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INSTRueoEs PARA A REALlzACAO DA pROvA EscRiTA

I   DURACAO DA PROVA:

o      Tempo maximo: 3]!g±±§, incluso tempo para preenchimento da folha de respostas.
o     Tempo minino de bermarfencia na safe: I.±gra,

I   CADERNO DE QUEST6ES:

o      Este cademo e composto por 40 auest6es objetivas de mdltipla escolha.
o      Confira se o seu cademo possui todas as paginas.
o      Utilize o cademo de Quest6es como rascunho, transferindo as aifemativas assimaladas para

a Folha de Respostas.
o      0 candidato podefa [evaro cademo de quest6es ap6s transcorrida 1 hora do inicio da prova.

•   FOLHA DE RESPOSTAS:

o     Leia atentamente as iristru§6es constantes em sua Folha de Respostas.
o      Utilize somente caneta esferogfafica azul ou preta para preencher sua Folha de Respostas.
o      NAO  HAVERA TROCA  DA FOLHA DE  RESPOSTAS,  pohanto, tenha muita ateneao ao

assimafar a altemativa escolhida.

o      Assinale apenais ±!Q4A alternativa para cada questao,

o      Sefao consideradas incorrefas as quest6es com duDla marcacao ou com rasuras.
o      0  campo da  altemativa  escolhida  devefa  ser preenchide  por inteiro,  conforme  instrueao

constante na pr6pria Folha de Respostas.

a      N5o esquega de assinar a sua folha de respostas personalizada e devolve-la ao fiscal.

Qualquer intercorfencia, comunique ao fiscal responsivel pela aplica§ao da prova.

Divulgacao de Gabarito:

I       Nos sites-www.concursosrbo.com. br



LiNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder as quest6es 1 e 2.

Livraria de antigamente

Outro dia, falando sobre o Rio de hoje, Ant6nio Callado disse que

sente falta de uma livraria como aquela de antigamente.  E citou

a Freitas Bastos e a Civilizagao Brasileira. A Freitas Bastos ficava

no  andar terreo  do  Liceu  de Artes  e  Oficios,  no  predio  que foi

abaixo para dar lugar a atual sede da Caixa Econ6mica Federal.

0  local era  privilegiado - esquina da  Rua  Bittencourt da Silva

com Largo da Carioca.  No primeiro andar desse ptedio, ficavam

a redagao e a oficina d'O Globo. Ali, Callado comegou a sua vida

de jomal, ao lado de Nelson  Rodrigues e do hoje editor Alfredo

Machado, antes de passar ao "Correio da Manha" e de ir para a

lnglaterra trabalhar na BBC durante a guerra.

(...)  Com  uma  ponta  de  nostalgia,  Ant6nio  Callado  devia  estar

pensando mum tipo de livraria que ja nao existe hoje  no Rio -

grande estabelecimento em que era possivel encontrar de tudo.
Tudo aqui tanto se refere a livro como a gente: o professor e o

aluno, o romancista consagrado e a poeta inedito, o erudito em

busca  de  uma  raridade  bibliogfafica  e  o  curioso  atlas  de  uma

novidade,  Essas livrarias dos anos 40 e 50 ainda conservavam

uma  atmosfera  da  remota  tradigao  do  salao  litefario.  Nao  era

apenas uma loja para vender livros.  Eram tambem urn ponto de

encontro para o bate-papo, a troca de ideias e de fuxicos.

Nao sei se ha uma hist6ria das livrarias do Rio.  Sei, pofem, que

ela anda dispersa em muitos livros de mem6rias, em biografias e

em cr6nicas da cidade. A livraria faz parte da vida cultural de uma

nacao.  No caso do  Rio,  que ainda  se ousa  chamar de  capital

cultural  do  Brasil,  as  livrarias  tom  uma  hist6ria  insepafavel  da

pr6pria hist6ria de nossas letras.  Para nao ir muito longe e ficar
num  exemplo  not6rio,  bastaria  evocar  Machado  de  Assis  na

Livraria Gamier.  Era la,  na  Rua do Ouvidor,  que a tarde ele se

tornava  visivel,  cercado  pelos  velhos  amigos  e  pelos  novos

admiradores.  Na  mesma  rna,  anos mais tarde.  na  Livraria Jose

Olympio, Graciliano Ramos assinava o ponto todo santo dia, num

grupo a que perfencia tambem Jose Lins do Rego.
A   prop6sito   da   entrevista   de   Antonio   Callado,    andei   me

