
CÓD: SL-193MA-24
7908433255482

PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA 
DE JERICOACOARA - CEARÁ 

JIJOCA DE JERICOACOARA - CE

Vigia

a solução para o seu concurso!

Editora

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2024



ÍNDICE

a solução para o seu concurso!

Editora

Língua Portuguesa 

1. Ortografia- emprego de letras na grafia de palavras ................................................................................................................. 7

2. Divisão silábica ........................................................................................................................................................................... 10

3. Efeitos comunicativos dos sinais básicos de pontuação (exclamação, interrogação) ................................................................ 11

4. Conhecimentos básicos de Acentuação ..................................................................................................................................... 13

5. Substantivo(nome):Gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural ..................................................................... 14

6. Ideias básicas sobre palavras sinônimase antônimas ................................................................................................................ 16

7. Compreensão e interpretação de textos com palavras ou com imagens .................................................................................. 17

Conhecimentos Gerais

1. Aspectos geográficos, históricos, políticos e administrativos do Mundo, Brasil, Ceará e do Municípiode Jijoca de Jericoacora 
- CE ............................................................................................................................................................................................. 31

2. Atualidades históricas científicas, sociais, políticas, econômicas, culturais,ambientais e administrativas do Mundo, Brasil, 
Ceará e do Município de Jijoca de Jericoacora- CE .................................................................................................................... 94

Conhecimentos Especifícos
Vigia

1. Normas de fiscalização das áreas de acesso a edifícios ............................................................................................................. 99

2. Atendimento e orientação ao público ....................................................................................................................................... 99

3. Registro de ocorrências e comunicação à chefia ....................................................................................................................... 100

4. Controle de entrada e saída de pessoas e veículosnos prédios municipais ............................................................................... 101

5. Rondas diurnas e noturnas ........................................................................................................................................................ 102

6. Noções de proteção e segurança no trabalho ........................................................................................................................... 103

7. Noções de prevenção e combate a incêndios ............................................................................................................................ 111

8. Relacionamento no ambiente de trabalho:com o superiores, com os colegas e com o público em geral ................................ 117

9. Noções de ética e cidadania. ..................................................................................................................................................... 117



7
a solução para o seu concurso!

Editora

LÍNGUA PORTUGUESA

ORTOGRAFIA- EMPREGO DE LETRAS NA GRAFIA DE PALA-
VRAS

A ortografia oficial prescreve a maneira correta de escrever as 
palavras, baseada nos padrões cultos do idioma. Procure sempre 
usar um bom dicionário e ler muito para melhorar sua escrita. 

Alfabeto

O alfabeto passou a ser formado por 26 letras: A – B – C – D – E 
– F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – 
X – Y – Z.. As letras “k”, “w” e “y” não eram consideradas integrantes 
do alfabeto (agora são). Essas letras são usadas em unidades de me-
dida, nomes próprios, palavras estrangeiras e outras palavras em 
geral. Exemplos: km, kg, watt, playground, William, Kafka, kafkiano.

Vogais: a, e, i, o, u, y, w. 
Consoantes: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, z.
Alfabeto: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, 

x, y, z.

Observações:
A letra “Y” possui o mesmo som que a letra “I”, portanto, ela é 

classificada como vogal.
A letra “K” possui o mesmo som que o “C” e o “QU” nas pala-

vras, assim, é considerada consoante. Exemplo: Kuait / Kiwi.
Já a letra “W” pode ser considerada vogal ou consoante, de-

pendendo da palavra em questão, veja os exemplos:
No nome próprio Wagner o “W” possui o som de “V”, logo, é 

classificado como consoante.
Já no vocábulo “web” o “W” possui o som de “U”, classificando-

-se, portanto, como vogal.

Emprego da letra H
Esta letra, em início ou fim de palavras, não tem valor fonético; 

conservou-se apenas como símbolo, por força da etimologia e da 
tradição escrita. Grafa-se, por exemplo, hoje, porque esta palavra 
vem do latim hodie.

Emprega-se o H:
- Inicial, quando etimológico: hábito, hélice, herói, hérnia, he-

sitar, haurir, etc.
- Medial, como integrante dos dígrafos ch, lh e nh: chave, boli-

che, telha, flecha, companhia, etc.
- Final e inicial, em certas interjeições: ah!, ih!, hem?, hum!, 

etc.

- Algumas palavras iniciadas com a letra H: hálito, harmonia, 
hangar, hábil, hemorragia, hemisfério, heliporto, hematoma, hífen, 
hilaridade, hipocondria, hipótese, hipocrisia, homenagear, hera, 
húmus;

- Sem h, porém, os derivados baianos, baianinha, baião, baia-
nada, etc.

Não se usa H:
- No início de alguns vocábulos em que o h, embora etimológi-

co, foi eliminado por se tratar de palavras que entraram na língua 
por via popular, como é o caso de erva, inverno, e Espanha, respec-
tivamente do latim, herba, hibernus e Hispania. Os derivados eru-
ditos, entretanto, grafam-se com h: herbívoro, herbicida, hispânico, 
hibernal, hibernar, etc.

Emprego das letras E, I, O e U
Na língua falada, a distinção entre as vogais átonas /e/ e /i/, /o/ 

e /u/ nem sempre é nítida. É principalmente desse fato que nascem 
as dúvidas quando se escrevem palavras como quase, intitular, má-
goa, bulir, etc., em que ocorrem aquelas vogais.

Escreve-se com a letra E:
- A sílaba final de formas dos verbos terminados em –uar: con-

tinue, habitue, pontue, etc.
- A sílaba final de formas dos verbos terminados em –oar: 

abençoe, magoe, perdoe, etc.
- As palavras formadas com o prefixo ante– (antes, anterior): 

antebraço, antecipar, antedatar, antediluviano, antevéspera, etc.
- Os seguintes vocábulos: Arrepiar, Cadeado, Candeeiro, Cemi-

tério, Confete, Creolina, Cumeeira, Desperdício, Destilar, Disenteria, 
Empecilho, Encarnar, Indígena, Irrequieto, Lacrimogêneo, Mexerico, 
Mimeógrafo, Orquídea, Peru, Quase, Quepe, Senão, Sequer, Serie-
ma, Seringa, Umedecer.

Emprega-se a letra I:
- Na sílaba final de formas dos verbos terminados em –air/–oer 

/–uir: cai, corrói, diminuir, influi, possui, retribui, sai, etc. 
- Em palavras formadas com o prefixo anti- (contra): antiaéreo, 

Anticristo, antitetânico, antiestético, etc.
- Nos seguintes vocábulos: aborígine, açoriano, artifício, arti-

manha, camoniano, Casimiro, chefiar, cimento, crânio, criar, criador, 
criação, crioulo, digladiar, displicente, erisipela, escárnio, feminino, 
Filipe, frontispício, Ifigênia, inclinar, incinerar, inigualável, invólucro, 
lajiano, lampião, pátio, penicilina, pontiagudo, privilégio, requisito, 
Sicília (ilha), silvícola, siri, terebintina, Tibiriçá, Virgílio.

Grafam-se com a letra O: abolir, banto, boate, bolacha, boletim, 
botequim, bússola, chover, cobiça, concorrência, costume, engolir, 
goela, mágoa, mocambo, moela, moleque, mosquito, névoa, nó-
doa, óbolo, ocorrência, rebotalho, Romênia, tribo.
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Grafam-se com a letra U: bulir, burburinho, camundongo, chu-
viscar, cumbuca, cúpula, curtume, cutucar, entupir, íngua, jabuti, 
jabuticaba, lóbulo, Manuel, mutuca, rebuliço, tábua, tabuada, toni-
truante, trégua, urtiga.

Parônimos: Registramos alguns parônimos que se diferenciam 
pela oposição das vogais /e/ e /i/, /o/ e /u/. Fixemos a grafia e o 
significado dos seguintes:

área = superfície
ária = melodia, cantiga
arrear = pôr arreios, enfeitar
arriar = abaixar, pôr no chão, cair
comprido = longo
cumprido = particípio de cumprir
comprimento = extensão
cumprimento = saudação, ato de cumprir
costear = navegar ou passar junto à costa
custear = pagar as custas, financiar
deferir = conceder, atender
diferir = ser diferente, divergir
delatar = denunciar
dilatar = distender, aumentar
descrição = ato de descrever
discrição = qualidade de quem é discreto
emergir = vir à tona
imergir = mergulhar
emigrar = sair do país
imigrar = entrar num país estranho
emigrante = que ou quem emigra
imigrante = que ou quem imigra
eminente = elevado, ilustre
iminente = que ameaça acontecer
recrear = divertir
recriar = criar novamente
soar = emitir som, ecoar, repercutir
suar = expelir suor pelos poros, transpirar
sortir = abastecer
surtir = produzir (efeito ou resultado)
sortido = abastecido, bem provido, variado
surtido = produzido, causado
vadear = atravessar (rio) por onde dá pé, passar a vau
vadiar = viver na vadiagem, vagabundear, levar vida de vadio

Emprego das letras G e J
Para representar o fonema /j/ existem duas letras; g e j. Gra-

fa-se este ou aquele signo não de modo arbitrário, mas de acordo 
com a origem da palavra. Exemplos: gesso (do grego gypsos), jeito 
(do latim jactu) e jipe (do inglês jeep).

