Educacional ............................................................................................... 43
Uso de tecnologias educacionais ..................................................................................... 43
Base Nacional Curricular Comum — BNCC .................................................................... 43
Questões .......................................................................................................................... 100
Gabarito ............................................................................................................................ 117



1

Língua Portuguesa

Definição Geral
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 no 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 apreender 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.

“A Constituição garante o direito à educação para todos e a inclusão surge para garantir esse direito também 
aos alunos com deficiências de toda ordem, permanentes ou temporárias, mais ou menos severas.”

A partir do fragmento acima, assinale a afirmativa incorreta.

(A) A inclusão social é garantida pela Constituição Federal de 1988.
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Raciocínio Lógico

A habilidade de discernir e construir relações lógicas entre entidades diversas é uma competência 
fundamental no pensamento analítico. Ela permite que um indivíduo percorra informações e estabeleça 
conexões significativas, mesmo quando os elementos envolvidos são abstratos ou hipotéticos. Ao explorar 
este domínio, desenvolve-se a capacidade de extrair conclusões válidas e verificar a solidez das premissas 
subjacentes. Tal habilidade é crucial para a resolução de problemas complexos e para a tomada de decisões 
informadas em uma variedade de contextos

ESTRUTURAS LÓGICAS
Antes de tudo, é essencial compreender o conceito de proposições. Uma proposição é definida como uma 

sentença declarativa à qual podemos atribuir um único valor lógico: verdadeiro ou falso, nunca ambos. Em 
outras palavras, trata-se de uma sentença que pode ser considerada fechada.

Existem diferentes tipos de proposições, sendo as principais:

– Sentenças abertas: são sentenças para as quais não é possível atribuir um valor lógico verdadeiro ou 
falso, e, portanto, não são consideradas frases lógicas. 

Exemplos incluem:

Frases interrogativas: “Quando será a prova?”, “Estudou ontem?”, “Fez sol ontem?”.

Frases exclamativas: “Gol!”, “Que maravilhoso!”.

Frases imperativas: “Estude e leia com atenção.”, “Desligue a televisão.”.

Frases sem sentido lógico (expressões vagas, paradoxais, ambíguas, etc.): “Esta frase é falsa.” 
(expressão paradoxal), “O cachorro do meu vizinho morreu.” (expressão ambígua), “2 + 5 + 1”.

– Sentença fechada: Uma sentença lógica é aquela que admite um ÚNICO valor lógico, seja ele verdadeiro 
ou falso.

Proposições simples e compostas
Proposições simples, também conhecidas como atômicas, são aquelas que NÃO contêm nenhuma outra 

proposição como parte integrante de si mesma. Elas são designadas pelas letras latinas minúsculas p, q, r, s..., 
sendo chamadas de letras proposicionais.

Por outro lado, proposições compostas, também conhecidas como moleculares ou estruturas lógicas, são 
formadas pela combinação de duas ou mais proposições simples. Elas são designadas pelas letras latinas 
maiúsculas P, Q, R, S..., também chamadas de letras proposicionais.

É importante ressaltar que TODAS as proposições compostas são formadas por duas ou mais proposições 
simples.

Proposições Compostas – Conectivos
As proposições compostas são constituídas por proposições simples conectadas por conectivos, os quais 

determinam seu valor lógico. Isso pode ser observado na tabela a seguir:

Operação Conectivo Estrutura Lógica Tabela verdade

Negação ~ Não p
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Conhecimentos Pedagógicos

Para Moretto1, planejar é organizar ações (ideias e informações). Essa é uma definição simples, mas que 
mostra uma dimensão da importância do ato de planejar, uma vez que o planejamento deve existir para facilitar 
o trabalho tanto do professor como do aluno. 

Gandin2 sugere que se pense no planejamento como uma ferramenta para dar eficiência à ação humana, 
ou seja, deve ser utilizado para a organização na tomada de decisões. Para melhor entender precisa-se com-
preender alguns conceitos, tais como: planejar, planejamento e planos.

