
CÓD: SL-119AG-24
7908433261780

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO - CEARÁ 

EUSÉBIO-CE

Agente Comunitário de Saúde 

a solução para o seu concurso!

Editora

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024  



ÍNDICE

a solução para o seu concurso!

Editora

Língua PortuguesaLíngua Portuguesa

1. Compreensão e interpretação de textos: situação comunicativa, pressuposição, inferência, ambiguidade, ironia, figurativiza-
ção, polissemia, intertextualidade, linguagem não-verbal ........................................................................................................ 9

2. Tipos e gêneros textuais: narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, instrucionais, propaganda, editorial, cartaz, anún-
cio, artigo de opinião, artigo de divulgação científica, ofício, carta ........................................................................................... 14

3. Estrutura textual: progressão temática ...................................................................................................................................... 23

4. parágrafo .................................................................................................................................................................................... 23

5. frase, oração, período, enunciado ............................................................................................................................................. 24

6. pontuação .................................................................................................................................................................................. 26

7. coesão e coerência .................................................................................................................................................................... 29

8. Variedade linguística .................................................................................................................................................................. 30

9. formalidade e informalidade, formas de tratamento. propriedade lexical, adequação comunicativa ...................................... 30

10. Norma culta: ortografia ............................................................................................................................................................. 34

11. acentuação................................................................................................................................................................................. 36

12. EMPREGO do sinal indicativo de crase....................................................................................................................................... 37

13. Pontuação .................................................................................................................................................................................. 38

14. Formação de palavras, prefixo, sufixo ........................................................................................................................................ 38

15. classes de palavras ..................................................................................................................................................................... 39

16. regência ..................................................................................................................................................................................... 48

17. concordância nominal e verbal .................................................................................................................................................. 50

18. flexão verbal e nominal .............................................................................................................................................................. 52

19. sintaxe de colocação .................................................................................................................................................................. 57

20. Produção textual ........................................................................................................................................................................ 58

21. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos ......................................................................................... 59

22. EMPREGO de tempos e modos dos verbos em português ........................................................................................................ 59

23. Fonologia: conceitos básicos, classificação dos fonemas, sílabas, encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, divi-
são silábica ................................................................................................................................................................................. 59

24. Morfologia: reconhecimento, EMPREGO e sentido das classes gramaticais ............................................................................. 61

25. Termos da oração. Processos de coordenação e subordinação ................................................................................................. 61

26. Transitividade e regência de nomes e verbos ............................................................................................................................ 61

27. Padrões gerais de colocação pronominal no português ............................................................................................................ 61

28. Estilística: figuras de linguagem ................................................................................................................................................. 61

29. Reescrita de frases: substituição, deslocamento, paralelismo ................................................................................................... 63

30. Norma culta ............................................................................................................................................................................... 67

Noções de Direito Administrativo e Constitucional

1. A Administração Pública: princípios da Administração Pública ................................................................................................. 79

2. Poderes administrativos ............................................................................................................................................................. 83

3. Atos administrativos .................................................................................................................................................................. 90

4. Licitações e contratos administrativos ....................................................................................................................................... 101

5. Serviços públicos ........................................................................................................................................................................ 169



ÍNDICE

a solução para o seu concurso!

Editora

6. Servidores públicos: regime especial, regime trabalhista, expediente funcional e organizacional; Cargo, emprego e função 
pública ....................................................................................................................................................................................... 181

7. Órgãos públicos.......................................................................................................................................................................... 209

8. Improbidade administrativa ....................................................................................................................................................... 210

9. Processo administrativo ............................................................................................................................................................. 226

10. Constituição da República Federativa do Brasil: dos Princípios Fundamentais – arts. 1º ao 4º ................................................ 236

11. dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – art. 5º ............................................................................................................. 237

12. dos Direitos Sociais – arts. 6º ao 11º ......................................................................................................................................... 241

13. da Nacionalidade – arts. 12º e 13º ............................................................................................................................................ 242

14. dos Direitos Políticos – arts. 14º ao 16º ..................................................................................................................................... 244

15. da Organização Político-Administrativa – arts. 18º e 19º .......................................................................................................... 246

16. dos Municípios – arts. 29º ao 31º .............................................................................................................................................. 247

17. da Administração Pública – arts. 37º ao 41º .............................................................................................................................. 249

Noções de Informática 

1. Noções de Sistema Operacional: fundamentos e operação, organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e 
programas .................................................................................................................................................................................. 259

2. arquitetura de computadores .................................................................................................................................................... 262

3. sistemas operacionais modernos (Ubuntu Linux e Windows 11) .............................................................................................. 265

4. Procedimentos de backup e recuperação contra desastres ...................................................................................................... 274

5. Aplicativos para Escritório: edição de textos, planilhas, apresentações, comunicações, banco de dados e demais programas 
(Microsoft Office e Google Workspace) ..................................................................................................................................... 274

6. Rede de Computadores ............................................................................................................................................................. 317

7. fundamentos e conceitos básicos, ferramentas, aplicativos, endereçamento e procedimentos de Internet e Intranet. Inter-
net: uso e navegação, sites de busca e pesquisa, aplicativos de navegação (Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Google Chro-
me) ............................................................................................................................................................................................. 324

8. grupos de discussão ................................................................................................................................................................... 329

9. redes sociais ............................................................................................................................................................................... 331

10. Correio Eletrônico: fundamentos, funcionamento e aplicativos (Email do Windows, Mozilla Thunderbird e similares) .......... 333

11. Soluções de Comunicação: tecnologias, aplicativos de mensageria e comunicação (WhastApp, Telegram, Skype, Discord, 
etc.) ............................................................................................................................................................................................ 338

12. Computação em Nuvem: fundamentos de cloud computing, tipos de oferta de serviço (IaaS, PaaS, SaaS), modelos de imple-
mentação, serviços e provedoras (Google, Amazon, Microsoft, etc.) ........................................................................................ 338

13. Segurança da Informação: fundamentos e princípios, procedimentos de segurança, malware (vírus, worms, trojan, etc.), 
aplicativos de segurança (antivírus, firewall, anti-spyware, etc.) ............................................................................................... 340

Matemática 

1. Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros e racionais. Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e 
divisão ........................................................................................................................................................................................ 349

2. Noções de lógica ........................................................................................................................................................................ 356

3. Resolução de problemas ............................................................................................................................................................ 361

4. Regra de três simples ................................................................................................................................................................. 364



ÍNDICE

a solução para o seu concurso!

Editora

5. porcentagem .............................................................................................................................................................................. 364

6. Geometria básica ....................................................................................................................................................................... 365

7. Sistema monetário brasileiro ..................................................................................................................................................... 375

8. Sistema de medidas: comprimento, superfície, volume, massa, capacidade e tempo.............................................................. 377

9. Fundamentos de Estatística ....................................................................................................................................................... 381

10. Raciocínio lógico ........................................................................................................................................................................ 382

Conhecimentos Sobre o Município

1. História de Eusébio. Aspectos geográficos e Municípios circunvizinhos. Emancipação e Fundação da Cidade. Promulgação da 
Lei Orgânica da Cidade. Administração Municipal. Datas Significativas e Comemorativas do Município. Fatores Econômicos 
da Cidade. Demais aspectos gerais a respeito do Município de Eusébio................................................................................... 389

Conhecimentos Específicos
Agente Comunitário de Saúde

2. Biologia e hábitos do vetor (Aedes Aegypti); Doença: definição, agente causador, sinais e sintomas, modo de transmissão, 
períodos de incubação e transmissibilidade, diagnóstico e tratamento .................................................................................... 391

3. Atividades Educativas: segurança no trabalho - prevenção de acidentes .................................................................................. 393

4. Biologia e hábitos do vetor (Lutzomya longipalpis - Mosquito Palha) ....................................................................................... 396

5. Doença (no homem e no cão): definição, agente causador, modo de transmissão, períodos de incubação e de transmissibili-
dade, diagnóstico e tratamento ................................................................................................................................................. 398

6. Reservatórios ............................................................................................................................................................................. 400

7. Medidas Preventivas .................................................................................................................................................................. 401

8. Conceito de vigilância sanitária, epidemiologia, biologia, mecanismo de transmissão, patologia, medidas preventivas e con-
trole de zoonoses - dengue, zika vírus, chikungunya, febre amarela, teníase, cisticercose, leptospirose, raiva, toxoplasmose, 
leishmaniose, (visceral e cutânea), febre tifoide, difteria, cólera, febre maculosa, hantaviroses, doença de chagas, malária, 
controle de roedores, reservatórios e animais peçonhentos; Noções sobre a transmissão de doenças e respectivo tratamen-
to; Animais peçonhentos: medidas de controle para escorpionismo e ofidismo ...................................................................... 402

9. Padrões de potabilidade de água para consumo humano, sistema público de abastecimento de água, inspeções para sistema 
de abastecimentos de água ....................................................................................................................................................... 405

10. Noções gerais de saúde pública ................................................................................................................................................. 406

11. Políticas de saúde ...................................................................................................................................................................... 407

12. Diretrizes e bases da implantação do SUS ................................................................................................................................. 408

13. Constituição da República Federativa do Brasil - dispositivos relacionados à Saúde ................................................................. 422

14. Organização da atenção básica no Sistema Único de Saúde ...................................................................................................... 424

15. Portaria de Consolidação n.º 6, de 28 de setembro de 2017..................................................................................................... 428

16. Diretrizes nacionais para prevenção e controle de epidemias de dengue ................................................................................. 428

17. Tratamento adequado do lixo, reciclagem do lixo, classificação do lixo .................................................................................... 434

18. Poluição ambiental e Desmatamento ........................................................................................................................................ 441

19. Decreto n.º 9.013, de 29 de março de 2017: Regulamenta a Lei n.º 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e a Lei n.º 7.889, de 
23 de novembro de 1989, que dispõem sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal ..................... 443

20. Portaria n.º 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ............................................... 444



ÍNDICE

a solução para o seu concurso!

Editora

21. Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos, interpretação demográfica, conceito de territorialização, 
micro-área, área de abrangência, visita domiciliar .................................................................................................................... 468

22. Política Nacional de Humanização (PNH) ................................................................................................................................... 478

23. Vigilância em Saúde – epidemiológica, sanitária, ambiental e do trabalhador ......................................................................... 487

24. Conceitos básicos: endemia, epidemia, pandemia, hospedeiro, reservatório, vetor de doença .............................................. 491

25. Doenças de Notificação Compulsória no Estado........................................................................................................................ 491

26. Doenças: verminoses, tracoma, hanseníase, diarreia, tuberculose, hantavirose, leishmaniose, raiva, toxoplasmose, leptospi-
rose, esquistossomose, doença de chagas: definições, agente etiológico, reservatório/vetor/hospedeiro, sinais e sintomas, 
modos de transmissão, períodos de incubação e transmissibilidade, diagnóstico e tratamento, medidas de prevenção e 
controle ...................................................................................................................................................................................... 493



9
a solução para o seu concurso!