]embrando das livrarias de antigamente em Belo Horizonte. Mera

coincidencia,  leio  num  jornal  de  Minas  a  noticia  da  morfe  de

Oscar Nicolai. Tinha 78 anos. Nasceu em Buenos Aires e aos oito

meses  foi  para  Porto  Alegre.   Em   1930,   instalou-se  em  Belo

Horizonte, como representante da Editora Globo. Estabeleceu-se

primeiro na Av.  Parana.  Comprou depois urn bar na Av. Afonso

Pena e ali conheceu o esplendor e a g16ria, com a livraria situada

no  endereco  comercial  mais  caro  da  cidade.  Era  impossivel

importar livros  da  Europa,  sobretudo  da  Fran9a,  por causa  da

guerra. Com urn espago de catedral, a Livraria Nicolai tinha tudo

que editava no Brasil e abriu urn horizonte para a America Latina,

em particular para Argentina, Chile e Mexico.

Otto Lara Resende

1.     ` Assinale a alternativa lNCORRETA de acordo com o texto.

(A)     0  narrador  comenta  sobre  urn  tipo  de  livraria  que,
para  ele,  nao  existe  mais,  em  que  fazi,a  parte  da
conviv6ncia      e      trocas      culturais      entre      seus
frequentadores.

(a)     Nao havia, para o narrador, distingao ou segregaeao
entre os frequentadores desse tipo de livraria antiga.

(C)     0   narrador   rememora   como   Machado   de   Assis
costumava   ir  a   Livraria   Gamier  por  ser  urn   local
reservado e discreto para ficar.

(D)     0  dltimo  pafagrafo  e  dedicado  ao  argentino  Oscar
Nicolai, que veio ao Brasil e construiu uma livraria de

ortancia internacional.

2.       Assinale a alternativa em que a palavra possui significado
semelhante a "dispersa", retirado do texto.

(A)     Apartada.
(8)     Anexada.
(C)     Aportada.

3.       Assinale a altemativa em que a pontuacao esta correta.

(A)     Pedro, gostou muito da decoraeao da casa.
(8)     Ficamos em casa, pofem foi urn dia entediante.
(C)     Roberto fez a compra, mas, o pedido veio errado.
(D)     Mariana  disse,  que  os  seus  filhos  fizeram  bagunpe

4.       Assinale  a  altemativa  em  que  a  regencia  verbal  esteja
correta.

(A)     Essas     evidencias     corroboraram     com     minhas
hip6teses.

(8)     Os meninos me impediram a cometer uma loucura.
(C)     Esse rombo impactou o nosso or9amento.

0 filho desobedece muito o

5.       Assinale  a  altemativa  cuja  conjungao  destacada  exprime
sentido de condi?ao.

(A)     Estarei mais feliz ga§gvoce volte logo para casa.
(8)     Fiquei urn pouco chateado embora voce tenha feito o

certo.
(C)    Ainda que o documento esteja incompleto, teremos

que aceita-lo.
Vou embora lie voce me irritou muito.

6.       Assinale a alternativa cujo emprego da erase esta correto.

(A)     Fui a Rond6nia mss passado.
(8)     Juro perante a senhora que sou inocente.
(C)     Vamos comegara limparaqui.
(D)     Fico  mais  contente  a  medida  que  entendo  mais  a

mat6ria da aula.

7.        Leia a frase abaixo:

Eles nao sairam pg[ causa do mau tempo.
Assinale  a  alternativa  cuja  palavra  destacada  possui  a
mesma classificaeao morfol6gica da palavra em destaque
acima.

(£)   Eoar ::: ::,:fr=EL#?ossa.
(C)    Vimos aquele cara estranho.
(D)    A chave esta dentroda gaveta.
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8.       Assinale   a   alternativa   correta   sobre   a   concordancia
nominal.

(A)     Salsa e boa para temperar.

(g)   a engeucee:s:Toaan:::n:sa: :ceutT:::o:ss:ii::t::t:ss..
Estamos uite com as nossas endencias.

9.       Observe a frase abaixo:

Marcos avistou urn rapaz !g!!z.

Assinale a  altemativa  oujo termo  em  destaque  poSsua  a
mesma funeao sinfatica do termo em destaque acima.

(A)     Ricardo comprou urn carro novo.
(8)     Fernando e esDecialistai no assunto.
(C)     Maria estava feEa de tanta hipocrisia.
(D)    Considero este servi¢o acabado.

10.     Assinale a alternativa correta sobre concordancia verbal.

(A)     Mais   de   urn  aluno   participou   das   Olimpiadas   de
Matematica.

(a)     Minas Gerfus preduzem 6timos queijos.
(C)     Fazem horas que estou esperando aqui.
(D)    Tristeza, cansago, desanimo, tudo sao motivos para

faltar a aula.

