
sumário

su
m

ár
io

Língua Portuguesa
Compreensão e interpretação de texto .......................................................................... 1
Tipologia e gêneros textuais ........................................................................................... 6
Figuras de linguagem ..................................................................................................... 15
Significação de palavras e expressões .......................................................................... 19
Relações de sinonímia e de antonímia .......................................................................... 22
Ortografia........................................................................................................................ 29
Acentuação gráfica ......................................................................................................... 34
Uso da crase .................................................................................................................. 41
Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto ...... 48
Locuções verbais (perífrases verbais)............................................................................ 60
Funções do “que” e do “se” ............................................................................................ 62
Formação de palavras .................................................................................................... 65
Elementos de comunicação ........................................................................................... 74
Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou pará-
grafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação) .......... 76
Concordância verbal e nominal ...................................................................................... 82
Regência verbal e nominal ............................................................................................. 89
Colocação pronominal .................................................................................................... 96
Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto .............................................. 98
Elementos de coesão ..................................................................................................... 109
Função textual dos vocábulos ........................................................................................ 116
Variação linguística ......................................................................................................... 127
Questões ........................................................................................................................ 129
Gabarito .......................................................................................................................... 138

IFMS
Técnico em Assuntos Educacionais



sumário

su
m

ár
io

Legislação
Constituição da república federativa do brasil 1988: título VIII - da ordem social: capí-
tulo III – da educação, da cultura e do desporto / capítulo IV –da ciência e tecnologia / 
capítulo VII –da administração pública .......................................................................... 1
Lei federal nº 8.112/1990: Regime jurídico dos servidores públicos civis da união, das 
autarquias e das fundações públicas federais ............................................................... 22
Decreto nº 1.171/1994: Código de ética profissional do servidor público civil do poder 
executivo federal ............................................................................................................ 67
Lei federal nº 9.394/1996, E suas alterações: diretrizes e bases da educação nacio-
nal ................................................................................................................................... 71
Lei federal nº 11.892/2008: Rede federal de educação profissional, científica e tecno-
lógica, cria os institutos federais de educação, ciência e tecnologia, e dá outras provi-
dências ........................................................................................................................... 103
Lei federal nº 11.091/2005: Estruturação do plano de carreira dos cargos técnico-ad-
ministrativos em educação ............................................................................................. 111
Lei federal nº 12.527/2011 - Lei de acesso à informação .............................................. 119
Lei federal 13.709/2018 - Lei de geral de proteção de dados pessoais ......................... 131
Lei federal nº 14.133/2021 - Lei de licitações e contratos administrativos ..................... 154
Lei federal nº 9.784/1999 - Regula o processo administrativo no âmbito da administra-
ção pública federal ......................................................................................................... 227
Lei federal nº 8.429/1992 - Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática 
de atos de improbidade administrativa ........................................................................... 238
Questões ........................................................................................................................ 253
Gabarito .......................................................................................................................... 260

Informática
Conceitos básicos de hardware: placa mãe, memórias, processadores (cpu) e perifé-
ricos de computadores ................................................................................................... 1
Conhecimento e utilização dos principais softwares utilitários (compactadores de ar-
quivos, chat, clientes de e-mails, reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem, 
antivírus) ......................................................................................................................... 6
Ambientes operacionais: utilização básica dos sistemas operacionais windows 10 e 11 
(em português) ............................................................................................................... 6
Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote microsoft office 
(word, excel e powerpoint) – versão 365 (em português) .............................................. 34
Utilização de ferramentas de texto, planilha e apresentação do pacote libreoffice (wri-
ter, calc e impress) – versão 7 (em português) .............................................................. 41
Conceitos de tecnologias relacionadas à internet, busca e pesquisa na web. Navega-
dores de internet: microsoft edge, mozilla firefox, google chrome ................................. 56
Conceitos básicos de segurança na internet e malwares .............................................. 62
Questões ........................................................................................................................ 69
Gabarito .......................................................................................................................... 78