Editora

LÍNGUA PORTUGUESA

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS: SITUAÇÃO 
COMUNICATIVA, PRESSUPOSIÇÃO, INFERÊNCIA, AMBI-
GUIDADE, IRONIA, FIGURATIVIZAÇÃO, POLISSEMIA, IN-
TERTEXTUALIDADE, LINGUAGEM NÃO-VERBAL

 
Definição Geral
Embora correlacionados, esses conceitos se distinguem, 

pois sempre que compreendemos adequadamente um texto e o 
objetivo de sua mensagem, chegamos à interpretação, que nada 
mais é do que as conclusões específicas.

Exemplificando, sempre que nos é exigida a compreensão 
de uma questão em uma avaliação, a resposta será localizada no 
próprio texto, posteriormente, ocorre a interpretação, que é a 
leitura e a conclusão fundamentada em nossos conhecimentos 
prévios.

Compreensão de Textos
Resumidamente, a compreensão textual consiste na análise do 

que está explícito no texto, ou seja, na identificação da mensagem. 
É assimilar (uma devida coisa) intelectualmente, fazendo uso da 
capacidade de entender, atinar, perceber, compreender. 

Compreender um texto é captar, de forma objetiva, a 
mensagem transmitida por ele. Portanto, a compreensão textual 
envolve a decodificação da mensagem que é feita pelo leitor.

Por exemplo, ao ouvirmos uma notícia, automaticamente 
compreendemos a mensagem transmitida por ela, assim como o 
seu propósito comunicativo, que é informar o ouvinte sobre um 
determinado evento.

Interpretação de Textos
É o entendimento relacionado ao conteúdo, ou melhor, os 

resultados aos quais chegamos por meio da associação das ideias 
e, em razão disso, sobressai ao texto. Resumidamente, interpretar 
é decodificar o sentido de um texto por indução.

A interpretação de textos compreende a habilidade de se 
chegar a conclusões específicas após a leitura de algum tipo de 
texto, seja ele escrito, oral ou visual.

Grande parte da bagagem interpretativa do leitor é resultado 
da leitura, integrando um conhecimento que foi sendo assimilado 
ao longo da vida. Dessa forma, a interpretação de texto é subjetiva, 
podendo ser diferente entre leitores.

Exemplo de compreensão e interpretação de textos
Para compreender melhor a compreensão e interpretação de 

textos, analise a questão abaixo, que aborda os dois conceitos em 
um texto misto (verbal e visual):

FGV > SEDUC/PE > Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Espe-
cial > 2015

Português > Compreensão e interpretação de textos

A imagem a seguir ilustra uma campanha pela inclusão social.

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

A partir do fragmento acima, assinale a afirmativa incorreta.
(A) A inclusão social é garantida pela Constituição Federal de 

1988.
(B) As leis que garantem direitos podem ser mais ou menos 

severas.
(C) O direito à educação abrange todas as pessoas, deficientes 

ou não.
(D) Os deficientes temporários ou permanentes devem ser 

incluídos socialmente.
(E) “Educação para todos” inclui também os deficientes.

Resolução:
Em “A” – Errado: o texto é sobre direito à educação, incluindo as 

pessoas com deficiência, ou seja, inclusão de pessoas na sociedade. 
Em “B” – Certo: o complemento “mais ou menos severas” se 

refere à “deficiências de toda ordem”, não às leis. 
Em “C” – Errado: o advérbio “também”, nesse caso, indica a 

inclusão/adição das pessoas portadoras de deficiência ao direito à 
educação, além das que não apresentam essas condições.

Em “D” – Errado: além de mencionar “deficiências de 
toda ordem”, o texto destaca que podem ser “permanentes ou 
temporárias”.

Em “E” – Errado: este é o tema do texto, a inclusão dos 
deficientes. 

Resposta: Letra B.
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Ironia
Ironia é o recurso pelo qual o emissor diz o contrário do que 

está pensando ou sentindo (ou por pudor em relação a si próprio ou 
com intenção depreciativa e sarcástica em relação a outrem). 

A ironia consiste na utilização de determinada palavra ou ex-
pressão que, em um outro contexto diferente do usual, ganha um 
novo sentido, gerando um efeito de humor.

Exemplo:

Na construção de um texto, ela pode aparecer em três mo-
dos: ironia verbal, ironia de situação e ironia dramática (ou satírica).

Ironia verbal
Ocorre quando se diz algo pretendendo expressar outro sig-

nificado, normalmente oposto ao sentido literal. A expressão e a 
intenção são diferentes.

Exemplo: Você foi tão bem na prova! Tirou um zero incrível!

Ironia de situação
A intenção e resultado da ação não estão alinhados, ou seja, o 

resultado é contrário ao que se espera ou que se planeja.
Exemplo: Quando num texto literário uma personagem planeja 

uma ação, mas os resultados não saem como o esperado. No li-
vro “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis, a 
personagem título tem obsessão por ficar conhecida. Ao longo da 
vida, tenta de muitas maneiras alcançar a notoriedade sem suces-
so. Após a morte, a personagem se torna conhecida. A ironia é que 
planejou ficar famoso antes de morrer e se tornou famoso após a 
morte.

Ironia dramática (ou satírica)
A ironia dramática é um dos efeitos de sentido que ocorre nos 

textos literários quando a personagem tem a consciência de que 
suas ações não serão bem-sucedidas ou que está entrando por um 
caminho ruim, mas o leitor já tem essa consciência.

Exemplo: Em livros com narrador onisciente, que sabe tudo o 
que se passa na história com todas as personagens, é mais fácil apa-
recer esse tipo de ironia. A peça como Romeu e Julieta, por exem-
plo, se inicia com a fala que relata que os protagonistas da história 
irão morrer em decorrência do seu amor. As personagens agem ao 
longo da peça esperando conseguir atingir seus objetivos, mas a 
plateia já sabe que eles não serão bem-sucedidos. 

Humor
Nesse caso, é muito comum a utilização de situações que pare-

çam cômicas ou surpreendentes para provocar o efeito de humor.
Situações cômicas ou potencialmente humorísticas comparti-

lham da característica do efeito surpresa. O humor reside em ocor-
rer algo fora do esperado numa situação.

Há diversas situações em que o humor pode aparecer. Há as ti-
rinhas e charges, que aliam texto e imagem para criar efeito cômico; 
há anedotas ou pequenos contos; e há as crônicas, frequentemente 
acessadas como forma de gerar o riso.

Os textos com finalidade humorística podem ser divididos em 
quatro categorias: anedotas, cartuns, tiras e charges.

Exemplo:

INFORMAÇÕES IMPLÍCITAS

Definição
Em contraste com as informações explícitas, que são expressas 

de forma direta no texto, as informações implícitas não são apre-
sentadas da mesma maneira. Em muitos casos, para uma leitura 
eficaz, é necessário ir além do que está explicitamente mencionado, 
ou seja, é preciso inferir as informações contidas no texto para de-
cifrar as entrelinhas.

Inferência: quer dizer concluir alguma coisa com base em ou-
tra já conhecida. Fazer inferências é uma habilidade essencial para 
a interpretação correta dos enunciados e dos textos. As principais 
informações que podem ser inferidas recebem o nome de suben-
tendidas e pressupostas.   
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Informação pressuposta: é aquela que depende do enunciado 
para gerar sentido. Analise o seguinte exemplo: “Arnaldo retornará 
para casa?”, o enunciado, nesse caso, somente fará sentido se for 
levado em consideração que Arnaldo saiu de casa, pelo menos pro-
visoriamente – e essa é a informação pressuposta. 

O fato de Arnaldo encontrar-se em casa invalidará o enuncia-
do. Observe que as informações pressupostas estão assinaladas por 
meio de termos e expressões expostos no próprio enunciado e im-
plicam um critério lógico. Desse modo, no enunciado “Arnaldo ain-
da não retornou para casa”, o termo “ainda” aponta que o retorno 
de Arnaldo para casa é dado como certo pelo enunciado.  

Informação subentendida: diversamente à informação pres-
suposta, a subentendida não é assinalada no enunciado, sendo, 
portanto, apenas uma sugestão, isto é, pode ser percebida como 
insinuações. O emprego do subentendido “camufla” o enunciado 
por trás de uma declaração, pois, nesse caso, ele não quer se com-
prometer com ela. 

Em razão disso, pode-se afirmar que as informações são de 
responsabilidade do receptor da fala, ao passo que as pressupos-
tas são comuns tanto aos falantes quanto aos receptores. As infor-
mações subentendidas circundam nosso dia a dia nas anedotas e 
na publicidade, por exemplo; enquanto a primeira consiste em um 
gênero textual cujo sentido está profundamente submetido à rup-
tura dos subentendidos, a segunda se baseia nos pensamentos e 
comportamentos sociais para produzir informações subentendidas.

FIGURATIVIZAÇÃO

A figurativização é uma técnica literária que consiste em utili-
zar figuras de linguagem, como metáforas, comparações e perso-
nificações, para expressar uma ideia de forma mais impactante e 
sensorial.

Ao utilizar a figurativização, o autor cria imagens vívidas e sim-
bólicas, que vão além do sentido literal das palavras e despertam a 
imaginação do leitor. Essa técnica permite transmitir emoções, sen-
timentos e conceitos abstratos de maneira mais intensa, tornando 
a linguagem mais poética e expressiva.

Um exemplo de figurativização pode ser encontrado no poema 
“A tempestade”, de Castro Alves:

“Rugem nuvens, freme a terra,
Fende a luz mais clara, mais alta,
Formam-se os vagalhões, forma-se a guerra,
Forma-se a batalha!”

Neste trecho, o autor utiliza a personificação ao atribuir carac-
terísticas humanas às nuvens, à terra, à luz, aos vagalhões e à guer-
ra, criando uma imagem de intensidade e movimento da natureza. 
A linguagem figurativa enriquece o poema, tornando-o mais impac-
tante e emocionante.

INTERTEXTUALIDADE 

— Definições gerais
Intertextualidade é, como o próprio nome sugere, uma relação 

entre textos que se exerce com a menção parcial ou integral de 
elementos textuais (formais e/ou semânticos) que fazem referência 
a uma ou a mais produções pré-existentes; é a inserção em um texto 
de trechos extraídos de outros textos. Esse diálogo entre textos 

não se restringe a textos verbais (livros, poemas, poesias, etc.) e 
envolve, também composições de natureza não verbal (pinturas, 
esculturas, etc.) ou mista (filmes, peças publicitárias, música, 
desenhos animados, novelas, jogos digitais, etc.).