11.     Assinale  a  altemativa  em  que  todas  as  palavras  estao
escritas corretamente.

(A)     Colocaram urn asteristico no documento para chamar
a ateneao.

(8)     Vou reinvindicar urn salario maisjusto.
(C)    A metereologia nao foi precisa hoje.
(D)     Precisamos    comprar    bicarbonato    de    s6dio    no

mercado.

12.     Assinale   a   altemativa    lNCORRETA   sobre`   colocaeao
pronominal.

(A)     Quando   me   contaram    o   que    aconteceu,    fiquei
assustado.

(a)     Me ameagaram de morte ontem.
(C)    Agora nos agradam muito.

Foi essa a faculdade onde me formei.

13.     Observe afrase abaixo:

Eu meus pr6prios erros para que nao
arrependimentos que me

Assinale   a   alternativa   em   que   os   verbos   conjugados
preenchem correta e respectivamente as lacunas acima.

(A)     remedeio / haja /sacudam.
(8)     remedio / hate`jam / sacudam.
(C)     remedeio / ha}g§jam / sacodem.

remedio / / sacodem.

14.     Assinale    a    altemativa    INCORRETA    sobre    regencia
nominal.

(A)     Jorge tern capacidade para muitos oficios.
(a)     Sinto que sou avido em novas conquistas.
(C)    Temos certeza de que os meninos sao inocentes.

Moro conti uo a voce.

15.     Assinale a alternativa em que a acentuaeao esfa correta.

(A)     A!§!£!aesfa nos olhos dequem v6.
(8)     Estou sentindo urn §pj§g forte aqui.
(C)     Uma alcat6ia foi vista no bosque.
(D)     Os meus biceps estao bern trabalhados.

MATEMATICA

16.     Comprei  urn  produto  na  promogao  e  paguei  R$  153,00.
Sabendo  que  o  desconto  foi  de  15%,  o  valor  real  deste
produto era:

(A)      R$180,00.
`(a)      R$160`00.

(C)     R$150,00.
R$ 130,00.

17.     Urn  av6  costuma,  como  presente  de  Natal,  dividir  suas
economias com seus ties netos. Esse ano suas economias
somam   R$   3.600,00   e   ele   fa fa   a   divisao   de   forma
proporcional as idades dos netos que sao,12 anos,13 anos
e 15 anos. Dessa forma o neto mais velho recebefa:

(A)     R$990'00.
(a)     R$1.080'00.
(C)     R$1.170,00.

R$ 1.350,00.

18.     Aha tern uma conta na mercearia do bairro que ela costuma
pagar todo  inicio de mss.  Esse mss,  para pagar a conta,
ela deu duas notas, uma de com reais e outra de duzentos
reais,  e obteve  R$ 73,50 de troco,  isso  significa que sua
conta foi de:

(A)     R$222,50.
(a)     R$226,50.
(C)     R$223,50.

R$ 231 '50.

19.     Urn tanque de agua em formato cilindrico tern volume igual
a 3216 m3. Sabendo que a altura deste tanque e de 12m, a
area de sua base mede:

(A)     208m2.
(8)     258m2.
(C)     296m2.

268m2.

20.     Urn capital de  R$ 2.200,00 aplicado por 30  meses a  uma
taxa  de  4,5%  ao  ano  rende  ao  final  da  aplicagao  urn
montante de:

(A)     R$2.300,25.
(a)     R$2.310,50.
(C)     R$2.390,90.

R$ 2.445,50.

CONHECIMENTOS ESPEciFICOS

21.     Em conformidade com o artigo 16 do Estatuto da crianca e
do  Adolescente,  o  direito  a  liberdade  compreende,  entre
outros aspectos, o seguinte:

(A)     ir,  vir  e  estar  nos  logradouros  pablicos  e  espagos
comunifarios, sem restrie6es.

(8)     participar    da    vida    familiar    e    comunitaria,    sem
discriminagao.

(C)     buscar  reft]gio,  auxilio  e  orientagao,  desde  que  em
locals oficialmente destinados a isso.

(D)     opiniao e expressao adequados.
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22.     Assinale a alternativa em conformidade com o artigo 14 da
Lei Geral de Proteeao de Dados Pessoais (LGPD) no que
se refere ao tratamento de dados pessoais de crianeas e de
adolescentes.

(A)     0  tratamento  de  dados  pessoais  de  criangas  e  de
adolescentes  devefa  ser  realizado  considerando  o
melhor interesse do estabelecimento de ensino.

(a)     0 tratamento de dados pessoais de criancas devefa
ser realizado com o consentimento especifico e em
destaque  dado  por  pelo  menos  urn  dos  pais  e  urn
responsavel legal.

