
su
má

ri
o

Língua Portuguesa
Interpretação e Compreensão de Texto ......................................................................... 1
Tipos e gêneros textuais: narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, instrucionais, 
propaganda, editorial, cartaz, anúncio, artigo de opinião, artigo de divulgação científi-
ca, ofício, carta ............................................................................................................... 2
Estrutura textual: progressão temática ........................................................................... 18
parágrafo ........................................................................................................................ 18
frase, oração, período, enunciado .................................................................................. 19
pontuação ....................................................................................................................... 24
coesão e coerência ........................................................................................................ 28
ortografia ........................................................................................................................ 30
Significados das palavras– Sinônimos, Antônimos, Parônimos e Homônimos; Denota-
ção e Conotação ............................................................................................................ 31
Pontuação ...................................................................................................................... 32
acentuação gráfica ......................................................................................................... 32
EMPREGO do sinal indicativo de crase ......................................................................... 34
Flexão do substantivo..................................................................................................... 36
figuras de linguagem ...................................................................................................... 41
Emprego dos Pronomes ................................................................................................. 46
regência NOMINAL E VERBAL ...................................................................................... 48
concordância nominal e verbal ....................................................................................... 51
Variedade linguística ...................................................................................................... 53
formalidade e informalidade, formas de tratamento. propriedade lexical, adequação 
comunicativa................................................................................................................... 54
Fonologia: conceitos básicos, classificação dos fonemas, sílabas, encontros vocáli-
cos, encontros consonantais, dígrafos, divisão silábica ................................................. 60
Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo ....................................... 62
Questões ........................................................................................................................ 66
Gabarito .......................................................................................................................... 85

Conhecimentos Gerais
Aspectos geográficos, históricos, políticos e administrativos do Mundo, Brasil, Ceará e 
do Município de Uruoca- CE .......................................................................................... 1
Atualidades históricas científicas, sociais, políticas, econômicas, culturais, ambientais 
e administrativas do Mundo, Brasil, Ceará e do Município de Uruoca- CE.................... 97

Prefeitura de Uruoca - CE
Auxiliar de Professor



su
má

ri
o

Conhecimentos Específicos
Ética no Serviço Público ................................................................................................. 1
Desenvolvimento Infantil, Comportamento Infantil ......................................................... 2
Limites e Disciplina ......................................................................................................... 10
Educação Especial e Educação Inclusiva ...................................................................... 12
Sexualidade .................................................................................................................... 13
Nutrição e Alimentação................................................................................................... 13
Higiene e cuidados corporais ......................................................................................... 14
Prevenção de acidentes e Primeiros Socorros. ............................................................. 16
Saúde e bem-estar ......................................................................................................... 16
Organização dos Espaços e Rotina na Educação ......................................................... 49
Diversidade..................................................................................................................... 50
Práticas Promotoras de Igualdade ................................................................................. 51
Educação das Relações Étnico-Raciais ......................................................................... 74
O Lúdico como Instrumento de Aprendizagem: O Jogo e o Brincar .............................. 81
Adaptação à Escola: escola e família............................................................................. 91
O processo do planejamento escolar: necessidades e possibilidades .......................... 92
A aprendizagem significativa e o desenvolvimento integral da criança ......................... 93
O lúdico nas atividades de aprendizagem...................................................................... 95
O cotidiano escolar no âmbito da educação especial .................................................... 95
O papel do cuidador e do aluno no processo de ensino e aprendizagem ..................... 96
Lei Federal n° 8.069/1990- Estatuto da Criança e do Adolescente ................................ 98
Lei Federal n°13.146/2015- Estatuto da Pessoa com Deficiência ................................. 165
Programa BPC na escola: Caderno1 concepções e fundamentos e Caderno 2 reco-
mendações para fazer avançar o BPC na escola .......................................................... 196
Legislação: Base Nacional Comum Curricular- BNCC................................................... 196
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) .......................................... 252
Lei Federal n°9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) ............... 254
Questões ........................................................................................................................ 284
Gabarito .......................................................................................................................... 288



1

su
má

ri
o

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 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.