— Intertextualidade Explícita x Implícita 
– Intertextualidade explícita: é a reprodução fiel e integral 

da passagem conveniente, manifestada aberta e diretamente nas 
palavras do autor. Em caso de desconhecimento preciso sobre a 
obra que originou a referência, o autor deve fazer uma prévia da 
existência do excerto em outro texto, deixando a hipertextualidade 
evidente. 

As características da intertextualidade explícita são: 
– Conexão direta com o texto anterior; 
– Obviedade, de fácil identificação por parte do leitor, sem 

necessidade de esforço ou deduções; 
– Não demanda que o leitor tenha conhecimento preliminar 

do conteúdo;
– Os elementos extraídos do outro texto estão claramente 

transcritos e referenciados.

– Intertextualidade explícita direta e indireta: em textos 
acadêmicos, como dissertações e monografias, a intertextualidade 
explícita é recorrente, pois a pesquisa acadêmica consiste 
justamente na contribuição de novas informações aos saberes já 
produzidos. Ela ocorre em forma de citação, que, por sua vez, pode 
ser direta, com a transcrição integral (cópia) da passagem útil, ou 
indireta, que é uma clara exploração das informações, mas sem 
transcrição, re-elaborada e explicada nas palavras do autor. 

– Intertextualidade implícita: esse modo compreende os textos 
que, ao aproveitarem conceitos, dados e informações presentes em 
produções prévias, não fazem a referência clara e não reproduzem 
integralmente em sua estrutura as passagens envolvidas. Em 
outras palavras, faz-se a menção sem revelá-la ou anunciá-la. 
De qualquer forma, para que se compreenda o significado da 
relação estabelecida, é indispensável que o leitor seja capaz de 
reconhecer as marcas intertextuais e, em casos mais específicos, 
ter lido e compreendido o primeiro material. As características da 
intertextualidade implícita são: conexão indireta com o texto fonte; 
o leitor não a reconhece com facilidade; demanda conhecimento 
prévio do leitor; exigência de análise e deduções por parte do leitor; 
os elementos do texto pré-existente não estão evidentes na nova 
estrutura.

— Tipos de Intertextualidade
1 – Paródia: é o processo de intertextualidade que faz uso da 

crítica ou da ironia, com a finalidade de subverter o sentido original 
do texto. A modificação ocorre apenas no conteúdo, enquanto a 
estrutura permanece inalterada. É muito comum nas músicas, no 
cinema e em espetáculos de humor. Observe o exemplo da primeira 
estrofe do poema “Vou-me embora pra Pasárgada”, de Manuel 
Bandeira:

TEXTO ORIGINAL
“Vou-me embora para Pasárgada

Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que eu quero

Na cama que escolherei?”
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PARÓDIA DE MILLÔR FERNANDES
“Que Manoel Bandeira me perdoe, mas vou-me embora de Pasárgada

Sou inimigo do Rei
Não tenho nada que eu quero

Não tenho e nunca terei”

2 – Paráfrase: aqui, ocorre a reafirmação sentido do texto inicial, porém, a estrutura da nova produção nada tem a ver com a primeira. 
É a reprodução de um texto com as palavras de quem escreve o novo texto, isto é, os conceitos do primeiro texto são preservados, porém, 
são relatados de forma diferente. Exemplos: observe as frases originais e suas respectivas paráfrases: 

“Deus ajuda quem cedo madruga” – A professora ajuda quem muito estuda.
“To be or not to be, that is the question” – Tupi or not tupi, that is the question.

3 – Alusão: é a referência, em um novo texto, de uma dada obra, situação ou personagem já retratados em textos anteriores, de forma 
simples, objetiva e sem quaisquer aprofundamentos. Veja o exemplo a seguir: 

“Isso é presente de grego” – alusão à mitologia em que os troianos caem em armadilhada armada pelos gregos durante a Guerra de 
Troia.

4 – Citação: trata-se da reescrita literal de um texto, isto é, consiste em extrair o trecho útil de um texto e copiá-lo em outro. A citação 
está sempre presente em trabalhos científicos, como artigos, dissertações e teses. Para que não configure plágio (uma falta grave no meio 
acadêmico e, inclusive, sujeita a processo judicial), a citação exige a indicação do autor original e inserção entre aspas. Exemplo: 

“Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.”
(Lavoisier, Antoine-Laurent, 1773).

5 – Crossover: com denominação em inglês que significa “cruzamento”, esse tipo de intertextualidade tem sido muito explorado 
nas mídias visuais e audiovisuais, como televisão, séries e cinema. Basicamente, é a inserção de um personagem próprio de um universo 
fictício em um mundo de ficção diferente. Freddy & Jason” é um grande crossover do gênero de horror no cinema.

Exemplo:

Fonte: https://www.correiobraziliense.com.br

6) Epígrafe: é a transição de uma pequena passagem do texto de origem na abertura do texto corrente. Em geral, a epígrafe está 
localizada no início da página, à direita e em itálico. Mesmo sendo uma passagem “solta”, esse tipo de intertextualidade está sempre 
relacionado ao teor do novo texto.

 Exemplo: 

“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu,
mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre

aquilo que todo mundo vê.”
Arthur Schopenhauer
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NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO 
E CONSTITUCIONAL

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PRINCÍPIOS DA ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA

Breve Introdução
Podemos considerar o Direito Administrativo como um ramo 

autônomo do Direito que se encontra dependente de um acoplado 
de regras e princípios próprios. Todavia, ainda não existe uma 
norma codificada, não havendo, desta forma, um Código de Direito 
Administrativo.

Por esta razão, as regras que regem a atuação da Administração 
Pública em sua relação com os administrados, seus agentes 
públicos, organização interna e na prestação de seus serviços 
públicos, encontram-se esparsas no ordenamento jurídico pátrio, 
onde a principal fonte normativa é a Constituição Federal.

O regime jurídico brasileiro possui dois princípios justificadores 
das prerrogativas e restrições da Administração, sendo eles, o 
princípio da Supremacia do Interesse Público e o princípio da 
Indisponibilidade do Interesse Público. 

Sobre o tema em estudo, a jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro 
ensina que há diferenças relevantes entre o regime jurídico da 
Administração Pública e o regime jurídico administrativo.

Vejamos: 

REGIME JURÍDICO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

REGIME JURÍDICO 
ADMINISTRATIVO

– É um regime mais 
abrangente

– Consiste nas regras e 
princípios de direito público e 
privado por meio dos quais, a 
Administração Pública pode se 

submeter em sua atuação

– É um regime reservado para 
as relações jurídicas incidentes 
nas normas de direito público

– O ente público assume 
uma posição privilegiada em 

relação ao particular

Princípios de Direito Administrativo 
Os princípios de direito administrativo são regras que 

direcionam os atos da Administração Pública. Os princípios podem 
vir expressos na Constituição Federal, bem como também podem 
ser implícitos, ou seja, não estão listados na Constituição, porém, 
possuem a mesma forma normativa. 

O artigo 37, caput da Constituição Federal de 1.988, predispõe 
acerca dos princípios administrativos dispondo que a Administração 
Pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos 
Estados do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência. 

Entretanto, é importante ressaltar que o rol de princípios 
constitucionais do Direito Administrativo não se exaure no art. 
37, caput da CFB/988, sendo estes, os já mencionados princípios 
implícitos.

Princípios Expressos 
São os seguintes: Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 

Publicidade e Eficiência.
Vejamos em apartado, cada um deles:

Legalidade
Por meio do princípio da legalidade, a Administração Pública 

só pode atuar conforme a lei, tendo em vista que todas as suas 
atividades se encontram subordinadas à legislação.

Ressalta-se que de modo diverso da Legalidade na seara civil, 
onde o que não está proibido está permitido, nos termos do art.5°, 
II, CFB/88, na Legalidade Administrativa, o administrado poderá 
atuar somente com prévia autorização legal, haja vista que não 
havendo autorização legal, não poderá a Administração agir.

Desse modo, a Administração Pública só pode praticar condutas 
que são autorizadas por lei. Todavia, caso aja fora dos parâmetros 
legais, é necessário que o ato administrativo seja anulado.

Além disso, é dever da Administração rever seus próprios atos, 
e tal incumbência possui amparo no Princípio da autotutela. Desse 
modo, a revisão dos atos que pratica, não depende de autorização 
ou de controle externo, tendo em vista que a própria Administração 
poderá fazê-lo por meio de revogação ou anulação. Vejamos: 

a) Revogação: trata-se de vício de mérito por conveniência e 
oportunidade e alcança apenas os atos discricionários.  

b) Anulação: trata-se de vício de legalidade e alcança todos os 
atos, sendo estes vinculados ou discricionários. 

Sobre o assunto, determina a Súmula 473 do STF:
– Súmula 473-  STF - “A administração pode anular seus próprios 

atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles 
não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência 
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 
em todos os casos, a apreciação judicial.” 

Assim sendo, destaca-se que o Poder Judiciário só possui o 
condão de intervir em possíveis vícios de legalidade, mas não 
de mérito. Além disso, não existe na legislação administrativa, 
prazo para a revogação de atos. Todavia, de acordo com o art. 
54 da Lei nº 9784/99, o direito da Administração de anular os 
atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os 
destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram 
praticados, salvo comprovada má-fé. Entretanto, caso o ato nulo 
tenha sido praticado mediante o uso de má-fé, não haverá prazo 
para sua anulação.
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Impessoalidade
Por meio da impessoalidade, deverá a Administração Pública 

agir objetivamente em favor da coletividade. 
Salienta-se que os atos de pessoalidade são vedados, pois, o 

exercício da atividade administrativa é atribuição da Administração, 
haja vista a ela serem atribuídas todas as condutas dos agentes 
públicos. 

São importantes aspectos do Princípio da Impessoalidade:
a) Não Discriminação: não importa a pessoa que o ato 

administrativo irá alcançar, pois, a atuação do Estado deve ser de 
forma impessoal com a fixação de critérios objetivos. 

b) Agente Público: o Estado age em nome do agente. Assim, 
não poderão constar nas publicidades os nomes de administradores 
ou gestores, sendo que as propagandas devem ser informativas e 
educativas, pois, o ato estará sendo praticado pela Administração 
Pública. Tal entendimento possui liame com a Teoria da Imputação 
Volitiva, por meio da qual, a vontade do agente público é imputada 
ao Estado.

– OBS. Importante: De acordo com a jurista  Maria Sylvia 
Zanella di Pietro, o princípio da impessoalidade é fundamento 
para fins de reconhecimento de validade dos atos praticados por 
“funcionário de fato”, que se trata daquele que  não foi investido 
no cargo ou função pública de nodo regular, tendo em vista que 
a conduta desse agente, que se encontra laborando de modo 
irregular na Administração Pública, é atribuída à pessoas jurídica na 
qual ele está inserido e, por esse motivo,  tal vício será convalidado/
corrigido. 