(C)    As    informac6es    sobre   o   tratamento   de   dados
referidas   neste   artigo   deverao   ser  fomecidas   de
maneira simples,  clara e acessivel,  consideradas as
ca racte risticas           fisico-in oto ras ,           pe rceptivas ,
sensoriais, intelectuais e mentais do usuario, com uso
de recursos audiovisuais quando adequado, de forma
a proporcionar a informa9ao necessaria aos pais ou

`         ao responsavel legal e adequada ao entendimento da
crianga.

(D)     Poderao  ser coletados  dados  pessoais  de  criangas
sem  a  consentimento  somente  quando  a  coleta  for
necessaria  para  contatar os  pais  ou  o  responsavel

23.     De acordo com a LDBEN, a formagao dos profissionais da
educa?ao,   de   mod6   a   atender   as   especificidades   do
exercicio de suas atividades, bern como aos objetivos das
diferentes etapas e modalidades da educaeao basica, tefa
como fundamentos:

I.        a presenga de s6lida fomaeao basica, que propicie o
conhecimento dos fundamentos  cientificos  e sociais
de  suas  competencias  de  trabalho  e  a  associagao
entre     teorias     e     praticas,     mediante     estagios
supervisionados e capacitagao em servigo.

11.       o    aproveitamento    da    formagao    e    experiencias
anteriores,  em  instituie6es  de  ensino  e  em  outras
atividades.

Ill.      a    proteQao    integral   dos   direitos   de   crianeas    e
adolescentes e o apoio a formacao permanente dos
profissionais   da   educaeao   para   identificagao   de
maus-tratos,  de  negligencia  e  de  violencia  sexual
praticados contra crian?as e adolescentes.

Esfa correto o que se afirma em

(A)     Iell,apenas.
(8)     lelll,apenas.
(C)     Ilelll,apenas.

I,   11   e   Ill.

24.     De acordo com o Decreto n° 7.611/11,  o clever do  Estado
com  a  educaeao  das  pessoas  pt]blico-alvo  da  educa?ao
especial   sera   efetivado   de   acordo   com   as   seguintes
diretrizes,  dentre  ouras:  garantia  de  ensino  fundamental
gratuito e compuls6rio, asseguradas adaptag6es razoaveis
de acordo com as necessidades e adogao
de   medidas   de   apoio   individualizadas   e   efetivas,   em
ambientes       que       maximizem       o       desenvolvimento

.  de  acordo  com  a  meta  de  inclusao
plena.

Assinale   a   altemativa   que   preenche   corretamente   as
respectivas lacunas acima.

(A)     individuais / academico e social
(8)     academicas / fisico e emocional
(C)     coletivas / motor e cognitivo
(D)     da escota / proximal e real

25.     "E,  por consequencia,  urn dispositivo de grande  efeito  no
processo   de   construgao   da   identidade   do   estudante.
Refere-se,  portanto,  a  criagao,  recriagao,  contestacao  e
transgressao.". (Moreira e Silva,1994).

0   trecho   acima,   descrito   nas   Diretrizes   Curriculares
Nacionais Gerais da Educaeao Basica, se refere ao(a)

` (A)     Projeto politico pedag6gico.

(8)     sequencia didatica.
(C)     objeto de conhecimento.

curriculo.

26.     No  que  se  refere  as  avaliag6es,  assinale  a  alternativa
correta.

(A)     A avaliagao, tanto exferna quanta institucional, 6 uma
atividade   que   envolve   unicamente   a   legitimidade
tecnica na sua realizagao.

(8)     Na    avaliaeao    da    instituieao    coma    urn    todo    o
protagonismo  6  do   coletivo  dos   profissionais   que
trabalham  e  conduzem  urn  processo  complexo de
formaeao na escola, guiados par urn projeto politico-
pedag6gico coletivo.

(C)    A   avaliaeao   6   uma   atividade   orientada   para   o
presente.  Avalia-se  para  tentar  manter ou  melhorar
nossa atuagao presente.  Essa 6 a base da distin9ao
entre medir e avaliar.  Medir refere-se ao future e ao
passado e visa obter informae6es para compara?6es
entre o antes e o depois.

(D)     Diferentemente  da  avaliaeao  somativa,\  a  formativa
pode levar a processos de exclusao e classificaeao,
na  dependencia  das  concepe6es  que  norteiem  o
rocesso educativo.

27.     Assinale a altemativa em conformidade com o disposto por
VEIGA acerca do Projeto Politico-Pedag6gico.

(A)     0  projeto  politico-pedag6gico deve ser considerado
como   urn   processo   permanente   de   reflexao   e
discussao  dos  problemas  da  escola,  na  busca  de
altemativas      viaveis      a      efetiva?ao      de      sua
intencionalidade,  que  exclusivamente  descritiva  ou
cons`tatativa; visa a urn rearranjo formal da escola.