2

Conhecimentos Gerais

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 che-
garam 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 inte-
resses 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.

O conceito mais sintético que podemos explorar é o que define como Regime Colonial, uma estrutura eco-
nômica mercantilista que concentra um conjunto de relações entre metrópoles e colônias. O fim último deste 
sistema consistia em proporcionar às metrópoles um fluxo econômico favorável que adviesse das atividades 
desenvolvidas na colônia.
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A ética pode ser definida como o estudo de valores morais de um grupo social, de um indivíduo ou da so-
ciedade por inteiro. Os conceitos do que é certo ou errado são baseados em valores morais éticos que balizam 
a conduta do indivíduo, são cruciais para a tomara de decisão de modo determinar o seu comportamento. No 
meio profissional, a a ética é imprescindível para que o indivíduo assuma comportamentos respeitáveis em sua 
função em relação à sociedade. 

Dentre os deveres do setor público, a transparência e a ética estão inclusas. Quando nos referimos ao termo 
setor público referimo-nos a todos os órgãos legislativos, executivos, administrativos e judiciais que prestam 
serviços à população ligados à saúde, educação, transporte público, política, entre outros setores), e todo o 
corpo de funcionários que os compõem. Sendo assim, os deveres da função pública se aplicam a todos os 
citados anteriormente.

Integridade pública diz respeito ao cumprimento de normas éticas de conduta que se baseiam em valores e 
princípios morais que priorizam o interesse público e os interesses privados no setor público, de acordo com a 
OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). 

Deste modo, a integridade pública é uma recomendação feira aos setores públicos a fim de demonstrar 
compromisso do setor público, diminuir os índices de corrupção no país, esclarecer as responsabilidades insti-
tucionais de cada setor assegurando o cumprimento de suas funções a fim de garantir que o interesse público 
seja devidamente atendido.

Um dos motivos para a aplicação do modelo de integridade nos setor público é a instauração de uma cul-
tura de integridade por toda a sociedade, a OCDE acredita que se esta cultura se iniciar nos órgãos públicos, 
em parceria com o setor privado, será possível implementar a integridade e a ética como valor moral em todo 
o restante da sociedade civil, pois esta será capaz de identificar a transparência do setor como uma forma de 
honrar e respeitar seus próprios interesses e questões.

Portanto, a integridade pública age como uma série de arranjos institucionais que farão com que a Admi-
nistração Pública não seja parcial em suas decisões e se demova de sua principal função: servir e atender as 
expectativas da população de modo viável, adequado, imparcial e eficiente.

Uma sociedade que sofre com a corrupção, fenômeno social muito presente no país, necessita de meios 
e métodos capazes de suprimir esta tendência (ou cultura) que venham por parte do próprio Estado, de modo 
que ele possa estimular a ética da transparência e, consequentemente, instaurar uma cultura de integridade 
tanto no setor público quanto no privado, a fim de que seus funcionários e colaboradores sempre ajam em prol 
do interesse da população e não de seus próprios e isso se reflita no restante da sociedade. 

Os resultados da aplicação de integridade ética nos setores públicos podem ser de impactos muito positivos 
tanto para os órgãos quanto para a sociedade como um todo. O aumento da eficiência na gestão, a adequada 
aplicação do dinheiro e a satisfação da população quanto ao serviço dos setores públicos podem transformar 
a sociedade como um todo.

Atualmente, este assunto ainda é um problema, pois a implantação de sistemas que visem a integridade 
ética no trabalho modificaria a vida de muitos servidores públicos, em especial em cargos políticos, o que inter-
feriria com ações corruptas e criminosas que ocorrem há anos. Sendo assim, há grande dificuldade por parte 
dos interessados em implementar este recurso em de fato chegarem a aplicá-lo efetivamente por causa da 
resistência de parte do setor público e seu temor em relação à transparência. Portanto, há provas de que há 
grande necessidade de que este tipo de ferramenta seja implantado quanto antes no setor público.