Moralidade
Além da necessidade de as atividades da Administração 

estarem de acordo com a lei, é preciso que tais atuações sejam 
conduzidas com lealdade, ética e probidade, sendo que nesse caso, 
estará a moralidade se preocupando com a moralidade jurídica, e 
não a social.

A moralidade jurídica é concretizada através de mecanismos 
que o Estado cria para fiscalizar de modo mais eficaz as atividades de 
seus servidores. São exemplos: a Lei de Improbidade Administrativa 
e a Lei de Ação Popular.   

Ressalta-se que antes da edição da Súmula Vinculante nº13 do 
STF, o nepotismo, que se trata da nomeação de parente para ocupar 
cargo de confiança, já havia sofrido reprimenda da Resolução nº 7 
do CNJ – Conselho Nacional de Justiça.

Vejamos o que determina a Súmula Vinculante nº 13 do STF:

– Súmula Vinculante 13 STF: “A nomeação de cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor 
da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia 
ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de 
confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública 
direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante 
designações recíprocas, violaa Constituição Federal”.

Sabendo-se que a prática do nepotismo é Contrária à 
moralidade, impessoalidade e eficiência administrativas, tal 
prática foi recentemente condenada pela Súmula que reforça o 
caráter imoral e ilegítimo da nomeação de parentes para cargos 
em comissão, incluindo nesses casos, a modalidade cruzada ou 
transversa. Como exemplo, podemos citar o parente de Marcela 
que foi nomeado no gabinete de João em troca da nomeação de 
um parente de João no gabinete de Marcela. 

Todavia, a edição da Súmula Vinculante 13 do STF, teve seu 
impacto positivo enfraquecido por causa de duas ocorrências, 
sendo elas as seguintes:

a) Ao fazer referência explícita a parentes colaterais até o 
terceiro grau, a Súmula Vinculante acabou por legitimar a nomeação 
de primos; e

b) Foi afirmado pelo próprio STF que a proibição não se 
estende a agentes políticos do Poder Executivo, tais como os 
ministros de Estado e secretários estaduais, distritais e municipais, 
pois, no entendimento do STF, a súmula se aplica apenas a cargos 
comissionados.

Publicidade
É necessário que haja transparência no exercício das atividades 

exercidas pela Administração Pública. Via regra geral, os atos da 
Administração devem ser públicos.  Contudo, há algumas exceções, 
como determinados interesses sociais, bem como as situações de 
foro íntimo. 

Para que haja eficácia, é preciso que haja a publicidade dos atos 
administrativos, pois, com isso, haverá também, melhor controle 
das atividades administrativas pela própria sociedade. 

Constitui exceção ao princípio da publicidade, o artigo 
2º, Parágrafo Único, V da Lei nº 9784/99 que determina que a 
Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, 
interesse público e eficiência, sendo que nos processos 
administrativos serão observados, entre outros, os critérios de 
divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses 
de sigilo previstas na Constituição. 

Ademais, o artigo 5º, XXXIII da CFB/88 e o artigo 5º, X também 
da CFB, defendem que tais atos com caráter “sigiloso” devem 
ser compreendidos como exceções à regra geral do Princípio da 
Publicidade. 

Vale ressaltar que de acordo com o artigo 5º, LXXII da CFB/88 
e a Lei nº 9507/97, um dos principais remédios constitucionais 
que prevê a garantia do acesso às informações sobre a pessoa do 
impetrante, é o Habeas Data.

Por fim, é importante mencionar que a Súmula nº 6 do STF 
estabelece “desde que devidamente motivada e com amparo em 
investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo 
administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em 
face do poder-dever de autotutela imposto à Administração”. Logo, 
percebe-se que a intenção da Suprema Corte ao elaborar esta 
Súmula, foi a de preservar a intimidade.
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Eficiência 
O princípio da eficiência foi introduzido pela EC nº19/98, pois, 

antes, ele era considerado como princípio infraconstitucional.
Nesse sentido, deverá ser a atuação da Administração Pública 

pautada nos seguintes critérios:
a) Rapidez;
b) Dinamismo;
c) Celeridade;
d) Descongestionamento;  
e) Desburocratização;
f) Perfeição;
g) Completitude; e
h) Satisfação;
i) Rentabilidade ótima, máxima e com menor custo. 

Sobre o tema, o STF já se posicionou no sentido de reforçar 
que o princípio da eficiência não depende de Lei para que seja 
regulamentado, sendo por isso, considerado como uma norma de 
eficácia plena.

Além disso, destaca-se que a Emenda Constitucional nº19/98 
consagrou a transição da Administração Pública Burocrática 
para a Administração Pública Gerencial, com o objetivo de 
criar aproximação entre o Poder Público e a iniciativa privada. 
Vejamos no quadro abaixo, as distinções entre esses dois tipos de 
Administração:

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
BUROCRÁTICA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
GERENCIAL

– É direcionada ao controle 
de procedimentos e 
preocupa-se com os 

resultados em segundo 
plano;

– Seu foco encontra-se nos 
controles administrativos;

– Centralização,concentração 
e controle dos órgãos e 

entidades públicas.

– É voltada para o controle 
de resultados e mantém as 

formalidades fundamentais à 
Administração Pública;

– É focada no controle de 
resultados;

– Reduz a atuação empresarial 
do Estado;

– Trata de parcerias com 
entidades do terceiro setor 

para a prestação de atividades 
consideradas não essenciais;

– Trata da capacitação de 
servidores e do controle de 

desempenho;
– Cuida da descentralização, 

desconcentração e autonomia 
dos órgãos e entidades públicas.

— Outros Princípios Constitucionais Aplicáveis à Administração 
Pública

Princípio da Celeridade Processual
Previsto no artigo 5º LXXVIII da CFB/88, o princípio da 

celeridade processual assegura a toda a sociedade nas searas 
judicial e administrativa, a razoável duração do processo e os meios 
que garantam celeridade na sua tramitação. 

Ressalta-se que o processo administrativo constitui uma 
sequência de atos que declinam-se à decisão final. Desta maneira, 
o rito deve sempre prosseguir com o objetivo de que haja conclusão 
célere de encerramento dos processos. 

Salienta-se que a Lei Federal nº 9784/99 elenca importantes 
diretrizes que podem ser aplicadas aos processos administrativos 
federais em relação a celeridade. São elas:

a) É dever da Administração emitir de forma clara, decisão 
nos processos administrativos, bem como responder acerca de 
solicitações ou reclamações e sobre matérias que sejam de sua 
competência;

 b) Após a conclusão da instrução de processo administrativo, o 
prazo para Administração decidir é de até 30 dias, exceto se houver 
prorrogação expressamente motivada, razão pela qual, acrescentar-
se-á igual período;

c) Não fixando a lei prazo diferente, será o recurso administrativo 
decidido no prazo de 30 dias;

d) Salvo disposição legal diversa, o processo administrativo 
deverá tramitar por no máximo três instâncias administrativas. 

Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa
De acordo com os fundamentos contidos no artigo 5º, LV da 

CFB/88, em decorrência do princípio do contraditório, as decisões 
administrativas devem ser tomadas levando em consideração a 
manifestação das partes interessadas.

Para tal, é imprescindível que seja dada oportunidade para 
que as partes prejudicadas pela decisão sejam ouvidas antes do 
resultado final do processo.

Ressalta-se que o princípio da ampla defesa possibilita aos 
litigantes, tanto em processo judicial quanto administrativo, 
a utilização dos meios cabíveis de prova, dos recursos e dos 
instrumentos necessários para defesa de seus interesses diante do 
Judiciário e também da Administração Pública. 

Acerca dos princípios do contraditório e da ampla defesa, 
dispõe a Súmula Vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal: 

– Súmula 33 STF: “Nos processos perante o Tribunal de Contas 
da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da 
decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo 
que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade 
do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”.

Princípio de devido processo legal formal e material 
Nos ditames do artigo 5º, LIV da CFB/88, a privação de liberdade 

ou de bens só poderá ser aplicada após o devido processo legal. 
O devido processo legal pode ser classificado da seguinte 

forma:
a) Devido processo legal formal: trata-se do parâmetro que 

exige o cumprimento de um rito que já esteja definido por lei para 
que a decisão tenha validade;

b) Devido processo legal material ou substantivo: a decisão 
final deve ser justa, adequada e respeitar o rito. Desse modo, o 
devido processo legal material ou substantivo possui o mesmo 
conteúdo do princípio da proporcionalidade. Além disso, é 
importante destacar que nos processos administrativos, é buscada 
a verdade real dos fatos, não valendo desta forma, somente a 
verdade formal baseada na prova produzida nos autos. 

Por fim, denota-se que são diferenças primordiais entre o 
processo administrativo e do processo judicial:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCESSO JUDICIAL

– Até 3 instâncias
– Faz coisa julgada 

administrativa
– Princípio da oficialidade

– permissão da reformatio in 
pejus

– Não há necessidade de 
atuação de advogado

– É permissionário da prova 
emprestada (verdade real)

– Em regra, são 3 graus de 
jurisdição

– Faz coisa julgada judicial
– Princípio da inércia da 

jurisdição
– Há necessidade da atuação 

de advogado
– É permissionário da prova 

emprestada (verdade formal)

— Princípios Implícitos 

Princípio da Autotutela da Administração Pública
Possui o condão de controlar sua própria atuação, podendo, 

desta forma, corrigir seus próprios atos quando tais atos estiverem 
dotados de ilegalidade. 

Sobre o assunto, dispõe a Súmula 346 do STF:
– Súmula 346 - STF: “A Administração Pública pode declarar a 

nulidade de seus próprios atos”.

Além disso, poderá a Administração invalidar seus próprios 
atos a partir do momento em que estes contenham ilegalidade, 
porque deles não se originam direitos, podendo também revogar 
atos por motivos de conveniência e oportunidade. É o determina a 
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

– Súmula 473 - STF: “A Administração pode anular seus próprios 
atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles 
não se originam direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência 
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, 
em todos os casos, a apreciação judicial”.

Ademais, vale pontuar que de acordo com o art. 5 da Lei nº 
9.784/1999, deverá a Administração anular seus próprios atos, 
quando estes se encontrarem eivados de vícios de legalidade, 
podendo revogá-los por motivos de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos, sendo que nos parâmetros do 
princípio da legalidade, o prazo para a Administração Pública anular 
seus atos é de 05 anos. 