(8)     0  projeto  politico-pedag6gico,  ao  se  constituir  em
processo democratico de decis6es,  preocupa-se em
instaurar  uma  forma  de  organizagao   do   trabalho
pedag6gico de qualidade, a partir da  instauraeao de
relag6es competitivas e corporativas, rompendo com
a   rotina   do   mando   pessoal   e   racionalizado   da
burocracia  que  permeia  as  relae6es  no  interior  da
escola.

(C)     A  construgao  do  projeto  politico-pedag6gico  6  urn
instrumento de luta,  e uma forma de contrapor-se a
fragmentacao    do    trabalho    pedag6gico    e    sua
rotinizagao, a dependencia e aos efeitos negativos do
poder   autoritario   e   centralizador   dos   6rgaos   da
administraeao central.

(D)     0   projeto   politico-pedag6gico   tern   a   ver   com   a
organizagao do trabalho pedag6gico em dois niveis:
como organizagao da escola como urn todo e como
organizagao  da  sala  de  aula,  excluindo  sua  relaeao
com o contexto social imediato, procurando preservar
a visao de particularidade.

Prefeitura do Municipio de Carapicuiba/SP -Vice Diretor.



28.     Ao   discutir   a   diversidade   cultural,   nao   podemos   nos
esquecer  de  pontuar  que  ela  se  da  lade  a  lado  com  a
construgao de  processos identifarios.  Acerca do assunto,
assinale a alternativa correta.

(A)     Diferentemente     da     diversidade,     a     identidade,
enquanto  processo,  nao  6 inata.  Ela se  constr6i  em
determinado   contexto   hist6rico,   social,   politico   e
cultural.

(a)     Tanto a identidade pessoal quanto a identidade social
sao formadas em dialogo aberto. Estas dependem de
maneira vital das relag6es dial6gicas com os outros.

(C)    A    diversidade    precisa    ser   entendida    em    uma
perspectiva       nao      relacional.       Ou      seja,       as
caracteristicas, os atributos ou as fomas "inventadas"
pela  cultura  para  distinguir tanto  o  sujeito  quanta  o
grupo a  que ele  pertence independem  do  lugar por
eles ocupado na sociedade e da relagao que mantem
entre si e com os outros.

(D)    A  cobranga  hoje  feita  em  rela?ao  a  forma  coma  a
escola lida com a diversidade no seu cotidiano, no seu
curriculo,  nas suas praticas faz parte de uma hist6ria
mais ampla. Tern a ver com as estrategias por meio
das    quais    os    grupos    humanos    considerados
diferentes  passaram  cada  vez  memos  a  destacar

oliticamente as suas sin ularidades.

29.     Acerca   das  especificidades  da   Base   Nacional   Comum
Curricular (BNCC), analise as seguintes assertivas.

I.         E urn documento de cafaterconsultivo que apresenta
urn   conjunto   organico   e  rigido   de   aprendizagens
iniciais  que  todos  os  alunos  devem  desenvolver ao
longo  de  todas  as  etapas  da  Educa9ao  Basica,  de
modo a que tenham assegurados o minimo de seus
direitos   de  aprendizagem   e  desenvolvimento,   em
conformidade com o que preceitua o Plario Nacional
de Educaeao (PNE).

11.       Ao   longo  da   Educaeao   Basica,   as  aprendizagens
essenciais definidas na BNCC devem concorrer para
assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez
competencias gerais, que consubstanciam, no ambito
pedag6gico,     os     direitos     de     aprendizagem     e
desenvolvimento.

Ill.      Por meio da indicagao clara do que os alunos devem
"saber"        (considerando       a       constituigao       de

conhecimentos,  habilidades,  atitudes  e  valores)  e,
sobretudo, do que devem "saber fazer' (considerando
a  mobilizagao  desses  conhecimentos,  habilidades,
atitudes e valores para resolver demandas complexas
da vida cotidiana,  do pleno exercicio da cidadania e
do     mundo     do     trabalho),     a     explicitaeao     das
competencias       oferece       refefencias       para       o
fortalecimento     de     ae6es     que     assegurem     as
aprendizagens essenciais definidas na BNCC.

Esfa correto o que se afima em

(A)      lell,apenas.
(8)      Ielll,apenas.
(C)     llelll,apenas.
(D)        I,Ilelll.