Escrevem-se com G:
- Os substantivos terminados em –agem, -igem, -ugem: gara-

gem, massagem, viagem, origem, vertigem, ferrugem, lanugem. 
Exceção: pajem

- As palavras terminadas em –ágio, -égio, -ígio, -ógio, -úgio: 
contágio, estágio, egrégio, prodígio, relógio, refúgio.

- Palavras derivadas de outras que se grafam com g: massagis-
ta (de massagem), vertiginoso (de vertigem), ferruginoso (de fer-
rugem), engessar (de gesso), faringite (de faringe), selvageria (de 
selvagem), etc.

- Os seguintes vocábulos: algema, angico, apogeu, auge, es-
trangeiro, gengiva, gesto, gibi, gilete, ginete, gíria, giz, hegemonia, 
herege, megera, monge, rabugento, sugestão, tangerina, tigela.

Escrevem-se com J:
- Palavras derivadas de outras terminadas em –já: laranja (la-

ranjeira), loja (lojista, lojeca), granja (granjeiro, granjense), gorja 
(gorjeta, gorjeio), lisonja (lisonjear, lisonjeiro), sarja (sarjeta), cereja 
(cerejeira).

- Todas as formas da conjugação dos verbos terminados em 
–jar ou –jear: arranjar (arranje), despejar (despejei), gorjear (gor-
jeia), viajar (viajei, viajem) – (viagem é substantivo).

- Vocábulos cognatos ou derivados de outros que têm j: laje 
(lajedo), nojo (nojento), jeito (jeitoso, enjeitar, projeção, rejeitar, 
sujeito, trajeto, trejeito).

- Palavras de origem ameríndia (principalmente tupi-guarani) 
ou africana: canjerê, canjica, jenipapo, jequitibá, jerimum, jiboia, 
jiló, jirau, pajé, etc.

- As seguintes palavras: alfanje, alforje, berinjela, cafajeste, 
cerejeira, intrujice, jeca, jegue, Jeremias, Jericó, Jerônimo, jérsei, 
jiu-jítsu, majestade, majestoso, manjedoura, manjericão, ojeriza, 
pegajento, rijeza, sabujice, sujeira, traje, ultraje, varejista.

Atenção: Moji, palavra de origem indígena, deve ser escrita 
com J. Por tradição algumas cidades de São Paulo adotam a grafia 
com G, como as cidades de Mogi das Cruzes e Mogi-Mirim.

Representação do fonema /S/
O fonema /s/, conforme o caso, representa-se por:

- C, Ç: acetinado, açafrão, almaço, anoitecer, censura, cimento, 
dança, contorção, exceção, endereço, Iguaçu, maçarico, maço, ma-
ciço, miçanga, muçulmano, muçurana, paçoca, pança, pinça, Suíça, 
vicissitude.

- S: ansioso, cansar, diversão, excursão, farsa, ganso, hortênsia, 
pretensão, propensão, remorso, sebo, tenso, utensílio.

- SS: acesso, assar, asseio, assinar, carrossel, cassino, concessão, 
discussão, escassez, essencial, expressão, fracasso, impressão, mas-
sa, massagista, missão, necessário, obsessão, opressão, pêssego, 
procissão, profissão, ressurreição, sessenta, sossegar, submissão, 
sucessivo.

Grafa-se com SS a correlação CED - CESS: cessão, intercessão, 
acessível, concessão.

- SC, SÇ: acréscimo, adolescente, ascensão, consciência, cres-
cer, cresço, descer, desço, disciplina, discípulo, discente, discernir, 
fascinar, florescer, imprescindível, néscio, oscilar, piscina, ressusci-
tar, seiscentos, suscetível, víscera.

- X: aproximar, auxiliar, máximo, próximo, trouxe.
- XC: exceção, excedente, excelência, excelso, excêntrico, ex-

cepcional, excesso, exceto, excitar.

Homônimos
São palavras que têm a mesma pronúncia, e às vezes a mesma 

grafia, mas significação diferente.

acento = inflexão da voz, sinal gráfico
assento = lugar para sentar-se
acético = referente ao ácido acético (vinagre)
ascético = referente ao ascetismo, místico
cesta = utensílio de vime ou outro material
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sexta = ordinal referente a seis
círio = grande vela de cera
sírio = natural da Síria
cismo = pensão
sismo = terremoto
empoçar = formar poça
empossar = dar posse a
incipiente = principiante
insipiente = ignorante
intercessão = ato de interceder
interseção = ponto em que duas linhas se cruzam
ruço = pardacento
russo = natural da Rússia

Emprego de S com valor de Z
- Adjetivos com os sufixos –oso, -osa: gostoso, gostosa, gracio-

so, graciosa, teimoso, teimosa.
- Adjetivos pátrios com os sufixos –ês, -esa: português, portu-

guesa, inglês, inglesa, milanês, milanesa.
- Substantivos e adjetivos terminados em –ês, feminino –esa: 

burguês, burguesa, burgueses, camponês, camponesa, campone-
ses, freguês, freguesa, fregueses.

- Verbos derivados de palavras cujo radical termina em –s: ana-
lisar (de análise), apresar (de presa), atrasar (de atrás), extasiar (de 
êxtase), extravasar (de vaso), alisar (de liso).

- Formas dos verbos pôr e querer e de seus derivados: pus, pu-
semos, compôs, impuser, quis, quiseram.

- Os seguintes nomes próprios de pessoas: Avis, Baltasar, Brás, 
Eliseu, Garcês, Heloísa, Inês, Isabel, Isaura, Luís, Luísa, Queirós, Re-
sende, Sousa, Teresa, Teresinha, Tomás, Valdês.

- Os seguintes vocábulos e seus cognatos: aliás, anis, arnês, ás, 
ases, através, avisar, besouro, colisão, convés, cortês, cortesia, defe-
sa, despesa, empresa, esplêndido, espontâneo, evasiva, fase, frase, 
freguesia, fusível, gás, Goiás, groselha, heresia, hesitar, manganês, 
mês, mesada, obséquio, obus, paisagem, país, paraíso, pêsames, 
pesquisa, presa, presépio, presídio, querosene, raposa, represa, 
requisito, rês, reses, retrós, revés, surpresa, tesoura, tesouro, três, 
usina, vasilha, vaselina, vigésimo, visita.

Emprego da letra Z
- Os derivados em –zal, -zeiro, -zinho, -zinha, -zito, -zita: cafezal, 

cafezeiro, cafezinho, avezinha, cãozito, avezita.
- Os derivados de palavras cujo radical termina em –z: cruzeiro 

(de cruz), enraizar (de raiz), esvaziar (de vazio).
- Os verbos formados com o sufixo –izar e palavras cognatas: 

fertilizar, fertilizante, civilizar, civilização.
- Substantivos abstratos em –eza, derivados de adjetivos e de-

notando qualidade física ou moral: pobreza (de pobre), limpeza (de 
limpo), frieza (de frio).

- As seguintes palavras: azar, azeite, azáfama, azedo, amizade, 
aprazível, baliza, buzinar, bazar, chafariz, cicatriz, ojeriza, prezar, 
prezado, proeza, vazar, vizinho, xadrez.

Sufixo –ÊS e –EZ
- O sufixo –ês (latim –ense) forma adjetivos (às vezes substan-

tivos) derivados de substantivos concretos: montês (de monte), 
cortês (de corte), burguês (de burgo), montanhês (de montanha), 
francês (de França), chinês (de China).

- O sufixo –ez forma substantivos abstratos femininos deriva-
dos de adjetivos: aridez (de árido), acidez (de ácido), rapidez (de rá-
pido), estupidez (de estúpido), mudez (de mudo) avidez (de ávido) 
palidez (de pálido) lucidez (de lúcido).