Princípio da Continuidade 
Esse princípio define que a atuação administrativa deve ser 

ininterrupta. 
Aliado a esse importante princípio, o STF adotou por meio 

do Recurso Extraordinário nº 693.456, o entendimento de que o 
exercício do direito de greve por parte do servidor público pode 
realizar o corte do salário, que por sua vez, poderá ser substituído 
por compensação das horas paradas pelo servidor. Porém, em 
se tratando de greve provocada por ato Ilícito da Administração 
Pública, tal corte de salário não poderá ocorrer e a Administração 
deverá ressarcir os prejuízos caso estes existam e sejam verificados. 

– OBS. Importante: De acordo com o disposto no artigo 142, 
§3º, IV da Constituição Federal de 1.988, em hipótese alguma, 
poderá o servidor militar entrar em greve ou se sindicalizar.

Princípio da Razoabilidade ou da Proporcionalidade Ampla 
Por meio desse princípio, as medidas adotadas pela 

Administração devem se apresentar das seguintes maneiras:

MEDIDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ADEQUADAS Seu dever é lograr com sucesso a 
realização da finalidade.

NECESSÁRIAS
A Administração deverá optar pela 

forma que restrinja menos ao direito do 
administrado.

PROPORCIONAIS

A Administração Pública deverá 
promover equilíbrio entre vantagens 
e desvantagens, entre o meio e o fim, 
fazendo com que haja mais vantagens 

que desvantagens, sob pena de ausência 
de proporcionalidade do ato.

Princípio da Motivação Obrigatória
Esse princípio obriga a Administração Pública a indicar os 

pressupostos de fato e de direito que determinaram a prática do 
ato. 

Desta maneira, infere-se que a validade do ato administrativo 
se encontra condicionada à apresentação de forma escrita dos 
fundamentos fáticos e jurídicos justificadores da decisão que foi 
adotada. 

Tal fundamentação se refere a um mecanismo de controle 
sobre a legalidade e legitimidade das decisões tomadas pela 
Administração Pública. 

A obrigação de motivação dos atos da Administração Pública 
possui fundamento em vários dispositivos normativos, dentre 
eles, podemos citar como exemplos, os insertos no artigo 93, X da 
Constituição Federal e no artigo 50 da Lei nº 9784/99. 

Contudo, existem atos que dispensam a motivação escrita, 
como exemplo, podemos citar a motivação evidente nos atos de 
gesticulação executados por policial na disciplina do trânsito, 
bem como a motivação inviável demostrada em sinais de trânsito 
emitidos por semáforos.

Ressalta-se que a motivação deve ser apresentada de modo 
concomitante, ou no instante seguinte à prática do ato. 

Há ainda, a motivação aliunde, que se trata daquela indicada 
fora do ato, e que se constitui em concordância com fundamentos 
de pareceres anteriores, informações, decisões ou propostas. Como 
exemplo de motivação aliunde, podemos citar aquela realizada 
pelas infrações de trânsito, onde existe em padrão único de 
motivação para cada tipo de espécie de infração cometida e que 
nesse caso, não existe necessidade de motivação personalizada 
para cada agente que cometer o ato infracional. 

Princípio da Presunção de Legitimidade 
Por meio desse princípio, devido à prática exclusiva com a 

finalidade de aplicação da lei, os atos administrativos acabam por 
se beneficiar da legitimação democrática conferida pelo processo 
legislativo.

Desse modo, os atos administrativos recebem proteção de 
determinada presunção relativa de modo a demonstrar que sua 
prática ocorreu em conformidade com o ordenamento jurídico. Por 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

NOÇÕES DE SISTEMA OPERACIONAL: FUNDAMENTOS E 
OPERAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE IN-
FORMAÇÕES, ARQUIVOS, PASTAS E PROGRAMAS

SISTEMAS OPERACIONAIS
Um sistema operacional (SO) é um software fundamental que 

gerencia o hardware e software de um computador, permitindo que 
os diferentes programas funcionem corretamente. Ele serve como 
uma interface entre os usuários e o hardware do computador, ga-
rantindo que os recursos do sistema, como processador, memória, 
dispositivos de armazenamento e periféricos, sejam utilizados de 
maneira eficiente e segura.

Principais Funções
− Gerenciamento de Processos: O SO gerencia a execução dos 

processos, incluindo a alocação de recursos do sistema e a coorde-
nação entre processos concorrentes. Ele assegura que cada proces-
so receba tempo suficiente de CPU para executar suas tarefas.

− Gerenciamento de Memória: O SO controla o uso da memó-
ria principal (RAM), assegurando que cada programa em execução 
tenha o espaço necessário e que não haja conflitos ou falhas de 
acesso.

− Gerenciamento de Dispositivos: O SO controla os dispositi-
vos de entrada e saída, como discos rígidos, impressoras, teclados 
e mouses, facilitando a comunicação entre esses dispositivos e os 
programas de aplicação.

− Gerenciamento de Arquivos: O SO organiza e gerencia os 
dados em discos rígidos e outros dispositivos de armazenamento, 
permitindo que os usuários criem, leiam, atualizem e apaguem ar-
quivos de maneira eficiente.

− Segurança e Proteção: O SO protege os dados e os recursos 
do sistema contra acessos não autorizados e ameaças, implemen-
tando mecanismos de autenticação e controle de acesso.

Exemplos de Sistemas Operacionais 
− Windows: Desenvolvido pela Microsoft, é amplamente utili-

zado em computadores pessoais e empresariais.
− macOS: Desenvolvido pela Apple, utilizado exclusivamente 

em computadores Mac.
− Linux: Um sistema operacional de código aberto, usado em 

servidores, computadores pessoais e dispositivos embarcados.
− Android: Um sistema operacional móvel baseado em Linux, 

amplamente utilizado em smartphones e tablets.
− iOS: Desenvolvido pela Apple para dispositivos móveis, como 

iPhones e iPads.

ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, 
ARQUIVOS, PASTAS E PROGRAMAS

Pasta
São estruturas que dividem o disco em várias partes de tama-

nhos variados as quais podem pode armazenar arquivos e outras 
pastas (subpastas)1.

Arquivo
É a representação de dados/informações no computador os 

quais ficam dentro das pastas e possuem uma extensão que identi-
fica o tipo de dado que ele representa.

Extensões de arquivos

EXTENSÃO TIPO

.jpg, .jpeg, .png, .bpm, .gif, ... Imagem

.xls, .xlsx, .xlsm, ... Planilha

.doc, .docx, .docm, ... Texto formatado

.txt Texto sem formatação

.mp3, .wma, .aac, .wav, ... Áudio

.mp4, .avi, rmvb, .mov, ... Vídeo

.zip, .rar, .7z, ... Compactadores

.ppt, .pptx, .pptm, ... Apresentação

.exe Executável

.msl, ... Instalador

Existem vários tipos de arquivos como arquivos de textos, ar-
quivos de som, imagem, planilhas, etc. Alguns arquivos são univer-
sais podendo ser aberto em qualquer sistema. Mas temos outros 
que dependem de um programa específico como os arquivos do 
Corel Draw que necessita o programa para visualizar. Nós identifi-
camos um arquivo através de sua extensão. A extensão são aquelas 
letras que ficam no final do nome do arquivo.

1 https://docente.ifrn.edu.br/elieziosoares/disciplinas/informatica/
aula-05-manipulacao-de-arquivos-e-pastas
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Exemplos:
.txt: arquivo de texto sem formatação.
.html: texto da internet.
.rtf: arquivo do WordPad.
.doc e .docx: arquivo do editor de texto Word com formatação.

É possível alterar vários tipos de arquivos, como um documento do Word (.docx) para o PDF (.pdf) como para o editor de texto do 
LibreOffice (.odt). Mas atenção, tem algumas extensões que não são possíveis e caso você tente poderá deixar o arquivo inutilizável.

Nomenclatura dos arquivos e pastas
Os arquivos e pastas devem ter um nome o qual é dado no momento da criação. Os nomes podem conter até 255 caracteres (letras, 

números, espaço em branco, símbolos), com exceção de / \ | > < * : “ que são reservados pelo sistema operacional.

Bibliotecas
Criadas para facilitar o gerenciamento de arquivos e pastas, são um local virtual que agregam conteúdo de múltiplos locais em um só.
Estão divididas inicialmente em 4 categorias:
– Documentos;
– Imagens;
– Músicas;
– Vídeos.

Windows Explorer
O Windows Explorer é um gerenciador de informações, arquivos, pastas e programas do sistema operacional Windows da Microsoft2.
Todo e qualquer arquivo que esteja gravado no seu computador e toda pasta que exista nele pode ser vista pelo Windows Explorer.
Possui uma interface fácil e intuitiva.
Na versão em português ele é chamado de Gerenciador de arquivo ou Explorador de arquivos.
O seu arquivo é chamado de Explorer.exe
Normalmente você o encontra na barra de tarefas ou no botão Iniciar > Programas > Acessórios.

2 https://centraldefavoritos.com.br/2019/06/05/conceitos-de-organizacao-e-de-gerenciamento-de-informacoes-arquivos-pastas-e-programas/
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Na parte de cima do Windows Explorer você terá acesso a muitas funções de gerenciamento como criar pastas, excluir, renomear, ex-
cluir históricos, ter acesso ao prompt de comando entre outras funcionalidades que aparecem sempre que você selecionar algum arquivo.

A coluna do lado esquerdo te dá acesso direto para tudo que você quer encontrar no computador. As pastas mais utilizadas são as de 
Download, documentos e imagens.

Operações básicas com arquivos do Windows Explorer
• Criar pasta: clicar no local que quer criar a pasta e clicar com o botão direito do mouse e ir em novo > criar pasta e nomear ela. Você 

pode criar uma pasta dentro de outra pasta para organizar melhor seus arquivos. Caso você queira salvar dentro de uma mesma pasta um 
arquivo com o mesmo nome, só será possível se tiver extensão diferente. Ex.: maravilha.png e maravilha.doc

Independente de uma pasta estar vazia ou não, ela permanecerá no sistema mesmo que o computador seja reiniciado
• Copiar: selecione o arquivo com o mouse e clique Ctrl + C e vá para a pasta que quer colar a cópia e clique Ctrl +V. Pode também 

clicar com o botão direito do mouse selecionar copiar e ir para o local que quer copiar e clicar novamente como o botão direito do mouse 
e selecionar colar.

• Excluir: pode selecionar o arquivo e apertar a tecla delete ou clicar no botão direito do mouse e selecionar excluir
• Organizar: você pode organizar do jeito que quiser como, por exemplo, ícones grandes, ícones pequenos, listas, conteúdos, lista com 

detalhes. Estas funções estão na barra de cima em exibir ou na mesma barra do lado direito.
• Movimentar: você pode movimentar arquivos e pastas clicando Ctrl + X no arquivo ou pasta e ir para onde você quer colar o arquivo 

e Clicar Ctrl + V ou clicar com o botão direito do mouse e selecionar recortar e ir para o local de destino e clicar novamente no botão direito 
do mouse e selecionar colar. 