30.     Reaberto o Parlamento em  1826,  retomou-se a discussao
do problema nacional da instrugao pdblica no Brasil.  Entre
as varias propostas sobressaiu a projeto encabegado per
Januario   da   Cunha   Barbosa,   tamb6m   assinado   pe]os
deputados   Jos6   Cardoso   Pereira   de   Mello   e   Ant6nio
Ferreira France, que pretendia

`(A)     determinar   a   criagao   de   "Escolas   de   Primeiras
Letras".

(8)     regularizar  a  adoeao  do  m6todo  mtltuo,  que  era  o
-aproveitamento  dos  alunos  mais  adiantados  coma
auxiliares    do    professor    no    ensino    de    classes
numerosas.

(C)    dar  enfase   na  quesfao   da   inspecao   escolar,   na
regulagao   das   escolas   particulares   e   no   regime
disciplinar dos professores e diretores de escolas.

(D)     regular  todo  o  arcabougo  do  ensino  distribuido  em
quatro     graus,     assim     denominados:      1°     grau:
pedagogias; 2° grau: liceus; 3° grau: ginasios; 4° grau:
academias.

31.     A gestao democfatica e compreendida como urn veiculo de
democratizaeao,  urn  principio  basilar do  envolvimento  da
comunidade nas decis6es dentro do ambito escolar. Nesse
contexto,   analise  as  assertivas  abaixo,  considerando  V
para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequencia correta.

(   )    A   gestao   democratica   implica,   principalmente,   o
repensar da estrutura de poder da escola, tendo em
vista a sua socializaeao.

(`tg)    A pfatica de gestao democratica tern no planejamento
participativo a forma de integrar interesses individuais
e   coletivos   e   garantir   a   autonomia   pedag6gica,
administrativa e financeira da escola.

(   )    A    gestao    democratica    tern    a    autonomia    e    a
participagao como principios e a escola precisa criar
mecanismos   de   organizagao   e   participagao   que
viabilizem o envolvimento e a reflexao dos segmentos
da comunidade escolar nas decis6es.

uA:)     FIVIF
(8)    VIVIV
(C;)    V  I F  I F

F/F/V

32.     0 Projeto  Politico-Pedag6gico (PPP) 6  urn documento de
identidade da escola e contempla algumas caracteristicas
fundamentais.  Assinale  a  alternativa  que  NAO  apresenta
uma dessas caracteristicas.

(A)     Tern  relacao  com  a  autonomia  da  escola,  embora
ainda sob urn vinculo pouco estreito.

(8)     E urn movimento constante para orientar a reflexao e
a aeao da escola;  urn movimento de luta em  prol da
democratizaeao escolar.

(C)     Esta   voltado    para    a    inclusao    para    atender   a
diversidade  de  estudantes  e  sua  legitimidade  esfa
ligada ao tipo de participaeao de todos os envolvidos
com o processo educativo.

(D)     E   coletivo   e   integrador,   fundado   no   principio   da
gestao    democratica,     configurando     unicidade    e
coetencia ao processo educativo.
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33.     0  curriculo  nao  6  urn  conceito  abstrato  a  margem  da
experiencia humana, mas uma construgao Social e cultural,
expressao    de    formas    de    organizaeao    de    pfaticas
educativas,  sociais,  e  pode  ser  concebido  por  meio  de
diferentes  perspectivas.  Sobre  o "curriculo  desenvolvido",
analise as proposi?6es abaixo.

I.        Trata-se do curriculo prescrito nos planos de ensin6
especificos  elaborados  pelos  professores,  portanto,
programado      em      suas     finalidades,      objetivos,
programas, ementas, metodologia e avaliaeao.

11.        Relaciona-se   com   as   condie6es   internas   para  `a
realizagao da pratica educativa, tais como os recursos
educacionais, a infraestrutura, o apoio administrative
e o corpo docente e tecnicoadministrativo.

Ill.      Refere-se ao curriculo em aeao, aquele que esfa em
movimento,  portanto  a  experiencia  educativa  real,
vivenciada par estudantes e professores e ganha vida
no ambito das aulas e das atividades escolares.

Esta correto o que se apresenta em

(A)     I,apenas.
(8)     lell,apenas.
(C)     Ill, apenas.

1'    11   e   111.

34.     A     forma     organizacional     da     escola     tern     origem
administrativa,    potein    se   distingue   de   caracteristicas
administrativas das empresas industriais (LIBANEO, 2012).
Sobre    este    assunto,    analise    as    assertivas    abaixo,
considerando  V  para  verdadeiro  ou  F  para  falso  e,  em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequencia
correta.

( t\#')    A escola se volta para a formaeao social, tendo coma
ferramenta  as  politicas  educacionais  representadas
pelos ordenamentos nacionais de educagao.