Sufixo –ESA e –EZA
Usa-se –esa (com s):
- Nos seguintes substantivos cognatos de verbos terminados 

em –ender: defesa (defender), presa (prender), despesa (despen-
der), represa (prender), empresa (empreender), surpresa (surpre-
ender), etc.

- Nos substantivos femininos designativos de títulos: baronesa, 
dogesa, duquesa, marquesa, princesa, consulesa, prioresa, etc.

- Nas formas femininas dos adjetivos terminados em –ês: bur-
guesa (de burguês), francesa (de francês), camponesa (de campo-
nês), milanesa (de milanês), holandesa (de holandês), etc.

- Nas seguintes palavras femininas: framboesa, indefesa, lesa, 
mesa, sobremesa, obesa, Teresa, tesa, toesa, turquesa, etc. 

Usa-se –eza (com z):
- Nos substantivos femininos abstratos derivados de adjetivos e 

denotando qualidade, estado, condição: beleza (de belo), franqueza 
(de franco), pobreza (de pobre), leveza (de leve), etc.

Verbos terminados em –ISAR e -IZAR
Escreve-se –isar (com s) quando o radical dos nomes corres-

pondentes termina em –s. Se o radical não terminar em –s, grafa-se 
–izar (com z): avisar (aviso + ar), analisar (análise + ar), alisar (a + 
liso + ar), bisar (bis + ar), catalisar (catálise + ar), improvisar (impro-
viso + ar), paralisar (paralisia + ar), pesquisar (pesquisa + ar), pisar 
(piso + ar), frisar (friso + ar), grisar (gris + ar), anarquizar (anarquia + 
izar), civilizar (civil + izar), canalizar (canal + izar), amenizar (ameno 
+ izar), colonizar (colono + izar), vulgarizar (vulgar + izar), motorizar 
(motor + izar), escravizar (escravo + izar), cicatrizar (cicatriz + izar), 
deslizar (deslize + izar), matizar (matiz + izar).

Emprego do X
- Esta letra representa os seguintes fonemas:
Ch – xarope, enxofre, vexame, etc.
CS – sexo, látex, léxico, tóxico, etc.
Z – exame, exílio, êxodo, etc.
SS – auxílio, máximo, próximo, etc.
S – sexto, texto, expectativa, extensão, etc.

- Não soa nos grupos internos –xce- e –xci-: exceção, exceder, 
excelente, excelso, excêntrico, excessivo, excitar, inexcedível, etc.

- Grafam-se com x e não com s: expectativa, experiente, expiar, 
expirar, expoente, êxtase, extasiado, extrair, fênix, texto, etc.

- Escreve-se x e não ch: 
Em geral, depois de ditongo: caixa, baixo, faixa, feixe, frouxo, 

ameixa, rouxinol, seixo, etc. Excetuam-se caucho e os derivados 
cauchal, recauchutar e recauchutagem. 

Geralmente, depois da sílaba inicial en-: enxada, enxame, en-
xamear, enxaguar, enxaqueca, enxergar, enxerto, enxoval, enxugar, 
enxurrada, enxuto, etc. Excepcionalmente, grafam-se com ch: en-
charcar (de charco), encher e seus derivados (enchente, preen-
cher), enchova, enchumaçar (de chumaço), enfim, toda vez que se 
trata do prefixo en- + palavra iniciada por ch. 

Em vocábulos de origem indígena ou africana: abacaxi, xavan-
te, caxambu, caxinguelê, orixá, maxixe, etc. 
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Nas seguintes palavras: bexiga, bruxa, coaxar, faxina, graxa, la-
gartixa, lixa, lixo, mexer, mexerico, puxar, rixa, oxalá, praxe, vexame, 
xarope, xaxim, xícara, xale, xingar, xampu.

Emprego do dígrafo CH
Escreve-se com ch, entre outros os seguintes vocábulos: bucha, 

charque, charrua, chavena, chimarrão, chuchu, cochilo, fachada, fi-
cha, flecha, mecha, mochila, pechincha, tocha.

Consoantes dobradas
- Nas palavras portuguesas só se duplicam as consoantes C, R, 

S.
- Escreve-se com CC ou CÇ quando as duas consoantes soam 

distintamente: convicção, occipital, cocção, fricção, friccionar, fac-
ção, sucção, etc.

- Duplicam-se o R e o S em dois casos: Quando, intervocálicos, 
representam os fonemas /r/ forte e /s/ sibilante, respectivamente: 
carro, ferro, pêssego, missão, etc. Quando um elemento de compo-
sição terminado em vogal seguir, sem interposição do hífen, palavra 
começada com /r/ ou /s/: arroxeado, correlação, pressupor, bisse-
manal, girassol, minissaia, etc.

CÊ - cedilha[ https://vestibular.uol.com.br/duvidas-de-portu-
gues/ortografia-quando-usar-c.htm.]

É a letra C que se pôs cedilha. Indica que o Ç passa a ter som de 
/SS/. O Ç só é usado antes de A, O, U.

O Ç é utilizado em palavras derivadas de vocábulos terminados 
em -TO, -TOR e -TIVO:

- Canto = canção
- Ereto = ereção
- Setor = seção
- Condutor = condução
- Ativo = ação
- Intuitivo = intuição

Também se utiliza Ç em substantivos que terminam em -TEN-
ÇÃO, que por sua vez derivam de verbos terminados em -TER:

- Conter = contenção
- Reter = retenção
- Deter = detenção

Em verbos terminados em -ÇAR, mas somente quando seu 
substantivo equivalente terminar em -CE ou -ÇO:

- Lance = lançar
- Alcance = alcançar
- Abraço = abraçar

Em substantivos que terminam em -ÇÃO desde que sejam deri-
vados de verbos onde a letra R é retirada:

- Abreviar = abreviação
- Exportar = exportação
- Enrolar = enrolação

Emprego do M antes de P e B
Antes das letras P e/ou B, sempre será utilizado a letra M. 
Ex:

- Pombo, também, tempo, campo.
Quando se tratar das demais consoantes, utiliza-se a letra N.
Ex:
- Canto, tanto, manto, ente, quente.

R ou RR?
A consoante R pode ser pronunciada com uma vibração mais 

forte e prolongada ou mais fraca e curta.
No início das palavras, a pronúncia é sempre forte (rato, remo, 

rosa), e também quando se encontra duplicada entre duas vogais 
(correção, serrote, derramar).

Quando a consoante R se encontra sozinha entre duas vogais, 
no meio das palavras, assumirá uma pronúncia fraca (caro, loiro, 
dourado).

Ou seja, a utilização de R ou RR está relacionada à estrutura 
fonética da palavra, à maneira como é pronunciada.

Dica:
Palavras como genro, enredo e enrolar, por exemplo, a pronún-

cia do r é forte e com vibração prolongada, porém se utiliza r, pois 
a letra se encontra entre uma consoante e uma vogal, e não entre 
duas vogais.

Nunca se utiliza RR no inicia das palavras!

DIVISÃO SILÁBICA

Sílaba: A sílaba é um fonema ou conjunto de fonemas que 
emitido em um só impulso de voz e que tem como base uma vogal. 

A sílabas são classificadas de dois modos: 

Classificação quanto ao número de sílabas:
As palavras podem ser: 
– Monossílabas: as que têm uma só sílaba (pé, pá, mão, boi, 

luz, é...)
– Dissílabas: as que têm duas sílabas (café, leite, noites, caí, 

bota, água...)
– Trissílabas: as que têm três sílabas (caneta, cabeça, saúde, 

circuito, boneca...)
– Polissílabas: as que têm quatro ou mais sílabas (casamento, 

jesuíta, irresponsabilidade, paralelepípedo...)

Classificação quanto à tonicidade
As palavras podem ser:
– Oxítonas: quando a sílaba tônica é a última (ca-fé, ma-ra-cu-

já, ra-paz, u-ru-bu...)
– Paroxítonas:  quando a sílaba tônica é a penúltima (me-sa, 

sa-bo-ne-te, ré-gua...)
– Proparoxítonas: quando a sílaba tônica é a antepenúltima 

(sá-ba-do, tô-ni-ca, his-tó-ri-co…)

Lembre-se que:
Tônica: a sílaba mais forte da palavra, que tem autonomia 

fonética. 
Átona: a sílaba mais fraca da palavra, que não tem autonomia 

fonética. 
Na palavra telefone: te-, le-, ne- são sílabas átonas, pois são mais 

fracas, enquanto que fo- é a sílaba tônica, já que é a pronunciada 
com mais força.
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS, HISTÓRICOS, POLÍTICOS E AD-
MINISTRATIVOS DO MUNDO, BRASIL, CEARÁ E DO MUNI-
CÍPIODE JIJOCA DE JERICOACORA - CE

BRASIL
HISTÓRIA DO BRASIL
Na História do Brasil, estão relacionados todos os assuntos re-

ferentes à história do país. Sendo assim, o estudo e o ensino de 
História do Brasil abordam acontecimentos que se passaram no 
espaço geográfico brasileiro 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 men-
cionado 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 chegaram para desbravar e 
conquistar nossas terras.