Localizando Arquivos e Pastas
No Windows Explorer tem duas:
Tem uma barra de pesquisa acima na qual você digita o arquivo ou pasta que procura ou na mesma barra tem uma opção de Pesquisar. 

Clicando nesta opção terão mais opções para você refinar a sua busca.
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Arquivos ocultos
São arquivos que normalmente são relacionados ao sistema. 

Eles ficam ocultos (invisíveis) por que se o usuário fizer alguma alte-
ração, poderá danificar o Sistema Operacional.

Apesar de estarem ocultos e não serem exibido pelo Windows 
Explorer na sua configuração padrão, eles ocupam espaço no disco.

ARQUITETURA DE COMPUTADORES

HARDWARE
O hardware são as partes físicas de um computador. Isso inclui 

a Unidade Central de Processamento (CPU), unidades de armazena-
mento, placas mãe, placas de vídeo, memória, etc.3. Outras partes 
extras chamados componentes ou dispositivos periféricos incluem 
o mouse, impressoras, modems, scanners, câmeras, etc. 

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

• Gabinete 
Também conhecido como torre ou caixa, é a estrutura que abri-

ga os componentes principais de um computador, como a placa-
-mãe, processador, memória RAM, e outros dispositivos internos. 
Serve para proteger e organizar esses componentes, além de facili-
tar a ventilação.

Gabinete

3 https://www.palpitedigital.com/principais-componentes-inter-
nos-pc-perifericos-hardware-software/#:~:text=O%20hardware%20

s%C3%A3o%20as%20partes,%2C%20scanners%2C%20c%C3%A2me-
ras%2C%20etc.

• Processador ou CPU (Unidade de Processamento Central)
É o cérebro de um computador. É a base sobre a qual é cons-

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

CPU

• Cooler
Quando cada parte de um computador realiza uma tarefa, elas 

usam eletricidade. Essa eletricidade usada tem como uma conse-
quência a geração de calor, que deve ser dissipado para que o com-
putador continue funcionando sem problemas e sem engasgos no 
desempenho. Os coolers e ventoinhas são responsáveis por promo-
ver uma circulação de ar dentro da case do CPU. Essa circulação de 
ar provoca uma troca de temperatura entre o processador e o ar 
que ali está passando. Essa troca de temperatura provoca o resfria-
mento dos componentes do computador, mantendo seu funciona-
mento intacto e prolongando a vida útil das peças.

Cooler
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MATEMÁTICA 

CONJUNTOS NUMÉRICOS: NÚMEROS NATURAIS, INTEI-
ROS E RACIONAIS. OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS: ADIÇÃO, 
SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO

O agrupamento de termos ou elementos que associam 
características semelhantes é denominado conjunto. Quando 
aplicamos essa ideia à matemática, se os elementos com 
características semelhantes são números, referimo-nos a esses 
agrupamentos como conjuntos numéricos.

Em geral, os conjuntos numéricos podem ser representados 
graficamente ou de maneira extensiva, sendo esta última a 
forma mais comum ao lidar com operações matemáticas. Na 
representação extensiva, os números são listados entre chaves {}. 
Caso o conjunto seja infinito, ou seja, contenha uma quantidade 
incontável de números, utilizamos reticências após listar alguns 
exemplos. Exemplo: N = {0, 1, 2, 3, 4, …}.

Existem cinco conjuntos considerados essenciais, pois são 
os mais utilizados em problemas e questões durante o estudo da 
Matemática. Esses conjuntos são os Naturais, Inteiros, Racionais, 
Irracionais e Reais.

CONJUNTO DOS NÚMEROS NATURAIS (N)
O conjunto dos números naturais é simbolizado pela letra N 

e compreende os números utilizados para contar e ordenar. Esse 
conjunto inclui o zero e todos os números positivos, formando uma 
sequência infinita.

Em termos matemáticos, os números naturais podem ser 
definidos como N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, …}

O conjunto dos números naturais pode ser dividido em 
subconjuntos:

N* = {1, 2, 3, 4…} ou N* = N – {0}: conjunto dos números 
naturais não nulos, ou sem o zero.

Np = {0, 2, 4, 6…}, em que n ∈ N: conjunto dos números naturais 
pares.

Ni = {1, 3, 5, 7..}, em que n ∈ N: conjunto dos números naturais 
ímpares.

P = {2, 3, 5, 7..}: conjunto dos números naturais primos.

Operações com Números Naturais 
Praticamente, toda a Matemática é edificada sobre essas duas 

operações fundamentais: adição e multiplicação.

Adição de Números Naturais
A primeira operação essencial da Aritmética tem como objetivo 

reunir em um único número todas as unidades de dois ou mais 
números.

Exemplo: 6 + 4 = 10, onde 6 e 4 são as parcelas e 10 é a soma 
ou o total.

Subtração de Números Naturais
É utilizada quando precisamos retirar uma quantidade de outra; 

é a operação inversa da adição. A subtração é válida apenas nos 
números naturais quando subtraímos o maior número do menor, 
ou seja, quando quando a-b tal que a ≥ b.

Exemplo: 200 – 193 = 7, onde 200 é o Minuendo, o 193 
Subtraendo e 7 a diferença.

Obs.: o minuendo também é conhecido como aditivo e o 
subtraendo como subtrativo.

Multiplicação de Números Naturais
É a operação que visa adicionar o primeiro número, denominado 

multiplicando ou parcela, tantas vezes quantas são as unidades do 
segundo número, chamado multiplicador.

Exemplo: 3 x 5 = 15, onde 3 e 5 são os fatores e o 15 produto.
- 3 vezes 5 é somar o número 3 cinco vezes: 3 x 5 = 3 + 3 + 3 + 3 

+ 3 = 15. Podemos no lugar do “x” (vezes) utilizar o ponto “. “, para 
indicar a multiplicação).
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Divisão de Números Naturais
Dados dois números naturais, às vezes precisamos saber 

quantas vezes o segundo está contido no primeiro. O primeiro 
número, que é o maior, é chamado de dividendo, e o outro 
número, que é menor, é o divisor. O resultado da divisão é chamado 
quociente. Se multiplicarmos o divisor pelo quociente, obtemos o 
dividendo.

No conjunto dos números naturais, a divisão não é fechada, 
pois nem sempre é possível dividir um número natural por outro 
número natural, e, nesses casos, a divisão não é exata.

Princípios fundamentais em uma divisão de números naturais
– Em uma divisão exata de números naturais, o divisor deve ser 

menor do que o dividendo. 45 : 9 = 5
– Em uma divisão exata de números naturais, o dividendo é o 

produto do divisor pelo quociente. 45 = 5 x 9
– A divisão de um número natural n por zero não é possível, 

pois, se admitíssemos que o quociente fosse q, então poderíamos 
escrever: n ÷ 0 = q e isto significaria que: n = 0 x q = 0 o que não é 
correto! Assim, a divisão de n por 0 não tem sentido ou ainda é dita 
impossível.

Propriedades da Adição e da Multiplicação dos números 
Naturais

Para todo a, b e c em N
1) Associativa da adição: (a + b) + c = a + (b + c) 
2) Comutativa da adição: a + b = b + a 
3) Elemento neutro da adição: a + 0 = a
4) Associativa da multiplicação: (a.b).c = a. (b.c)
5) Comutativa da multiplicação: a.b = b.a
6) Elemento neutro da multiplicação: a.1 = a
7) Distributiva da multiplicação relativamente à adição: a.(b +c 

) = ab + ac
8) Distributiva da multiplicação relativamente à subtração: a .(b 

–c) = ab – ac
9) Fechamento: tanto a adição como a multiplicação de um 

número natural por outro número natural, continua como resultado 
um número natural.

Exemplos:
1) Em uma gráfica, a máquina utilizada para imprimir certo 

tipo de calendário está com defeito, e, após imprimir 5 calendários 
perfeitos (P), o próximo sai com defeito (D), conforme mostra o 
esquema.

 Considerando que, ao se imprimir um lote com 5 000 
calendários, os cinco primeiros saíram perfeitos e o sexto saiu com 
defeito e que essa mesma sequência se manteve durante toda a 
impressão do lote, é correto dizer que o número de calendários 
perfeitos desse lote foi

(A) 3 642.
(B) 3 828.

(C) 4 093.
(D) 4 167.
(E) 4 256.

Solução: Resposta: D.
Vamos dividir 5000 pela sequência repetida (6):
5000 / 6 = 833 + resto 2.
Isto significa que saíram 833. 5 = 4165 calendários perfeitos, 

mais 2 calendários perfeitos que restaram na conta de divisão.
Assim, são 4167 calendários perfeitos.

2) João e Maria disputaram a prefeitura de uma determinada 
cidade que possui apenas duas zonas eleitorais. Ao final da sua 
apuração o Tribunal Regional Eleitoral divulgou a seguinte tabela 
com os resultados da eleição. A quantidade de eleitores desta 
cidade é:

1ª Zona Eleitoral 2ª Zona Eleitoral

João 1750 2245

Maria 850 2320

Nulos 150 217

Brancos 18 25

Abstenções 183 175

(A) 3995
(B) 7165
(C) 7532
(D) 7575
(E) 7933

Solução: Resposta: E.
Vamos somar a 1ª Zona: 1750 + 850 + 150 + 18 + 183 = 2951
2ª Zona: 2245 + 2320 + 217 + 25 + 175 = 4982
Somando os dois: 2951 + 4982 = 7933

CONJUNTO DOS NÚMEROS INTEIROS (Z)
O conjunto dos números inteiros é denotado pela letra 

maiúscula Z e compreende os números inteiros negativos, positivos 
e o zero. 

Z = {..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,…}
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O conjunto dos números inteiros também possui alguns 
subconjuntos:

Z+ = {0, 1, 2, 3, 4…}: conjunto dos números inteiros não 
negativos.

Z- = {…-4, -3, -2, -1, 0}: conjunto dos números inteiros não 
positivos.

Z*
+ = {1, 2, 3, 4…}: conjunto dos números inteiros não negativos 

e não nulos, ou seja, sem o zero.
Z*

- = {… -4, -3, -2, -1}: conjunto dos números inteiros não 
positivos e não nulos.

Módulo
O módulo de um número inteiro é a distância ou afastamento 

desse número até o zero, na reta numérica inteira. Ele é representado 
pelo símbolo | |.

O módulo de 0 é 0 e indica-se |0| = 0
O módulo de +6 é 6 e indica-se |+6| = 6
O módulo de –3 é 3 e indica-se |–3| = 3
O módulo de qualquer número inteiro, diferente de zero, é 

sempre positivo.