Libâneo3 diz que o planejamento do trabalho docente é um processo de racionalização, organização e co-
ordenação da ação do professor, tendo as seguintes funções: explicar princípios, diretrizes e procedimentos do 
trabalho; expressar os vínculos entre o posicionamento filosófico, político, pedagógico e profissional das ações 
do professor; assegurar a racionalização, organização e coordenação do trabalho; prever objetivos, conteúdos 
e métodos; assegurar a unidade e a coerência do trabalho docente; atualizar constantemente o conteúdo do 
plano; facilitar a preparação das aulas.

Planejamento: “É um instrumento direcional de todo o processo educacional, pois estabelece e determina 
as grandes urgências, indica as prioridades básicas, ordena e determina todos os recursos e meios necessários 
para a consecução de grandes finalidades, metas e objetivos da educação. ” 

Plano Nacional de Educação: “Nele se reflete a política educacional de um povo, num determinado mo-
mento histórico do país. É o de maior abrangência porque interfere nos planejamentos feitos no nível nacional, 
estadual e municipal. ” 

Plano de Curso: “O plano de curso é a sistematização da proposta geral de trabalho do professor naquela 
determinada disciplina ou área de estudo, numa dada realidade. Pode ser anual ou semestral, dependendo da 
modalidade em que a disciplina é oferecida. ” 

Plano de Aula: “É a sequência de tudo o que vai ser desenvolvido em um dia letivo. (...). É a sistematização 
de todas as atividades que se desenvolvem no período de tempo em que o professor e o aluno interagem, numa 
dinâmica de ensino e de aprendizagem. ” 

Plano de Ensino: “É a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente para um ano ou um semestre; 
é um documento mais elaborado, no qual aparecem objetivos específicos, conteúdos e desenvolvimento me-
todológico. ” 

Projeto Político Pedagógico: “É o planejamento geral que envolve o processo de reflexão, de decisões 
sobre a organização, o funcionamento e a proposta pedagógica da instituição. É um processo de organização 
e coordenação da ação dos professores. Ele articula a atividade escolar e o contexto social da escola. É o pla-
nejamento que define os fins do trabalho pedagógico.”4.

Os conceitos apresentados têm por objetivo mostrar para o professor a importância, a funcionalidade e prin-
cipalmente a relação íntima existente entre essas tipologias. 

Segundo Fusari5, “Apesar de os educadores em geral utilizarem, no cotidiano do trabalho, os termos “plane-
jamento” e “plano” como sinônimos, estes não o são.” 

Outro aspecto importante, segundo Schmitz6 é que “as denominações variam muito. Basta que fique claro 
o que se entende por cada um desses planos e como se caracterizam. ” O que se faz necessário é estar cons-
ciente que:

1  MORETTO, Vasco Pedro. Planejamento: planejando a educação para o desenvolvimento de competências. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.

2  GANDIN, Danilo. O planejamento como ferramenta de transformação da prática educativa. 2011.

3 LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 2013.

4  MEC - Ministério da Educação e Cultura. Trabalhando com a Educação de Jovens e Adultos - Avaliação e Planejamento - Caderno 4 - SECAD - Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade. 2006.

5  FUSARI, José Cerchi. O planejamento do trabalho pedagógico: algumas indagações e tentativas de respostas.1990.

6  SCHMITZ, Egídio. Fundamentos da Didática. 7ª Ed. São Leopoldo, RS: Editora Unisinos, 2000.
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Conhecimentos Específicos

Fundamentos da Educação1

A educação deve levar em conta a natureza própria do indivíduo, encontrando esteios nas leis da consti-
tuição psicológica do indivíduo e seu desenvolvimento. A relação entre os indivíduos a educar e a sociedade 
torna-se recíproca. Pretende que a criança aproxime do adulto não mais recebendo as regras de boa ação, 
mas conquistando-as com seu esforço e suas experiências pessoais, em troca a sociedade espera das novas 
gerações mais do que uma imitação; espera um enriquecimento.