Esse processo de colonização e formação de uma nova socieda-
de 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 interesses 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 caracterís-
ticas 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 reconhe-
cimento territorial e construção de feitorais para a exploração do 
pau-brasil. Estes primeiros portugueses que vieram para cá circula-
ram apenas em territórios litorâneos. Ficavam alguns dias ou meses 
e logo retornavam para Portugal. Como não construíram residên-
cias, 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 brasileiro. Os portugueses 
começaram a usar a mão-de-obra indígena na exploração do pau-
-brasil. Em troca, ofereciam objetos de pequeno valor que fascina-
vam 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 franceses), 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 desenvolven-
do 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 Afon-
so de Souza nomear funcionários e distribuir sesmarias (lotes de 
terras) à portugueses que quisessem participar deste novo empre-
endimento 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 exploração territorial, uso de 
mão-de-obra escrava (indígena e africana), utilização de violência 
para conter movimentos sociais e apropriação de terras indígenas.

O conceito mais sintético que podemos explorar é o que define 
como Regime Colonial, uma estrutura econômica 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 desen-
volvidas na colônia.

Neste sentido a economia colonial surgia como complementar 
da economia metropolitana europeia, de forma que permitisse à 
metrópole enriquecer cada vez mais para fazer frente às demais na-
ções europeias.

De forma simplificada, o Pacto ou Sistema Colonial definia uma 
série de considerações que prevaleceriam sobre quaisquer outras 
vigentes. A colônia só podia comercializar com a metrópole, forne-
cer-lhe o que necessitasse e dela comprar os produtos manufatura-
dos. Era proibido na colônia o estabelecimento de qualquer tipo de 
manufatura que pudesse vir a concorrer com a produção da metró-
pole. Qualquer transação comercial fora dessa norma era conside-
rada contrabando, sendo reprimido de acordo com a lei portugue-
sa. A economia colonial era organizada com o objetivo de permitir a 
acumulação primitiva de capitais na metrópole. O mecanismo que 
tornava isso possível era o exclusivismo nas relações comerciais ou 
monopólio, gerador de lucros adicionais (sobre-lucro).

As relações comerciais estabelecidas eram: a metrópole ven-
deria seus produtos o mais caro possível para a colônia e deveria 
comprar pelos mais baixos preços possíveis a produção colonial, 
gerando assim o sobre-lucro.

Fernando Novais em seu livro Portugal e Brasil na crise do Anti-
go Sistema Colonial ressalta o papel fundamental do comércio para 
a existência dos impérios ultramarinos:
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O comércio foi de fato o nervo da colonização do Antigo Regi-
me, isto é, para incrementar as atividades mercantis processava-
-se a ocupação, povoamento e valorização das novas áreas. E aqui 
ressalta de novo o sentido que indicamos antes da colonização da 
época Moderna; indo em curso na Europa a expansão da economia 
de mercado, com a mercantilização crescente dos vários setores 
produtivos antes à margem da circulação de mercadorias – a pro-
dução colonial, isto é, a produção de núcleos criados na periferia de 
centros dinâmicos europeus para estimulá-los, era uma produção 
mercantil, ligada às grandes linhas do tráfico internacional. Só isso 
já indicaria o sentido da colonização como peça estimuladora do 
capitalismo mercantil, mas o comércio colonial era mais o comér-
cio exclusivo da metrópole, gerador de super-lucros, o que completa 
aquela caracterização.

Para que este sistema pudesse funcionar era necessário que 
existissem formas de exploração do trabalho que permitissem a 
concentração de renda nas mãos da classe dominante colonial, a 
estrutura escravista permitia esta acumulação de renda em alto 
grau: quando a maior parte do excedente seguia ruma à metrópole, 
uma parte do excedente gerado permanecia na colônia permitindo 
a continuidade do processo.

Importante ressaltar que as colônias encontravam-se intei-
ramente à mercê de impulsos provenientes da metrópole, e não 
podiam auto estimular-se economicamente. A economia agro-ex-
portadora de açúcar brasileira atendeu aos estímulos do centro 
econômico dominante. Este sistema colonial mercantilista ao fun-
cionar plenamente acabou criando as condições de sua própria cri-
se e de sua superação.

Neste ponto é interessante registrar a opinião de Ciro Flama-
rion Cardoso e Héctor P. Buiquióli:

O processo de acumulação prévia de capitais de fato não se 
limita à exploração colonial em todas as suas formas; seus aspectos 
decisivos de expropriação e proletarização se dão na própria Euro-
pa, em um ambiente histórico global ao qual por certo não é indife-
rente à presença dos impérios ultramarinos. A superação histórica 
da fase da acumulação prévia de capitais foi, justamente o surgi-
mento do capitalismo como modo de produção.

A relação Brasil-África na época do Sistema Colonial Portu-
guês. 

A princípio parece fácil descrever as relações econômicas entre 
metrópole e colônia, mas devemos entender que o Sistema Colo-
nial se trata de uma teia de relações comerciais bem mais complexa 
e nem sempre fácil de identificar.

Os portugueses detinham o controle do tráfico de escravos en-
tre a África e o Brasil, estabelecia-se uma estrutura de comércio que 
foge um pouco ao modelo apresentado anteriormente.

Traficantes portugueses aportavam no Brasil onde adquiriam 
fumo e aguardente (geribita), daí partiam para Angola e Luanda 
onde negociariam estes produtos em troca de cativos. A cachaça 
era produzida principalmente em Pernambuco, na Bahia e no Rio 
de Janeiro; o fumo era produzido principalmente na Bahia. A im-
portância destes produtos se dá em torno do seu papel central nas 
estratégias de negociação para a transação de escravos nos sertões 
africanos.

A geribita tinha diversos atributos que a tornavam imbatível 
em relação aos outros produtos trocados por escravos. A cachaça 
é considerada um subproduto da produção açucareira e por isso 
apresentava uma grande vantagem devido ao baixíssimo custo de 
produção, lucravam os donos de engenho que produziam a cachaça 

e os traficantes portugueses que fariam a troca por cativos na Áfri-
ca, além é claro do elevado teor alcoólico da bebida (em torno de 
60%) que a tornava altamente popular entre seus consumidores.

O interessante de se observar é que do ponto de vista do con-
trole do tráfico, o efeito mais importante das geribitas foi trans-
feri-lo para os comerciantes brasileiros. Os brasileiros acabaram 
usando a cachaça para quebrar o monopólio dos comerciantes me-
tropolitanos que em sua maioria preferia comercializar usando o 
vinho português como elemento de troca por cativos. 

Pode-se perceber que o Pacto Colonial acabou envolvendo 
teias de relações bem mais complexas que a dicotomia Metrópole-
-Colônia, o comércio intercolonial também existiu, talvez de forma 
mais frequente do que se imagina. Na questão das manufaturas as 
coisas se complicavam um pouco, mas não podemos esquecer do 
intenso contrabando que ocorria no período. 

Despotismo esclarecido em Portugal.
Na esfera política, a formação do Estado absolutista correspon-

deu a uma necessidade de centralização do poder nas mãos dos 
reis, para controlar a grande massa de camponeses e adequar-se ao 
surgimento da burguesia.

O despotismo esclarecido foi uma forma de Estado Absolutista 
que predominou em alguns países europeus no século XVIII. Filóso-
fos iluministas, como Voltaire, defendiam a ideia de um regime mo-
nárquico no qual o soberano, esclarecido pelos filósofos, governaria 
apoiando-se no povo contra os aristocratas. Esse monarca acabaria 
com os privilégios injustos da nobreza e do clero e, defendendo o 
direito natural, tornaria todos os habitantes do país iguais perante a 
lei. Em países onde, o desenvolvimento econômico capitalista esta-
va atrasado, essa teoria inspirou o despotismo esclarecido. 