Números Opostos
Dois números inteiros são considerados opostos quando sua 

soma resulta em zero; dessa forma, os pontos que os representam 
na reta numérica estão equidistantes da origem.

Exemplo: o oposto do número 4 é -4, e o oposto de -4 é 4, pois 
4 + (-4) = (-4) + 4 = 0. Em termos gerais, o oposto, ou simétrico, de 
“a” é “-a”, e vice-versa; notavelmente, o oposto de zero é o próprio 
zero.

— Operações com Números Inteiros

Adição de Números Inteiros
Para facilitar a compreensão dessa operação, associamos a 

ideia de ganhar aos números inteiros positivos e a ideia de perder 
aos números inteiros negativos.

Ganhar 3 + ganhar 5 = ganhar 8 (3 + 5 = 8)
Perder 4 + perder 3 = perder 7 (-4 + (-3) = -7)
Ganhar 5 + perder 3 = ganhar 2 (5 + (-3) = 2)
Perder 5 + ganhar 3 = perder 2 (-5 + 3 = -2)

Observação: O sinal (+) antes do número positivo pode ser 
omitido, mas o sinal (–) antes do número negativo nunca pode ser 
dispensado.

Subtração de Números Inteiros
A subtração é utilizada nos seguintes casos:
– Ao retirarmos uma quantidade de outra quantidade;
– Quando temos duas quantidades e queremos saber a 

diferença entre elas;
– Quando temos duas quantidades e desejamos saber quanto 

falta para que uma delas atinja a outra.

A subtração é a operação inversa da adição. Concluímos que 
subtrair dois números inteiros é equivalente a adicionar o primeiro 
com o oposto do segundo.

Observação: todos os parênteses, colchetes, chaves, números, 
etc., precedidos de sinal negativo têm seu sinal invertido, ou seja, 
representam o seu oposto.

Multiplicação de Números Inteiros
A multiplicação funciona como uma forma simplificada de 

adição quando os números são repetidos. Podemos entender 
essa situação como ganhar repetidamente uma determinada 
quantidade. Por exemplo, ganhar 1 objeto 15 vezes consecutivas 
significa ganhar 30 objetos, e essa repetição pode ser indicada pelo 
símbolo “x”, ou seja: 1+ 1 +1 + ... + 1 = 15 x 1 = 15.

Se substituirmos o número 1 pelo número 2, obtemos: 2 +  2 + 
2 + ... + 2 = 15 x 2 = 30

Na multiplicação, o produto dos números “a” e “b” pode ser 
indicado por a x b, a . b ou ainda ab sem nenhum sinal entre as 
letras.

Divisão de Números Inteiros

Divisão exata de números inteiros
Considere o cálculo: - 15/3 = q à 3q = - 15 à q = -5
No exemplo dado, podemos concluir que, para realizar a divisão 

exata de um número inteiro por outro número inteiro (diferente de 
zero), dividimos o módulo do dividendo pelo módulo do divisor.

No conjunto dos números inteiros Z, a divisão não é comutativa, 
não é associativa, e não possui a propriedade da existência do 
elemento neutro. Além disso, não é possível realizar a divisão por 
zero. Quando dividimos zero por qualquer número inteiro (diferente 
de zero), o resultado é sempre zero, pois o produto de qualquer 
número inteiro por zero é igual a zero.
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Regra de sinais

Potenciação de Números Inteiros
A potência an do número inteiro a, é definida como um produto de n fatores iguais. O número a é denominado a base e o número n 

é o expoente.
an = a x a x a x a x ... x a , ou seja, a é multiplicado por a n vezes.

– Qualquer potência com uma base positiva resulta em um número inteiro positivo.
– Se a base da potência é negativa e o expoente é par, então o resultado é um número inteiro positivo.
– Se a base da potência é negativa e o expoente é ímpar, então o resultado é um número inteiro negativo.
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO

HISTÓRIA DE EUSÉBIO. ASPECTOS GEOGRÁFICOS E MU-
NICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS. EMANCIPAÇÃO E FUNDAÇÃO 
DA CIDADE. PROMULGAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DA CIDA-
DE. ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DATAS SIGNIFICATIVAS 
E COMEMORATIVAS DO MUNICÍPIO. FATORES ECONÔMI-
COS DA CIDADE. DEMAIS ASPECTOS GERAIS A RESPEI-
TO DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO

Eusébio é um município brasileiro do estado do Ceará, Região 
Nordeste do país. Localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, 
a 24 quilômetros da capital, possui 79 km² de área territorial e uma 
população estimada em 74,170 habitantes, segundo estimativas do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022. O mu-
nicípio está cercado pelos municípios de Aquiraz, Fortaleza, Itaitin-
ga, e Pindoretama. A via de acesso é a CE-040.

História
As terras localizadas entre Aquiraz e Messejana ou entre os rios 

Pacoti e Coaçu eram habitadas pelos índios potyguara e outras tri-
bos pertencentes ao tronco tupi como os jenipapo-kanyndé,[6] jun-
to a religiosos e militares portugueses, que vieram habitar a região 
visando catequizar os nativos e impedi-los de comercializar com 
outros povos europeus.

A presença portuguesa nessa região estabilizou-se nas primei-
ras décadas do Século XVII, e a casa (ficava entre a atual Praça 23 
de julho e o atual Polo de Lazer) de seu Eusébio[carece de fontes]
(um criador e comerciante de animais) virou um ponto de parada 
e descanso para os comboieiros que vinham de Beberibe, Cascavel 
e Baixinha, para venderem gêneros alimentícios em Fortaleza, mais 
precisamente na estação de bonde. Talvez daí surgiu o nome do 
local e o potencial de Eusébio como ponto de paragem e entreposto 
de mercadorias.

Ao longo dos anos, o povoado às margens da estrada que liga-
va o Ceará e o Rio Grande do Norte - construída antes mesmo da 
chegada dos portugueses - manteve sua posição como ponto de 
parada.

Em 1933 era um distrito de Aquiraz, já chamado Eusébio, que 
então assumiu o nome de Eusébio de Queiroz.Em 1938 passou a 
chamar-se apenas Eusébio.

Já nos anos oitenta do Século XX, indústrias foram instaladas 
nessa região, fato que incrementou a economia local e acelerou o 
seu processo de emancipação como município em 1987 Com o an-
tigo Prefeito Edson Sá. Nos dias de hoje o município de Eusébio faz 
parte da Região Metropolitana de Fortaleza.

Geografia

Clima
Tropical com pluviometria média de 1.532 mm com época chu-

vosa de Janeiro a Junho.

Hidrografia e recursos hídricos
As principais fontes de água fazem parte da bacia dos rios Cocó 

e Pacoti, sendo a principal fonte o Rio Coaçu. Existem ainda diversas 
lagoas naturais, sendo as mais conhecidas as lagoas do Parnamirim 
e dos Pássaros.

Relevo e solos
O relevo desse município e composto de tabuleiros. As prin-

cipais elevações possuem altitudes de menos que cem metros. Os 
solos da região são do tipo podzólico.

Vegetação
A vegetação típica é de tabuleiro, com espécies próprias, da 

caatinga, de mata serrana; e próximo do litoral encontra-se uma 
vegetação de mangue.

Aspectos Socioeconômicos
A maior concentração populacional encontra-se na zona urba-

na. A sede do município dispõe de abastecimento de água, forne-
cimento de energia elétrica, serviço telefônico, agência de correios 
e telégrafos, serviço bancário, hospitais, hotéis e ensino de 1° e 2° 
graus.

A partir de Fortaleza o acesso ao município, pode ser feito por 
via terrestre através da rodovia estadual CE-040. As demais luga-
rejos, sítios e fazendas são acessíveis (com franco acesso durante 
todo o ano) através de estradas asfaltadas ou carroçáveis.

A economia local é baseada no turismo, empreendimentos 
imobiliários, empresas de prestação de serviços, indústrias diver-
sas, com destaque para a indústria alimentícia. O extrativismo ve-
getal destaca-se também com a fabricação de carvão vegetal e ex-
tração de madeiras diversas para lenha e construção de cercas. O 
artesanato de redes, labirintos e bordados é uma fator gerador de 
renda. Na área de mineração existem a extração de diabásio para 
obtenção de brita para construção civil, a extração de argila e dia-
tomito, para fabricação de tijolos. A pesca industrial é presente ao 
longo da costa marítima .

Cultura e pessoas
Os principais eventos culturais são as festas da padroeira: Se-

nhora Sant´Ana e São Joaquim (26/07). A paixão de Cristo uma das 
maiores do Ceará. e as festas juninas que atrai gente de vários lu-
gares.
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Bandeira

História

Fundação 23 de junho de 1987 (37 
anos)

Administração

Prefeito(a) Acilon Gonçalves (PL, 
2021–2024)

Características geográficas

Área total 79,005 km²

População total (Censo 
2022)

74 170 hab.

Densidade 938,8 hab./km²

Clima Tropical

Altitude 28 m

Fuso horário Hora de Brasília (UTC−3)
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BIOLOGIA E HÁBITOS DO VETOR (AEDES AEGYPTI); DOEN-
ÇA: DEFINIÇÃO, AGENTE CAUSADOR, SINAIS E SINTOMAS, 
MODO DE TRANSMISSÃO, PERÍODOS DE INCUBAÇÃO E 
TRANSMISSIBILIDADE, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Dengue11

É uma doença febril aguda caracterizada, em sua forma clássi-
ca, por dores musculares e articulares intensas. Tem como agente 
um arbovírus do gênero Flavivírus da família Flaviviridae, do qual 
existem quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. 

A infecção por um deles confere proteção permanente para o 
mesmo sorotipo e imunidade parcial e temporária contra os outros 
três. Trata-se, caracteristicamente, de enfermidade de áreas tropi-
cais e subtropicais, onde as condições do ambiente favorecem o 
desenvolvimento dos vetores. 

Várias espécies de mosquitos do gênero Aedes podem servir 
como transmissores do vírus do dengue.

No Brasil, duas delas estão hoje instaladas: Aedes aegypti e Ae-
des albopictus. 

A transmissão ocorre quando a fêmea da espécie vetora se 
contamina ao picar um indivíduo infectado que se encontra na fase 
virêmica da doença, tornando-se, após um período de 10 a 14 dias, 
capaz de transmitir o vírus por toda sua vida através de suas pica-
das.

 As infeções pelo vírus do dengue causam desde a forma clás-
sica (sintomática ou assintomática) à febre hemorrágica do dengue 
(FHD).

Na forma clássica é doença de baixa letalidade, mesmo sem 
tratamento específico. No entanto, incapacita temporariamente as 
pessoas para o trabalho.