sumário

su
m

ár
io

su
m

ár
io

Conhecimentos Específicos
Fundamentos históricos-filosóficos da educação brasileira ........................................... 1
Lei de diretrizes e bases da educação (ldb) - lei nº 9.394, De 20 de dezembro de 1996, 
e atualizações................................................................................................................. 8
Pressupostos teóricos, históricos e legais da educação profissional ............................. 40
Organização do trabalho pedagógico: planejamento, planos e projetos educativos, dis-
ciplinaridade, interdisciplinaridade e multidisciplinaridade ............................................. 41
A organização do trabalho pedagógico na sala de aula em interface com a escola e a 
sociedade ....................................................................................................................... 49
Metodologia e prática de ensino..................................................................................... 50
Uso das tecnologias da informação e da comunicação no trabalho pedagógico .......... 51
Políticas educacionais inclusivas: relação de gênero e educação; educação inclusiva; 
acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência (lei nº 10.048, De 8 de novem-
bro de 2000, lei nº 10.098, De 19 de dezembro de 2000, e suas alterações, e o decre-
to-lei nº 5.296, 2 De dezembro de 2004 e suas alterações) .......................................... 52
Trabalho e educação: formação profissional e tecnológica ........................................... 77
Tendências pedagógicas em educação no ensino médio e na educação profissional .. 78
Projeto político-pedagógico (metodologia de elaboração, implementação, acompanha-
mento e avaliação do projeto político-pedagógico) ........................................................ 83
Formação docente.......................................................................................................... 86
Avaliação institucional e avaliação da aprendizagem .................................................... 100
Acompanhamento do processo pedagógico .................................................................. 104
Avaliação educacional: institucional, larga escala e aprendizagem ............................... 104
Cultura organizacional e liderança: relações interpessoais e grupais ........................... 106
Leitura e interpretação de indicadores socioeducacionais e econômicos ..................... 113
Diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola .......................... 119
Diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o 
ensino de história e cultura afro-brasileira e africana ..................................................... 126
Diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos .......................................... 135
Diretrizes curriculares; nacionais para a educação ambiental ....................................... 140
Diretrizes curriculares nacionais (dcns) para a educação profissional e tecnológica 
(ept) do ensino médio ..................................................................................................... 147
Diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional e tecnológica (re-
solução cne/cp nº 1, de 5 de janeiro de 2021) ............................................................... 154
Programa nacional de integração da educação básica na modalidade de educação de 
jovens e adultos (decreto nº 5.840, 13 De julho de 2006) .............................................. 171
Diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena (resolução nº 5, de 
22 de junho de 2012)...................................................................................................... 173
Lei nº 13.005/2014, Que aprovou o plano nacional de educação, em especial as metas 
e estratégias vinculadas à educação profissional e tecnológica .................................... 185
Decreto 5.154, De 23 de julho de 2004, que regulamento dispositivos da ldb no tocante 
a educação profissional e tecnológica............................................................................ 208
Catálogo nacional de cursos técnicos, ppi projeto pedagógico institucional .................. 210
Questões ........................................................................................................................ 213
Gabarito .......................................................................................................................... 221



1

Língua Portuguesa

A compreensão e a interpretação de textos são habilidades essenciais para que a comunicação alcance seu 
objetivo de forma eficaz. Em diversos contextos, como na leitura de livros, artigos, propagandas ou imagens, 
é necessário que o leitor seja capaz de entender o conteúdo proposto e, além disso, atribuir significados mais 
amplos ao que foi lido ou visto. 

Para isso, é importante distinguir os conceitos de compreensão e interpretação, bem como reconhecer que 
um texto pode ser verbal (composto por palavras) ou não-verbal (constituído por imagens, símbolos ou outros 
elementos visuais).

Compreender um texto implica decodificar sua mensagem explícita, ou seja, captar o que está diretamente 
apresentado. Já a interpretação vai além da compreensão, exigindo que o leitor utilize seu repertório pessoal e 
conhecimentos prévios para gerar um sentido mais profundo do texto. Dessa forma, dominar esses dois proces-
sos é essencial não apenas para a leitura cotidiana, mas também para o desempenho em provas e concursos, 
onde a análise de textos e imagens é frequentemente exigida.

Essa distinção entre compreensão e interpretação é crucial, pois permite ao leitor ir além do que está explí-
cito, alcançando uma leitura mais crítica e reflexiva.

— Conceito de Compreensão
A compreensão de um texto é o ponto de partida para qualquer análise textual. Ela representa o processo 

de decodificação da mensagem explícita , ou seja, a habilidade de extrair informações diretamente do conteúdo 
apresentado pelo autor, sem a necessidade de agregar inferências ou significados subjetivos. Quando com-
preendemos um texto, estamos simplesmente absorvendo o que está dito de maneira clara, reconhecendo os 
elementos essenciais da comunicação, como o tema , os fatos e os argumentos centrais.