Os déspotas procuravam adequar seus países aos novos tem-
pos e às novas odeias que se desenvolviam na Europa. Embora 
tenham feito uma leitura um pouco diferenciada dos ideais ilumi-
nistas, com certeza diminuíram os privilégios considerados mais 
odiosos da nobreza e do clero, mas ao invés de um governo apoia-
do no “povo” vimos um governo apoiado na classe burguesa que 
crescia e se afirmava.

Em Portugal, o jovem rei D. José I “entregou” a árdua tarefa de 
modernizar o país nas mãos de seu principal ministro, o Marquês 
de Pombal. Sendo um leitor ávido dos filósofos iluministas e dos 
economistas ingleses, o marquês estabeleceu algumas metas que 
ele acreditava serem capazes de levar Portugal a alinhar-se com os 
países modernos e superar sua crise econômica.

A primeira atitude foi fortalecer o poder do rei, combatendo 
os privilégios jurídicos da nobreza e econômicos do clero (principal-
mente da Companhia de Jesus). Na tentativa de modernizar o país, 
o marquês teve de acabar com a intolerância religiosa e o poder da 
inquisição a fim de desenvolver a educação e o pensamento literá-
rio e científico.

Economicamente houve um aumento da exploração colonial 
visando libertar Portugal da dependência econômica inglesa. O 
Marquês de Pombal aumentou a vigilância nas colônias e combateu 
ainda mais o contrabando. Houve a instalação de uma maior cen-
tralização política na colônia, com a extinção das Capitanias heredi-
tárias que acabou diminuindo a excessiva autonomia local.
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Capitanias Hereditárias
As Capitanias hereditárias foi um sistema de administração ter-

ritorial criado pelo rei de Portugal, D. João III, em 1534. Este sistema 
consistia em dividir o território brasileiro em grandes faixas e entre-
gar a administração para particulares (principalmente nobres com 
relações com a Coroa Portuguesa).

 Este sistema foi criado pelo rei de Portugal com o objetivo de 
colonizar o Brasil, evitando assim invasões estrangeiras. Ganharam 
o nome de Capitanias Hereditárias, pois eram transmitidas de pai 
para filho (de forma hereditária).

 Estas pessoas que recebiam a concessão de uma capitania 
eram conhecidas como donatários. Tinham como missão colonizar, 
proteger e administrar o território. Por outro lado, tinham o direito 
de explorar os recursos naturais (madeira, animais, minérios).

 O sistema não funcionou muito bem. Apenas as capitanias 
de São Vicente e Pernambuco deram certo. Podemos citar como 
motivos do fracasso: a grande extensão territorial para administrar 
(e suas obrigações), falta de recursos econômicos e os constantes 
ataques indígenas.

O sistema de Capitanias Hereditárias vigorou até o ano de 
1759, quando foi extinto pelo Marquês de Pombal.

 
Capitanias Hereditárias criadas no século XVI:
Capitania do Maranhão
Capitania do Ceará
Capitania do Rio Grande
Capitania de Itamaracá
Capitania de Pernambuco
Capitania da Baía de Todos os Santos
Capitania de Ilhéus
Capitania de Porto Seguro
Capitania do Espírito Santo
Capitania de São Tomé
Capitania de São Vicente
Capitania de Santo Amaro
Capitania de Santana 

Governo Geral 
Respondendo ao fracasso do sistema das capitanias hereditá-

rias, o governo português realizou a centralização da administração 
colonial com a criação do governo-geral, em 1548. Entre as justifi-
cativas mais comuns para que esse primeiro sistema viesse a entrar 
em colapso, podemos destacar o isolamento entre as capitanias, a 
falta de interesse ou experiência administrativa e a própria resistên-
cia contra a ocupação territorial oferecida pelos índios.

Em vias gerais, o governador-geral deveria viabilizar a criação 
de novos engenhos, a integração dos indígenas com os centros de 
colonização, o combate do comércio ilegal, construir embarcações, 
defender os colonos e realizar a busca por metais preciosos. Mesmo 
que centralizadora, essa experiência não determinou que o gover-
nador cumprisse todas essas tarefas por si só. De tal modo, o gover-
no-geral trouxe a criação de novos cargos administrativos.

O ouvidor-mor era o funcionário responsável pela resolução de 
todos os problemas de natureza judiciária e o cumprimento das leis 
vigentes. O chamado provedor-mor estabelecia os seus trabalhos 
na organização dos gastos administrativos e na arrecadação dos 
impostos cobrados. Além destas duas autoridades, o capitão-mor 
desenvolvia ações militares de defesa que estavam, principalmen-
te, ligadas ao combate dos invasores estrangeiros e ao ataque dos 
nativos.

Na maioria dos casos, as ações a serem desenvolvidas pelo go-
verno-geral estavam subordinadas a um tipo de documento oficial 
da Coroa Portuguesa, conhecido como regimento. A metrópole ex-
pedia ordens comprometidas com o aprimoramento das atividades 
fiscais e o estímulo da economia colonial. Mesmo com a forte preo-
cupação com o lucro e o desenvolvimento, a Coroa foi alvo de ações 
ilegais em que funcionários da administração subvertiam as leis em 
benefício próprio.

Entre os anos de 1572 e 1578, o rei D. Sebastião buscou apri-
morar o sistema de Governo Geral realizando a divisão do mesmo 
em duas partes. Um ao norte, com capital na cidade de Salvador, e 
outro ao sul, com uma sede no Rio de Janeiro. Nesse tempo, os re-
sultados pouco satisfatórios acabaram promovendo a reunificação 
administrativa com o retorno da sede a Salvador. No ano de 1621, 
um novo tipo de divisão foi organizado com a criação do Estado do 
Brasil e do Estado do Maranhão.

Ao contrário do que se possa imaginar, o sistema de capitanias 
hereditárias não foi prontamente descartado com a organização do 
governo-geral. No ano de 1759, a capitania de São Vicente foi a úl-
tima a ser destituída pela ação oficial do governo português. Com 
isso, observamos que essas formas de organização administrativa 
conviveram durante um bom tempo na colônia.

Economia e sociedade colonial
A colonização implantada por Portugal estava ligada aos in-

teresses do sistema mercantilista, baseado na circulação de mer-
cadorias. Para obter os maiores benefícios desse comércio, a Me-
trópole controlava a colônia através do pacto colonial, da lei da 
complementaridade e da imposição de monopólios sobre as rique-
zas coloniais.

- Pau-Brasil
O pau-brasil era valioso na Europa, devido à tinta avermelhada, 

que dele se extraía e por isso atraía para cá muitos piratas contra-
bandistas (os brasileiros). Foi declarado monopólio da Coroa por-
tuguesa, que autorizava sua exploração por particulares mediante 
pagamento de impostos. A exploração era muito simples: utilizava-
-se mão-de-obra indígena para o corte e o transporte, pagando-a 
com bugigangas, tais como, miçangas, canivetes, espelhos, tecidos, 
etc. (escambo). Essa atividade predatória não contribuiu para fixar 
população na colônia, mas foi decisiva para a destruição da Mata 
Atlântica.

- Cana-de-Açúcar
O açúcar consumido na Europa era fornecido pelas ilhas da 

Madeira, Açores e Cabo Verde (colônias portuguesas no Atlântico), 
Sicília e pelo Oriente, mas a quantidade era muito reduzida diante 
da demanda.

Animada com as perspectivas do mercado e com a adequação 
do clima brasileiro (quente e úmido) ao plantio, a Coroa, para ini-
ciar a produção açucareira, tratou de levantar capitais em Portugal 
e, principalmente, junto a banqueiros e comerciantes holandeses, 
que, aliás, foram os que mais lucraram com o comércio do açúcar.

Para que fosse economicamente viável, o plantio de cana de-
veria ser feito em grandes extensões de terra e com grande volume 
de mão-de-obra. Assim, a produção foi organizada em sistema de 
plantation: latifúndios (engenhos), escravidão (inicialmente indíge-
na e posteriormente africana), monocultura para exportação. Para 
dar suporte ao empreendimento, desenvolveu-se uma modesta 
agricultura de subsistência (mandioca, feijão, algodão, etc).
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O cultivo de cana foi iniciado em 1532, na Vila de São Vicente, 
por Martim Afonso de Sousa, mas foi na Zona da Mata nordestina 
que a produção se expandiu. Em 1570, já existiam no Brasil cerca 
de 60 engenhos e, em fins do século XVI, esse número já havia sido 
duplicado, dos quais 62 estavam localizados em Pernambuco, 36 na 
Bahia e os restantes nas demais capitanias. A decadência se iniciou 
na segunda metade do século XVII, devido à concorrência do açúcar 
holandês. É bom destacar que nenhuma atividade superou a rique-
za de açúcar no Período Colonial.