Caso queiramos proceder corretamente no campo técnico da educação, teremos que a elas recorrer para 
que não sejamos tentados em nossa ação educativa, a impor modelos, para com que eles, os alunos, se iden-
tifiquem. Teremos sim que lhes oferecer situações. experiências que resultem em uma modelagem adequada. 
Modelagem não estereotipada, mas decorrentes das diferenças individuais de cada aluno.

— Fundamentos Sociológicos
No Brasil, convivem lado a lado, uma Sociologia de Educação cética com relação à ordem existente, ba-

seada em modelo marxista, uma outra baseada em metodologia de pesquisa empiricista e, ainda outra que, 
rejeitando ambas as abordagens, adota perspectivas de inspiração interacionista, fenomenológica ou etnome-
todológica. As diferenças entre os referenciais teóricos, os temas tratados e a orientação política são tão gran-
des que talvez fosse mais correto falar em Sociólogas da Educação.

Nos últimos vinte anos pertencem a Althusser (1970), Bowles e Gintis (1976), Bourdieu e Passeron (1970) 
e Michael Yong (1971), os estudos que marcaram e delimitaram o campo da Sociologia Educacional. Estes es-
tudos postulam que a produção e reprodução das classes reside na capacidade de manipulação e moldagem 
das consciências, na preparação de tipos diferenciados de subjetividade de acordo com as diferentes classes 
sociais.

A escola participa na consolidação desta ordem social pela transmissão e incubação diferenciada de certas 
ideias, valores, modos de percepção, estilos de vida, em geral sintetizados na noção de ideologia. Os estudos 
centram-se nos mecanismos amplos de reprodução social via escola.

Num outro eixo, encontramos os ensaios da Nova Sociologia da Educação preocupados em descrever as 
minúcias do funcionamento do currículo escolar e seu papel na estruturação das desigualdades sociais. A Nova 
Sociologia da Educação coloca a problematização dos currículos escolares no centro da análise sociológica de 
Educação.

A Sociologia da Educação, hoje, aborda como tema central de discussão: o papel da educação na produção 
e reprodução da sociedade de classes. A Educação facilmente descobre que um dos lugares eminentes de sua 
teoria e de sua prática está no interior dos movimentos sociais. Cabe, pois, a escola o papel de preparar técnica 
e subjetivamente as diferentes classes sociais para ocuparem seus devidos lugares na divisão social.

Bourdien e Passeron percebem como essa divisão é mediada por um processo de reprodução cultural. 
Sabemos que as forças culturais que atuam sobre o comportamento precisam ser conhecidas para um melhor 
planejamento e, consequentemente, melhor ensino. De particular interesse para o processo educativo são os 
fatores familiares, o grupo de adolescentes a que se filia (“a turma”) e a escola.

As condições do ambiente forjam a sua resposta ou reticência, aos estímulos, formando padrões de hábitos 
que encorajam ou desencorajam as atividades que motivam ou desmotivam a aprendizagem. O comportamen-
to em classe está estritamente relacionado com o ambiente familiar e a sua posição socioeconômica. Fatores 
estes ocasionadores de procedimentos antissociais ou de extrema instabilidade e falta de amadurecimento.

A “turma” é de vital importância para o adolescente que, ao “enturmar-se”, prefere os padrões de seu grupo 
aos dos adultos, algumas vezes diminuindo até o seu rendimento escolar para satisfazer o seu grupo. O aluno, 
ser temporal e espacial, vivendo dentro de uma comunidade, pertencendo a um grupo social, participando de 
instituições várias, possuindo um “status” socioeconômico, para integrar-se aos padrões de comportamento 
social necessita de um atendimento dentro da sua realidade individual.

1  https://pedagogiaparaconcurseiros.com.br/apostila-de-fundamentos-da-educacao/