A Compreensão em Textos Verbais
Nos textos verbais , que utilizam a linguagem escrita ou falada como principal meio de comunicação, a com-

preensão passa pela habilidade de ler com atenção e reconhecer as estruturas linguísticas. Isso inclui:

– Vocabulário : O entendimento das palavras usadas no texto é fundamental. Palavras desconhecidas po-
dem comprometer a compreensão, tornando necessário o uso de dicionários ou ferramentas de pesquisa para 
esclarecer o significado.

– Sintaxe: A maneira como as palavras estão organizadas em frases e parágrafos também influencia o pro-
cesso de compreensão. Sentenças complexas, inversões sintáticas ou o uso de conectores como conjunções 
e preposições requerem atenção redobrada para garantir que o leitor compreenda as relações entre as ideias.

– Coesão e coerência: são dois pilares essenciais da compreensão. Um texto coeso é aquele cujas ideias 
estão bem conectadas, e a coerência se refere à lógica interna do texto, onde as ideias se articulam de maneira 
fluida e compreensível.

Ao realizar a leitura de um texto verbal, a compreensão exige a decodificação de todas essas estruturas. 
É a partir dessa leitura atenta e detalhada que o leitor poderá garantir que absorveu o conteúdo proposto pelo 
autor de forma plena.

A Compreensão em Textos Não-Verbais
Além dos textos verbais, a compreensão se estende aos textosnão-verbais , que utilizam símbolos, ima-

gens, gráficos ou outras representações visuais para transmitir uma mensagem. Exemplos de textos não-ver-
bais incluem obras de arte, fotografias, infográficos e até gestos em uma linguagem de sinais. 



2

Legislação

— Da Administração Pública

Disposições gerais e servidores públicos
A expressão Administração Pública em sentido objetivo traduz a ideia de atividade, tarefa, ação ou função 

de atendimento ao interesse coletivo. Já em sentido subjetivo, indica o universo dos órgãos e pessoas que 
desempenham função pública.

Conjugando os dois sentidos, pode-se conceituar a Administração Pública como sendo o conjunto de 
pessoas e órgãos que desempenham uma função de atendimento ao interesse público, ou seja, que estão a 
serviço da coletividade.

Princípios da Administração Pública
Nos termos do caput do Artigo 37 da CF, a administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

As provas de Direito Constitucional exigem com frequência a memorização de tais princípios. Assim, para 
facilitar essa memorização, já é de praxe valer-se da clássica expressão mnemônica “LIMPE”. Observe o 
quadro abaixo:

Princípios da Administração Pública
L Legalidade
I Impessoalidade
M Moralidade
P Publicidade
E Eficiência

LIMPE

Passemos ao conceito de cada um deles:

– Princípio da Legalidade
De acordo com este princípio, o administrador não pode agir ou deixar de agir, senão de acordo com a lei, 

na forma determinada.

O quadro abaixo demonstra suas divisões.

Princípio da Legalidade
Em relação à Administração Pública A Administração Pública somente pode fazer o que a lei permite 

→ Princípio da Estrita Legalidade
Em relação ao Particular O Particular pode fazer tudo que a lei não proíbe

– Princípio da Impessoalidade
Em decorrência deste princípio, a Administração Pública deve servir a todos, sem preferências ou aversões 

pessoais ou partidárias, não podendo atuar com vistas a beneficiar ou prejudicar determinadas pessoas, uma 
vez que o fundamento para o exercício de sua função é sempre o interesse público.
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Informática

O hardware são as partes físicas de um computador. Isso inclui a Unidade Central de Processamento (CPU), 
unidades de armazenamento, placas mãe, placas de vídeo, memória, etc.. Outras partes extras chamados 
componentes ou dispositivos periféricos incluem o mouse, impressoras, modems, scanners, câmeras, etc. 

Para que todos esses componentes sejam usados apropriadamente dentro de um computador, é necessário 
que a funcionalidade de cada um dos componentes seja traduzida para algo prático. Surge então a função 
do sistema operacional, que faz o intermédio desses componentes até sua função final, como, por exemplo, 
processar os cálculos na CPU que resultam em uma imagem no monitor, processar os sons de um arquivo 
MP3 e mandar para a placa de som do seu computador, etc. Dentro do sistema operacional você ainda terá os 
programas, que dão funcionalidades diferentes ao computador. 

— Gabinete 
Também conhecido como torre ou caixa, é a estrutura que abriga os componentes principais de um 

computador, como a placa-mãe, processador, memória RAM, e outros dispositivos internos. Serve para proteger 
e organizar esses componentes, além de facilitar a ventilação.