(    )    A  forma  de  relaeao  nao  hiefarquica  na  instituigao
escolar faz com que ela  lide de forma diferente em
sua organizacao,  tendo varios tipos de organizagao
no ambito escolar.

(   )    A     administragao     escolar     pode      ser     dividida
caracteristicamente em  racionalizagao do trabalho e
a coordenagao do esforgo humano coletivo e, dentro
da escola, essa divisao pode ser vista como aspectos
pedag6gicos  (pfatica  docente,   atividades  para  se
chegar  a  urn  fim)  e  tecnicos  administrativos  (meios
para se criar as atividades).

UAI    VIVIV
(FI)     VIFIF
(C)    FIFIV
(D)    FIVIV

35.     0   planejamento   estrategico   6   urn   instrumento   te6rico-
metodol6gico  para  transformar  a   realidade  e,   portanto,
competifa a equipe gestora ter uma visao mais aprofundada
da  comunidade  escolar  para  entao,  depois  disto.  seguir
certas  etapas  que  ifao  transpor  os  conhecimentos  em
ag6es   (DALCORSO,   2012).   Nesse   sentido,   analise  as
assertivas  abaixo,  considerando  V  para  verdadeiro  ou  F`para   falso   e,   em   seguida,   assinale   a   altemativa   que

apresenta a sequencia correta.

(   )    A primeira etapa deve serde identificaeao do perfil da
realidade  escolar  e,  em  seguida,  a  elaboraeao  do
plaho de a?ao.

(   )    Sao   quatro   etapas   do   planejamento   estrategico,
sendo a tlltima sua materializaeao.

(   )    A avaliaeao dos criterios da eficacia escolar precede
a realizagao da avaliagao estrategica.

UAI     VIVIV
(8)    FIVIV
(C:)    V  I F  I F

F/F/V

36.     0   usa   das   avaliag6es    estaduais    para   fins    de    urn
monitoramento gen6rico da evolueao geral do sistema se
toma cada vez mais frequente, sendo criados indicadores
que tentam  captar em  urn  tinico  ndmero  uma  medida da
qualidade  de  cada  fase  de  educaeao  em  cada  escola
(BROOKE,  2011;  p.27).  No  que  se  refere  ao  "SARESP",
assinale a alternativa lNCORRETA.

(A)     Fomece   indicadores   de   extrema   relevancia   para
subsidiar o  monitoramento das  politicas  pdblicas de
educaeao,  ben  como  para  o  aprimoramento  e/ou
redirecionamento     das     ag6es     e     projetos     em
andamento.

(8)     E urn indicadordoestado de sao paulo e segue uma
metodologia   mais   completa   que   a   "lDEB",    pois
consegue  corrigir a  falha  do  IDEB  e  promover  uma
equidade   maior  nas   estrategias   de   melhoria   das
escolas.

(C)    Capta   a   equidade   das   estrategias   educacionais
usadas no sistema pela inclusao de uma medida da
distribuigao  dos  alunos   por  faixa   ou   categoria  de
desempenho.

(D)     Cria urn indicador de esfongo da escola com base em
uma medida do nivel socioecon6mico da sua clientela
derivada de informae6es fornecidas pelos alunos mos
questionarios   contextuais   aplicados   junto   com   a
Prova Sao Paulo.
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37.     Paro  (2015) esclarece que  a agao administrativa,  em  seu
sentido  geral   e   a   mediaeao   na   busca  de  fins.   Nesse
contexto, analise as proposig6es aba.lxo.

I.        O  uso  racional  dos  recursos precisa  estar a serviap
dos objetivos que irao orientar as ag6es para que nao
ocorram   desvios   que   podem   emergir   quando   a.
racionalizagao  econ6mica  se  faz,  tendo  em  vista  o
menor tempo possivel e com o minimo de recursos, o
que   nao   e   aceitavel   quando   se   compreende   a
administragao   escolar   como   boa   mediaeao   para
realizagao do tim que 6 o aluno educado.

11.        O fato 6 que todo trabalho humano,  orientado a  urn
fim,     6     passivel     de     uma     mediagao     racional,
carregando, assim, urn componente administrativo.

Ill.      A  administraeao  nao  6  uma  atividade  burocfatica,
instrumento do diretor, que pode, inclusive, delega-la
a  outras  pessoas,  uma  vez que  detem  o  poder de
decisao  e  de  organizagao  da  escola,  entendimento
tambem     presente     nas     relag6es     empresariais,
entretanto espera-se que o diretor de escola pdblica
cumpra  condutas  administrativas. sempre  coerentes
com objetivos educativos e sempre com as condi?6es
materiais satisfat6rias.

Esfa correto o que se apresenta em

(A)     I,apenas.
(8)     lell,apenas.
(C)     Ill,apenas.