OBS. Apesar dos escravos serem a imensa maioria da mão-de-
-obra, existiam trabalhadores brancos remunerados, que ocupavam 
funções de destaque, mas por trabalharem junto aos negros, so-
friam preconceito. 

Sociedade Açucareira
A sociedade açucareira nordestina do Período Colonial possuía 

as seguintes características:
- Latifundiária.
- Rural.
- Horizontal.
- Escravista.
- Patriarcal
OBS. Os mascates, comerciantes itinerantes, constituíam um 

pequeno grupo social.

- Mineração
A mineração ocorreu, principalmente, nos atuais estados de 

Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, entre o final do século XVII e a 
segunda metade do século XVIII.

Ouro
Havia dois tipos de exploração aurífera: ouro de faiscação (re-

alizada nas areias dos rios e riachos, em pequena quantidade, por 
homens livres ou escravos no dia da folga); e ouro de lavra ou de 
mina (extração em grandes jazidas feita por grande quantidade de 
escravos). 

A Intendência das Minas era o órgão, independente de qual-
quer autoridade colonial, encarregado da exploração das jazidas, 
bem como, do policiamento, da fiscalização e da tributação.

- Tributação: A Coroa exigia 20% dos metais preciosos (o Quin-
to) e a Capitação (imposto pago de acordo com o número de escra-
vos). Mas como era muito fácil contrabandear ouro em pó ou em 
pepita, em 1718 foram criadas as Casas de Fundição e todo ouro 
encontrado deveria ser fundido em barras.

Em 1750, foi criada uma taxa anual de 100 arrobas por ano 
(1500 quilos). Sempre que a taxa fixada não era alcançada, o go-
verno poderia decretar a Derrama (cobrança forçada dos impostos 
atrasados). A partir de 1762, a taxa jamais foi alcançada e as “der-
ramas” se sucederam, geralmente usando de violência. Em 1789, a 
Derrama foi suspensa devido à revolta conhecida como Inconfidên-
cia Mineira.

Diamantes
No início a exploração era livre, desde que se pagasse o Quinto. 

A fiscalização ficava por conta do Distrito Diamantino, cujo centro 
era o Arraial do Tijuco. Mas, a partir de 1740, só poderia ser re-
alizada pelo Contratador Real dos Diamantes, destacando-se João 
Fernandes de Oliveira. 

Em 1771 foi criada, pelo Marquês de Pombal, a Intendência 
Real dos Diamantes, com o objetivo de controlar a atividade.

Sociedade mineradora
A sociedade mineira ou mineradora possuía as seguintes ca-

racterísticas:
- Urbana.
- Escravista.
- Maior Mobilidade Social

OBS. 
1- Surgem novos grupos sociais, como, tropeiros, garimpeiros 

e mascates.
2- Alguns escravos, como Xica da Silva e Chico Rei, tornaram-se 

muito ricos e obtiveram ascensão social.
3- É um erro achar que a população da região mineradora era 

abastada, pois a maioria era muito pobre e apenas um pequeno 
grupo era muito rico. Além disso, os preços dos produtos eram mais 
elevados do que no restante do Brasil.

4- A mineração contribuiu para interiorizar a colonização e para 
criar um mercado interno na colônia.

- Pecuária
A criação de gado foi introduzida na época de Tomé de Sou-

sa, como uma atividade subsidiária à cana-de-açúcar, mas como o 
gado destruía o canavial, sua criação foi sendo empurrada para o 
sertão, tornando-se responsável pela interiorização da colonização 
do Nordeste, com grandes fazendas e oficinas de charque, utilizan-
do a mão-de-obra local e livre, pois o vaqueiro era pago através da 
“quartiação”. Mais tarde, devido às secas devastadoras no sertão 
nordestino, a região Sul passou a ser a grande produtora de carne 
de charque, utilizando negros escravos.

- Algodão
A plantação de algodão se desenvolveu no Nordeste, principal-

mente no Maranhão e tinha uma importância econômica de caráter 
interno, pois era utilizado para fazer roupas para a população mais 
pobre e para os escravos.

- Tabaco
Desenvolveu-se no Nordeste como uma atividade comercial, 

escravista e exportadora, pois era utilizado, juntamente com a rapa-
dura e a aguardente, como moeda para adquirir escravos na África.

- Drogas do sertão
Desde o século XVI, as Drogas do Sertão (guaraná, pimentas, 

ervas, raízes, cascas de árvores, cacau, etc.) eram coletadas pelos 
índios na Amazônia e exportadas para a Europa, tanto por contra-
bandistas, quanto por padres jesuítas. Como o acesso à região era 
muito difícil, a floresta foi preservada.

Povoamento do interior no Período Colonial (Séc. XVII)
Até o século XVI, com a extração de pau-brasil e a produção 

açucareira, o povoamento do Brasil se limitou a uma estreita faixa 
territorial próximo ao litoral, em função da vegetação e do solo fa-
voráveis a tais práticas respectivamente, porem, como vimos acima, 
esses não eram os únicos produtos explorados, o sistema econômi-
co exploratório envolvia outras fontes, isso potencializou o povoa-
mento do interior.
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NORMAS DE FISCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE ACESSO A EDI-
FÍCIOS

As normas de fiscalização das áreas de acesso a edifícios, espe-
cialmente no que tange à vigilância, são um conjunto de diretrizes e 
regulamentações destinadas a garantir a segurança e o controle de 
quem entra e sai desses locais.

Essas normas são fundamentais para proteger os ocupantes, 
prevenir crimes e assegurar o bem-estar geral no ambiente constru-
ído. A seguir, serão abordados alguns pontos-chave dessas normas:

Requisitos de Vigilância
As normas de fiscalização geralmente estabelecem requisitos 

mínimos para a vigilância das áreas de acesso. Isso pode incluir:
– Câmeras de segurança (CCTV): instalação de câmeras em 

pontos estratégicos, como entradas, saídas, garagens e áreas co-
muns. As câmeras devem ter resolução suficiente para identificar 
pessoas e devem ser monitoradas regularmente.

– Iluminação: áreas de acesso bem iluminadas para melhorar a 
visibilidade e reduzir pontos cegos. A iluminação deve ser suficien-
te para garantir que as câmeras possam capturar imagens claras, 
mesmo à noite.

– Controle de acesso: sistemas de controle de acesso, como 
crachás, cartões de proximidade, biometria (impressões digitais, re-
conhecimento facial) para monitorar e restringir quem pode entrar 
em certas áreas do edifício.

Pessoal de segurança
– Guardas de segurança: presença de pessoal de segurança 

treinado nas entradas e saídas principais. Esses guardas devem ser 
treinados para lidar com situações de emergência e para realizar 
verificações de identidade.

– Rondas de vigilância: Guardas de segurança devem realizar 
rondas periódicas dentro e ao redor do edifício para garantir que 
todas as áreas estejam seguras.

Procedimentos de fiscalização
– Registros de visitantes: manutenção de um registro detalha-

do de todos os visitantes, incluindo hora de entrada e saída, motivo 
da visita e identificação do visitante.

– Inspeções regulares: realização de inspeções regulares das 
instalações de vigilância, como câmeras e sistemas de controle de 
acesso, para garantir que estão funcionando corretamente.

– Políticas de acesso: implementação de políticas claras sobre 
quem pode acessar certas áreas do edifício e em que circunstân-
cias. Isso pode incluir políticas sobre o acompanhamento de visitan-
tes, entrada de fornecedores, etc.

Tecnologia de vigilância
– Monitoramento remoto: uso de sistemas que permitem o 

monitoramento remoto das câmeras de segurança por meio de dis-
positivos móveis ou centros de controle centralizados.

– Alarmes e sensores: instalação de alarmes e sensores de mo-
vimento para detectar atividades suspeitas em áreas restritas ou 
fora do horário de funcionamento.

Conformidade legal e normativa
– Regulamentações locais: as normas de fiscalização devem 

estar em conformidade com as regulamentações locais e nacionais 
sobre privacidade, proteção de dados e segurança.

– Normas técnicas: adesão às normas técnicas estabelecidas 
por órgãos de padronização, como a Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT), que fornece diretrizes sobre segurança eletrô-
nica e sistemas de vigilância.

Treinamento e sensibilização
– Capacitação contínua: Treinamento regular para o pessoal de 

segurança e para os ocupantes do edifício sobre as melhores práti-
cas de segurança e procedimentos de emergência.