Gabinete

— Processador ou CPU (Unidade de Processamento Central)
É o cérebro de um computador. É a base sobre a qual é construída a estrutura de um computador. Uma 

CPU funciona, basicamente, como uma calculadora. Os programas enviam cálculos para o CPU, que tem um 
sistema próprio de “fila” para fazer os cálculos mais importantes primeiro, e separar também os cálculos entre 
os núcleos de um computador. O resultado desses cálculos é traduzido em uma ação concreta, como por 
exemplo, aplicar uma edição em uma imagem, escrever um texto e as letras aparecerem no monitor do PC, etc. 
A velocidade de um processador está relacionada à velocidade com que a CPU é capaz de fazer os cálculos. 

CPU
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Conhecimentos Específicos

A educação, mais do que uma simples transmissão de conhecimentos, é um processo complexo e dinâmico 
que envolve o desenvolvimento de valores, habilidades e atitudes que capacitam o indivíduo a participar 
ativamente na sociedade. Desde a Antiguidade, a busca por compreender a natureza, os objetivos e os impactos 
da educação mobiliza filósofos e sociólogos, que buscam entender não só o que e como se ensina, mas também 
por que e para quem se ensina. Nesse sentido, as abordagens filosóficas e sociológicas são fundamentais para 
fornecer uma compreensão mais ampla e profunda da prática educativa.

A filosofia da educação examina as finalidades da educação, os valores que a sustentam e os princípios 
éticos e epistemológicos que devem guiar o processo de ensino e aprendizagem. Essa análise filosófica permite 
que educadores e formuladores de políticas reflitam sobre o papel da educação no desenvolvimento individual 
e na promoção do bem comum. Pensadores como Platão, John Dewey e Paulo Freire destacam a educação 
como um processo de formação moral, intelectual e política, essencial para a construção de uma sociedade 
justa e igualitária.

Por outro lado, a sociologia da educação contribui com uma análise crítica das relações entre a educação e 
o contexto social, econômico e cultural. Através dessa perspectiva, compreendemos como a educação reflete 
e influencia a estrutura social, podendo tanto promover a mobilidade social quanto perpetuar desigualdades. 
Teóricos como Émile Durkheim, Pierre Bourdieu e Basil Bernstein estudaram o papel da escola na socialização 
dos indivíduos e na reprodução das diferenças de classe e cultura. A sociologia examina como fatores como 
classe social, gênero, etnia e contexto econômico afetam as oportunidades educacionais e moldam as 
experiências dos alunos, destacando a educação como um espaço de poder e disputa.

Assim, entender os aspectos filosóficos e sociológicos da educação permite uma visão mais integrada 
e crítica do papel da escola e do ensino na sociedade. A filosofia oferece as bases normativas, explorando 
valores éticos e morais da educação, enquanto a sociologia evidencia fatores estruturais e contextuais, que 
influenciam e, por vezes, limitam a prática pedagógica. Ao combinar essas perspectivas, a educação pode ser 
vista como um fenômeno não apenas individual, mas essencialmente coletivo e político, em que o objetivo é 
formar indivíduos conscientes, críticos e aptos a transformar o mundo ao seu redor.

Essa abordagem integral é essencial para que educadores, gestores e formuladores de políticas possam 
construir sistemas educacionais que promovam o desenvolvimento pleno dos indivíduos e o avanço da justiça 
social. No contexto atual, marcado por desafios crescentes como a desigualdade social, a globalização e o 
avanço tecnológico, a compreensão dos fundamentos filosóficos e sociológicos da educação é crucial para 
enfrentar as transformações e os desafios que se colocam para a educação do futuro.

— Filosofia da Educação
A Filosofia da Educação é um campo de estudo que se dedica à investigação dos princípios, valores e 

objetivos que fundamentam a prática educativa. Ela questiona o propósito da educação, os métodos ideais 
de ensino e as concepções de conhecimento e ética que devem orientar a formação humana. Esse ramo da 
filosofia é essencial para pensar a educação de forma crítica e fundamentada, pois explora o que significa 
educar e como o processo educativo contribui para o desenvolvimento individual e social.

O que é Filosofia da Educação?
A Filosofia da Educação é uma área da filosofia que busca responder perguntas fundamentais sobre o 

sentido e o propósito da educação. Ela se interessa por questões como:

- Por que educamos?

- O que significa ensinar e aprender?

- Qual é o papel da educação no desenvolvimento moral e social do indivíduo?