1'    11   e    111.

38.     A   escola    6    estruturada    para    certo    modo    de    agir,
constituindo  o  diretor  como  mero  preposto  do  Estado  na
escola, cuidando para a cumprimento da lei e da ordem ou
da    vontade    do    governo    no    poder.    Neste    tipo    de
estrutura?ao,   professores   e   educadores   escolares,   de
modo geral, acostumados a agir numa relagao verticalizada
e   passiva,   sentem   dificuldade   com   os   metodos   nao
impositivos,  sendo  imprescindivel  pensar e  propor outras
medidas    (PARO,    2015).    Nesse    sentido,    analise    as
assertivas  abaixo,  considerando  V  para  verdadeiro  ou  F
para   falso   e,   em   seguida,   assinale   a   alternativa   que
apresenta a sequencia correta.

(`,:16)    Existencia  de  urn  processo de  eleigao  para  escolha
do      diretor,      dando      maior      legitimidade.   nas
reivindicae6es    junto    ao    Estado    porque    estafa
representando a vontade dos que o legitimam e nao
exercendo o papel  de  mere  `funcionario  burocratico'
ou de apadrinhado politico.

(   )    lnstituigao  de  urn  processo  de  democratizaeao  da
escola, de modo que a populaeao possa ter acesso a
mecanismos mais pedag6gicos de controle da agao
dos educadores e funcionarios.

(   )    Criagao  de  alguma  especie  de  ouvidoria  escolar,
formada  por representantes  de  pais  e  funcionarios,
sendo criada para uma participagao mais ativa.

UA:)     V  IV  IV
(8)    FIVIF
(a)    VIVIF
(I))    FIFIV

39.     0  Fundo  de  Manuteneao  e  Desenvolvimento  do  Ensino
Fundamental e de Valorizaeao do Magisterio (FUNDEF) e
Fundo  de  Manutengao  e  Desenvolvimento  da  Educaeao
Basica  e  de  Valorizagao  dos  Profissionais  da  Educagao
(FUNDEB) foram a96es importantes, embora com algumas
distine6es  e  fragilidades,  no  ambito  do  financiamento  da
educagao  no  Brasil  (OLIVEIRA,  2019;  p.37).  Sobre  este
assunto, analise as proposig6es abaixo.

I.         O FUNDEF vigorou do ano de 1997 a 2006 tendo os
govemos estadual e municipal contribuido com 20%
de  alguns  impostos  e  recebido,  principalmente,  de
acordo   com   o   nt]mero   de   matriculas   no   ensino
fundamental regular.

11.        0  FUNDEB  permaneceu   no  periodo  de  2007  ate
2020, sendo a contribuieao do govemo estadual e dos
municipios   de    15%    de    urn    ndmero    menor   de
impostos.   `

Ill.       No   periodo  do   FUNDEB,   os  governos  estadual\e
municipal  recebiam  do  fundo  de  acordo  com  dois
criterios:    ntlmero    de    matriculas    municipais    na
educa?ao    infantil    e    no   'ensjno    fundamental   .e
matriculas  estaduais  no  ensino  fundamental  e  no
ensino medio; valor diferente atribuido a cada  nivel,
modalidade e localizagao da matricula.

Esta correto o que se apresenta em

(A)      I,apenas.
(8)      lell,apenas.
(C)     Ill, apenas.

I,   11  e  Ill.

40.     E possivel afirmar que uma das iniciativas para organizagao
da educagao no pals foi  publicada oficialmente no ano de
1599, tendo como base o Raffo Stud/.omm (SAVIANl, 2010).
Nesse contexto, analise as assertivas abaixo, considerando
V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale
a alternativa que apresenta a sequencia correta.

(   )    Neste  periodo  foram  criados  os  grupos  escolares,
sendo  as  classes  organizadas  de  forma  seriada  e
homogenea.  e  administrada  por  urn  s6  diretor  de
estudos.

(`j)    a  Raf/.o SfL/d/.orvm se materializava por meio de urn
documento utilizado pe]os jesuitas que direcionou as
formas de organizagao e administraeao, curriculos e
metodos  para  os  estabelecimentos  de  ensino  na
col6nia brasileira.

(   )    O plano de estudosda companhia de Jesus trazia o
Reitor     como     o     papel     mais     importante     pela
incumbencia de cuidar para que o funcionamento do
Colegio fosse satisfat6rio, organizando a formagao da
elite colonial.

UAI     VIFIF
(FI)     VIFIV
(a)    FIFIV
(D)    FIVIV

Prefeitura do Municipio de Carapicuiba/SP -Vice Diretor. 6