– Simulações e exercícios: Realização de simulações e exercí-
cios periódicos para preparar todos os ocupantes para situações de 
emergência, como incêndios, invasões ou outras ameaças à segu-
rança.

As normas são fundamentais para criar um ambiente seguro e 
controlado em edifícios, reduzindo riscos e garantindo a proteção 
de todos os ocupantes. A implementação eficaz dessas diretrizes 
exige um compromisso contínuo com a manutenção, a atualização 
tecnológica e a formação de todos os envolvidos.

ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO AO PÚBLICO

Atendimento e orientação ao público são atividades realiza-
das por profissionais que visam fornecer informações, assistência 
e suporte aos clientes, visitantes ou usuários de um determinado 
serviço ou empresa.

O objetivo do atendimento ao público é garantir a satisfação 
dos clientes, oferecendo um atendimento eficiente, cortês e perso-
nalizado. Isso inclui ouvir atentamente as necessidades e deman-
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das dos clientes, fornecer informações claras e precisas, solucionar 
problemas e reclamações, e oferecer orientações sobre produtos, 
serviços e procedimentos.

A orientação ao público, por sua vez, é o processo de informar, 
educar e guiar os clientes ou usuários sobre como utilizar correta-
mente um produto ou serviço, como realizar determinados proce-
dimentos, ou como obter ajuda ou suporte adicional quando ne-
cessário.

Ambas as atividades são fundamentais para a imagem e repu-
tação de uma empresa, pois um bom atendimento e orientação ao 
público podem gerar fidelização dos clientes, aumento da confiança 
na marca, e até mesmo recomendações positivas para novos clien-
tes.

Além disso, é importante ter em mente que cada cliente é úni-
co e possui suas próprias necessidades e expectativas. Por isso, é 
essencial que os profissionais responsáveis pelo atendimento ao 
público estejam sempre preparados para lidar com diferentes situa-
ções e garantir uma experiência positiva para cada cliente.

Para garantir um atendimento de qualidade, é importante que 
os profissionais sejam empáticos, cordiais, proativos, e demons-
trem interesse genuíno em ajudar o cliente. Além disso, é funda-
mental ter conhecimento sobre os produtos ou serviços oferecidos 
pela empresa, para poder fornecer informações precisas e seguras.

A forma como uma empresa atende e orienta seus clientes 
pode influenciar diretamente na forma como são percebidos e ava-
liados no mercado. Por isso, é fundamental que o atendimento ao 
público seja tratado como uma prioridade e receba a devida aten-
ção e investimento por parte das empresas. Em resumo, o atendi-
mento e orientação ao público são atividades fundamentais para o 
sucesso de uma empresa, e devem ser realizadas com excelência, 
visando sempre a satisfação e fidelização dos clientes. Investir na 
capacitação e desenvolvimento dos profissionais responsáveis por 
essas atividades é essencial para garantir um atendimento de quali-
dade e uma imagem positiva da empresa no mercado.

Portanto, investir em treinamento, capacitação e desenvolvi-
mento de habilidades dos profissionais responsáveis pelo atendi-
mento e orientação ao público é essencial para o sucesso de uma 
empresa.

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS E COMUNICAÇÃO À CHEFIA

O registro de ocorrências e a comunicação à chefia são proces-
sos cruciais para a gestão da segurança em qualquer organização, 
incluindo edifícios residenciais, comerciais e industriais. 

Esses procedimentos garantem que incidentes sejam devida-
mente documentados, investigados e resolvidos, além de facilitar 
a tomada de decisões informadas. A seguir, detalho os principais 
aspectos e práticas recomendadas relacionados a esses processos:

— Registro de ocorrências

Definição
O registro de ocorrências é o processo de documentar todos 

os incidentes relevantes que ocorrem no âmbito de um edifício ou 
organização.

Esses incidentes podem incluir, mas não se limitam a, invasões, 
roubos, danos à propriedade, acidentes, comportamentos suspei-
tos e emergências médicas.

Importância:
Os seguintes itens são importantes no contexto de ocorrências:
– Documentação Oficial: proporciona uma documentação ofi-

cial e detalhada de cada incidente, que pode ser usada para investi-
gações futuras e como prova em situações legais.

– Análise e Prevenção: permite a análise de padrões e tendên-
cias, ajudando a identificar áreas de risco e a implementar medidas 
preventivas.

– Responsabilidade: estabelece responsabilidades e facilita a 
prestação de contas por parte das partes envolvidas.

– Melhoria Contínua: informa a gestão sobre falhas nos siste-
mas de segurança e áreas que necessitam de melhorias.

Elementos do Registro de Ocorrências
Um registro de ocorrências bem elaborado deve incluir as se-

guintes informações:
– Data e hora do incidente: informa a precisão no momento 

do ocorrido.
– Resposta Local do incidente: dá a localização específica den-

tro do edifício.
– Descrição detalhada: informa o relato completo do que acon-

teceu, incluindo ações 
tomadas pelos envolvidos.
– Pessoas envolvidas: informa os nomes e funções dos envolvi-

dos, incluindo testemunhas.
– Provas e evidências: mostra as fotos, vídeos, documentos ou 

qualquer outro material que suporte a ocorrência.
– Ações tomadas: dá as medidas imediatas e posteriores ado-

tadas em resposta ao incidente.
– Nome e assinatura do responsável pelo registro: dá a Identi-

ficação de quem documentou a ocorrência.

— Comunicação à chefia

Definição
A comunicação à chefia refere-se ao processo de informar os 

gestores ou autoridades superiores sobre as ocorrências registra-
das, especialmente aquelas que requerem atenção imediata ou 
que têm implicações significativas para a segurança e operação do 
edifício.

Importância:
Os seguintes tópicos são importantes no contexto de ocorrên-

cias:
– Tomada de Decisões: permite que a chefia tome decisões in-

formadas e rápidas para mitigar riscos e resolver problemas.
– Alinhamento Estratégico: garante que a gestão esteja ciente 

dos incidentes e possa alinhar estratégias de segurança conforme 
necessário.

– Transparência e Conformidade: promove a transparência 
dentro da organização e assegura conformidade com políticas e re-
gulamentações internas e externas.

Procedimentos de Comunicação
Os procedimentos para a comunicação de ocorrências à chefia 

podem variar, mas geralmente incluem:
– Relatórios Regulares: envio de relatórios diários, semanais 

ou mensais sobre incidentes ocorridos.
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– Notificação imediata: comunicação imediata de ocorrências 
graves ou emergenciais por telefone, e-mail ou sistemas de alerta 
internos.

– Reuniões de Revisão: reuniões periódicas para revisar ocor-
rências registradas, discutir respostas e planejar ações futuras.

– Sistema de Gestão de Incidentes: uso de sistemas digitais 
que permitem o registro e a comunicação de ocorrências em tempo 
real.

— Boas práticas
– Treinamento: garantir que todos os funcionários estejam 

bem treinados no uso do sistema de registro de ocorrências e nos 
procedimentos de comunicação à chefia.

– Tecnologia: utilizar software especializado para facilitar o re-
gistro, a análise e a comunicação de incidentes.

– Políticas Claras: estabelecer políticas e procedimentos claros 
sobre o que deve ser registrado e como as informações devem ser 
comunicadas.

– Confidencialidade: manter a confidencialidade das informa-
ções sensíveis e garantir que apenas pessoas autorizadas tenham 
acesso aos registros de ocorrências.

– Feedback e Melhoria Contínua: utilizar os dados dos regis-
tros para feedback contínuo e melhoria das políticas e práticas de 
segurança.

Esses processos de registro e comunicação são fundamentais 
para a criação de um ambiente seguro e bem gerido, permitindo 
uma resposta eficiente e coordenada a incidentes e prevenindo fu-
turos problemas.

CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS E VEÍCULOS-
NOS PRÉDIOS MUNICIPAIS

O controle de entrada e saída de pessoas e veículos em prédios 
municipais é uma prática fundamental para garantir a segurança, a 
ordem e o bom funcionamento dessas instalações públicas. Esses 
controles ajudam a proteger os bens públicos, garantir a segurança 
dos funcionários e visitantes e prevenir atividades ilícitas. A seguir, 
detalho os principais aspectos e práticas recomendadas para a im-
plementação eficaz desse controle.

— Importância do controle de acesso
O controle de entrada e saída é vital para:
– Segurança: prevenir a entrada de indivíduos não autorizados 

que possam representar uma ameaça.
– Proteção de Bens: evitar o roubo ou dano ao patrimônio pú-

blico.
– Gestão de Fluxo: manter um registro de quem entra e sai, 

permitindo uma gestão eficiente do fluxo de pessoas e veículos.
– Emergências: facilitar a evacuação e garantir que todas as 

pessoas possam ser contabilizadas em caso de emergência.

— Elementos do sistema de controle de acesso

A) Para Pessoas:
– Portarias e Recepção: instalação de portarias ou recepções 

com funcionários treinados para controlar o acesso.

– Crachás e Identificação: uso de crachás de identificação para 
funcionários e visitantes. Visitantes devem registrar-se e receber 
um crachá temporário.

– Biometria: utilização de sistemas biométricos (impressão di-
gital, reconhecimento facial) para identificação segura.

– Registros: manutenção de um registro de todos os visitantes, 
incluindo nome, hora de entrada e saída, motivo da visita e pessoa 
visitada.

B) Para Veículos:
– Portões Automatizados: uso de portões automatizados con-

trolados por cartões de acesso ou tags RFID.
– Registro de Veículos: manutenção de um registro dos veícu-

los que entram e saem, incluindo placa, nome do motorista e mo-
tivo da visita.

– Inspeção de Veículos: Inspeção de veículos na entrada e saí-
da para detectar itens proibidos ou perigosos.

– Estacionamento Designado: Designação de áreas de estacio-
namento para visitantes, funcionários e veículos oficiais.

— Tecnologia no controle de acesso
– CCTV (Circuito Fechado de Televisão): Instalação de câmeras 

de segurança para monitorar todas as entradas e saídas.
– Controle de Acesso Eletrônico: Sistemas eletrônicos que uti-

lizam cartões de proximidade, senhas ou biometria.
– Software de Gestão de Visitantes: Sistemas que permitem o 

registro e monitoramento digital de visitantes em tempo real.
– Alarmes e Sensores: Instalação de alarmes e sensores de mo-

vimento para detectar tentativas de acesso não autorizado.

— Procedimentos de controle
– Procedimentos de Check-In/Check-Out: estabelecimento de 

procedimentos claros para check-in e check-out de visitantes, in-
cluindo a verificação de identidade e a emissão de crachás.

– Autorização Prévia: para visitas previamente agendadas, a 
autorização deve ser concedida pela pessoa a ser visitada e regis-
trada no sistema.

– Inspeções de Segurança: realização de inspeções regulares 
em pontos de entrada e saída para assegurar que os sistemas de 
controle estejam funcionando corretamente.

– Políticas de Acesso: implementação de políticas claras que 
definem quem tem acesso a quais áreas e em que circunstâncias.

— Treinamento e sensibilização
– Treinamento de Funcionários: Formação regular para os fun-

cionários da portaria e segurança sobre os procedimentos de con-
trole de acesso e como lidar com situações de emergência.

– Sensibilização de Ocupantes: Informar todos os ocupantes 
do prédio sobre as políticas e procedimentos de controle de acesso.

— Conformidade legal e normativa
– Regulamentações Locais: garantir que os procedimentos de 

controle de acesso estejam em conformidade com as leis locais e 
regulamentos de segurança.

– Proteção de Dados: assegurar que os registros de acesso se-
jam tratados com confidencialidade e estejam em conformidade 
com as leis de proteção de dados.
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— Monitoramento e avaliação contínua
– Auditorias Regulares: realizar auditorias periódicas para ava-

liar a eficácia dos sistemas de controle de acesso e fazer ajustes 
conforme necessário.

– Feedback e Melhoria Contínua: coletar feedback dos usu-
ários e do pessoal de segurança para melhorar continuamente os 
processos e sistemas de controle.

— Conclusão
A implementação de um sistema eficaz de controle de entrada 

e saída de pessoas e veículos nos prédios municipais é crucial para 
garantir a segurança e o bom funcionamento dessas instalações.

Isso envolve o uso de tecnologia moderna, procedimentos cla-
ros, treinamento contínuo e conformidade com regulamentações 
legais. Uma gestão eficiente desses controles não apenas protege 
os bens públicos, mas também assegura a segurança e o bem-estar 
de todos os que utilizam esses edifícios.

 RONDAS DIURNAS E NOTURNAS

As rondas diurnas e noturnas são práticas essenciais de segu-
rança realizadas em edifícios e instalações para garantir a vigilância 
contínua, prevenir incidentes e responder rapidamente a qualquer 
atividade suspeita ou emergências.

Essas rondas são realizadas por guardas de segurança ou equi-
pes de vigilância e são planejadas para cobrir todas as áreas vulne-
ráveis da propriedade.

— Importância das rondas diurnas e noturnas

Prevenção de Incidentes
– Deterrente: a presença visível de seguranças realizando ron-

das pode dissuadir potenciais intrusos, vândalos ou qualquer ativi-
dade criminosa.

– Identificação de Riscos: as rondas permitem a identificação 
precoce de riscos ou problemas, como portas deixadas abertas, 
equipamentos defeituosos ou áreas mal iluminadas.

Segurança e Proteção
– Proteção de Pessoas: garantir a segurança dos ocupantes, 

funcionários e visitantes do edifício.
– Proteção de Bens: proteger os ativos e a infraestrutura do 

edifício contra danos, roubo ou vandalismo.

Resposta Rápida
– Intervenção Imediata: possibilita uma resposta rápida a inci-

dentes ou emergências, minimizando danos e riscos.
– Assistência em Emergências: auxílio imediato em situações 

como incêndios, emergências médicas ou desastres natura

— Estrutura das rondas
A) Rondas Diurnas
– Horário: realizadas durante o dia, geralmente em horários 

aleatórios para evitar previsibilidade.
– Foco: verificação de áreas de alta movimentação, como en-

tradas, recepções, estacionamentos, e áreas comuns.

– Atividades: checar o funcionamento de sistemas de segu-
rança (câmeras, alarmes), verificar portas e janelas, interagir com 
funcionários e visitantes para obter feedback sobre possíveis pro-
blemas de segurança.

B) Rondas Noturnas
– Horário: executadas durante a noite, quando há menos movi-

mento e a vulnerabilidade é maior.
– Foco: inspeção de todas as áreas, especialmente aquelas me-

nos frequentadas durante o dia, como depósitos, áreas de serviço e 
perímetros externos.

– Atividades: garantir que todas as portas e janelas estejam 
trancadas, monitorar áreas escuras ou mal iluminadas, verificar 
alarmes e sistemas de iluminação, observar qualquer atividade in-
comum ou suspeita.

— Procedimentos e tecnologias utilizadas

Procedimentos de Ronda
– Planejamento: as rondas devem ser planejadas com rotas de-

finidas, cobrindo todas as áreas críticas do edifício.
– Documentação: registro detalhado das rondas, incluindo ho-

rário, áreas verificadas e quaisquer incidentes observados.
– Comunicação: equipar os seguranças com dispositivos de co-

municação para contato imediato com a central de segurança ou 
autoridades.

Tecnologias Utilizadas
– Sistemas de Vigilância: uso de câmeras de segurança (CCTV) 

para monitoramento remoto das rondas.
– Dispositivos de Rastreamento: aplicação de sistemas de ras-

treamento e controle de ponto eletrônico para garantir que as ron-
das sejam realizadas conforme planejado.

– Sensores e Alarmes: instalação de sensores de movimento 
e alarmes que alertam a equipe de segurança sobre atividades in-
comuns.

– Iluminação Adequada: garantir iluminação suficiente em to-
das as áreas para aumentar a visibilidade durante as rondas notur-
nas.

— Boas práticas para rondas
– Treinamento de segurança: formação contínua dos guardas 

de segurança em procedimentos de ronda, reconhecimento de ris-
cos e resposta a emergências.

– Variação de Rotas: alternar as rotas e horários das rondas 
para evitar padrões previsíveis.

– Checklists: utilização de checklists para garantir que todas as 
áreas e pontos críticos sejam inspecionados durante cada ronda.

– Feedback e Melhoria Contínua: coletar feedback dos segu-
ranças e revisar os procedimentos regularmente para melhorar a 
eficácia das rondas.

Conclusão
As rondas diurnas e noturnas são uma componente vital da es-

tratégia de segurança de qualquer edifício ou instalação. Elas não 
apenas ajudam a prevenir incidentes e a proteger pessoas e bens, 
mas também garantem uma resposta rápida e eficiente a emergên-
cias. A implementação de procedimentos bem planejados, aliados 