Na febre hemorrágica do dengue a febre é alta, com manifes-
tações hemorrágicas, hepatomegalia e insuficiência circulatória. 
A letalidade é significativamente maior do que na forma clássica, 
dependendo da capacidade de atendimento médico-hospitalar da 
localidade.

Os primeiros relatos históricos sobre dengue no mundo men-
cionam a Ilha de Java, em 1779. Nas Américas, a doença é relatada 
há mais de 200 anos, com epidemias no Caribe e nos Estados Uni-
dos.

No Brasil, há referências de epidemias por dengue desde 1923, 
em Niterói/RJ, sem confirmação laboratorial. A primeira epidemia 
com confirmação laboratorial foi em 1982, em Boa Vista (RR), sendo 
1 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/funasa/man_dengue.pdf

isolados os vírus DEN-1 e DEN-4. A partir de 1986, em vários Esta-
dos da Federação, epidemias de dengue clássico têm ocorrido, com 
isolamento de vírus DEN-1 e DEN-2.

Biologia dos vetores

O Aedes aegypti (Linnaeus,1762) e também o Aedes albopictus 
(Skuse, 1894) pertencem ao RAMO Arthropoda (pés articulados), 
CLASSE Hexapoda (três pares de patas), ORDEM Diptera (um par de 
asas anterior funcional e um par posterior transformado em halte-
res), FAMÍLIA Culicidae, GÊNERO Aedes. 

O Aedes aegypti é uma espécie tropical e subtropical, encon-
trada em todo mundo, entre as latitudes 35ºN e 35ºS. Embora a 
espécie tenha sido identificada até a latitude 45ºN, estes têm sido 
achados esporádicos apenas durante a estação quente, não sobre-
vivendo ao inverno. 

A distribuição do Aedes aegypti também é limitada pela altitu-
de. Embora não seja usualmente encontrado acima dos 1.000 me-
tros, já foi referida sua presença a 2.200 metros acima do nível do 
mar, na Índia e na Colômbia (OPS/OMS).

Por sua estreita associação com o homem, o Aedes aegypti é, 
essencialmente, mosquito urbano, encontrado em maior abundân-
cia em cidades, vilas e povoados. Entretanto, no Brasil, México e Co-
lômbia, já foi localizado em zonas rurais, provavelmente transpor-
tado de áreas urbanas em vasos domésticos, onde se encontravam 
ovos e larvas (OPAS/ OMS). Os mosquitos se desenvolvem através 
de metamorfose completa, e o ciclo de vida do Aedes aegypti com-
preende quatro fases: ovo, larva (quatro estágios larvários), pupa 
e adulto.

Ovo 
Os ovos do Aedes aegypti medem, aproximadamente, 1mm 

de comprimento e contorno alongado e fusiforme (Forattini, 1962). 
São depositados pela fêmea, individualmente, nas paredes internas 
dos depósitos que servem como criadouros, próximos à superfície 
da água. 

No momento da postura os ovos são brancos, mas, rapidamen-
te, adquirem a cor negra brilhante.

A fecundação se dá durante a postura e o desenvolvimento do 
embrião se completa em 48 horas, em condições favoráveis de umi-
dade e temperatura.

Uma vez completado o desenvolvimento embrionário, os ovos 
são capazes de resistir a longos períodos de dessecação, que podem 
prolongar-se por mais de um ano. Foi já observada a eclosão de 
ovos com até 450 dias, quando colocados em contato com a água. A 
capacidade de resistência dos ovos de Aedes aegypti à dessecação é 
um sério obstáculo para sua erradicação. Esta condição permite que 
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os ovos sejam transportados a grandes distâncias, em recipientes 
secos, tornando-se assim o principal meio de dispersão do inseto 
(dispersão passiva).

Larva
Como o Aedes aegypti é um inseto holometabólico, a fase lar-

vária é o período de alimentação e crescimento. As larvas passam a 
maior parte do tempo alimentando-se principalmente de material 
orgânico acumulado nas paredes e fundo dos depósitos

As larvas possuem quatro estágios evolutivos. A duração da 
fase larvária depende da temperatura, disponibilidade de alimento 
e densidade das larvas no criadouro. Em condições ótimas, o pe-
ríodo entre a eclosão e a pupação pode não exceder a cinco dias. 
Contudo, em baixa temperatura e escassez de alimento, o 4º es-
tágio larvário pode prolongar-se por várias semanas, antes de sua 
transformação em pupa. 

A larva do Aedes aegypti é composta de cabeça, tórax e ab-
dômen. O abdômen é dividido em oito segmentos. O segmento 
posterior e anal do abdômen tem quatro brânquias lobuladas para 
regulação osmótica e um sifão ou tubo de ar para a respiração na 
superfície da água. 

O sifão é curto, grosso e mais escuro que o corpo. Para respirar, 
a larva vem à superfície, onde fica em posição quase vertical. Mo-
vimenta-se em forma de serpente, fazendo um S em seu desloca-
mento. É sensível a movimentos bruscos na água e, sob feixe de luz, 
desloca-se com rapidez, buscando refúgio no fundo do recipiente 
(fotofobia).

Na pesquisa, é preciso que se destampe com cuidado o depósi-
to e, ao incidir o jato de luz, percorrer, rapidamente, o nível de água 
junto à parede do depósito. Com a luz, as larvas se deslocam para o 
fundo. Tendo em vista a maior vulnerabilidade nesta fase, as ações 
do PEAa devem, preferencialmente, atuar na fase larvária.

Pupa
As pupas não se alimentam. É nesta fase que ocorre a meta-

morfose do estágio larval para o adulto. Quando inativas se man-
têm na superfície da água, flutuando, o que facilita a emergência 
do inseto adulto. 

O estado pupal dura, geralmente, de dois a três dias. A pupa é 
dividida em cefalotórax e abdômen. A cabeça e o tórax são unidos, 
constituindo a porção chamada cefalotórax, o que dá à pupa, vista 
de lado, a aparência de uma vírgula. A pupa tem um par de tubos 
respiratórios ou trompetas, que atravessam a água e permitem a 
respiração.

Adulto
O adulto de Aedes aegypti representa a fase reprodutora do 

inseto. Como ocorre com grande parte dos insetos alados, o adulto 
representa importante fase de dispersão. Entretanto, com o Aedes 
aegypti é provável que haja mais transporte passivo de ovos e larvas 
em recipientes do que dispersão ativa pelo inseto adulto.

O Aedes aegypti é escuro, com faixas brancas nas bases dos 
segmentos tarsais e um desenho em forma de lira no mesonoto. 
Nos espécimes mais velhos, o desenho da lira pode desaparecer, 
mas dois tufos de escamas branco-prateadas no clípeo, escamas 
claras nos tarsos e palpos permitem a identificação da espécie. 

O macho se distingue essencialmente da fêmea por possuir an-
tenas plumosas e palpos mais longos. Logo após emergir do estágio 
pupal, o inseto adulto procura pousar sobre as paredes do recipien-
te, assim permanecendo durante várias horas, o que permite o en-

durecimento do exoesqueleto, das asas e, no caso dos machos, a 
rotação da genitália em 180º. Dentro de 24 horas após, emergirem, 
podem acasalar, o que vale para ambos os sexos. 

O acasalamento geralmente se dá durante o voo, mas, ocasio-
nalmente, pode se dar sobre uma superfície, vertical ou horizontal. 
Uma única inseminação é suficiente para fecundar todos os ovos 
que a fêmea venha a produzir durante sua vida. As fêmeas se ali-
mentam mais frequentemente de sangue, servindo como fonte de 
repasto a maior parte dos animais vertebrados, mas mostram mar-
cada predileção pelo homem (antropofilia). 

O repasto sanguíneo das fêmeas fornece proteínas para o de-
senvolvimento dos ovos. Ocorre quase sempre durante o dia, nas 
primeiras horas da manhã e ao anoitecer. O macho alimenta-se de 
carboidratos extraídos dos vegetais. As fêmeas também se alimen-
tam da seiva das plantas. Em geral, a fêmea faz uma postura após 
cada repasto sanguíneo.

O intervalo entre a alimentação sanguínea e a postura é, em 
regra, de três dias, em condições de temperatura satisfatórias. Com 
frequência, a fêmea se alimenta mais de uma vez, entre duas suces-
sivas posturas, em especial quando perturbada antes de totalmente 
ingurgitada (cheia de sangue). Este fato resulta na variação de hos-
pedeiros, com disseminação do vírus a vários deles. 

A oviposição se dá mais frequentemente no fim da tarde. A fê-
mea grávida é atraída por recipientes escuros ou sombreados, com 
superfície áspera, nas quais deposita os ovos. Prefere água limpa 
e cristalina ao invés de água suja ou poluída por matéria orgânica. 

A fêmea distribui cada postura em vários recipientes. É peque-
na a capacidade de dispersão do Aedes aegypti pelo voo, quando 
comparada com a de outras espécies. Não é raro que a fêmea passe 
toda sua vida nas proximidades do local de onde eclodiu, desde que 
haja hospedeiros. Poucas vezes a dispersão pelo voo excede os 100 
metros.

Entretanto, já foi demonstrado que uma fêmea grávida pode 
voar até 3Km em busca de local adequado para a oviposição, quan-
do não há recipientes apropriados nas proximidades. A dispersão 
do Aedes aegypti a grandes distâncias se dá, geralmente, como re-
sultado do transporte dos ovos e larvas em recipientes. 

Quando não estão em acasalamento, procurando fontes de ali-
mentação ou em dispersão, os mosquitos buscam locais escuros e 
quietos para repousar. A domesticidade do Aedes aegypti é ressal-
tada pelo fato de que ambos os sexos são encontrados em propor-
ções semelhantes dentro das casas (endofilia). 

O Aedes aegypti quando em repouso é encontrado nas habi-
tações, nos quartos de dormir, nos banheiros e na cozinha e, só 
ocasionalmente, no peridomicílio. As superfícies preferidas para 
o repouso são as paredes, mobília, peças de roupas penduradas e 
mosquiteiros. 

Quando o Aedes aegypti está infectado pelo vírus do dengue 
ou da febre amarela, pode haver transmissão transovariana destes, 
de maneira que, em variável percentual, as fêmeas filhas de um es-
pécime portador nascem já infectadas (OPAS/OMS). 

Os adultos de Aedes aegypti podem permanecer vivos em la-
boratório durante meses, mas, na natureza, vivem em média de 30 
a 35 dias. Com uma mortalidade diária de 10%, a metade dos mos-
quitos morre durante a primeira semana de vida e 95% durante o 
primeiro mês.
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Ciclo de Transmissão
O ciclo de transmissão da Dengue envolve principalmente o 

mosquito Aedes aegypti, embora o Aedes albopictus também pos-
sa atuar como vetor. O ciclo se inicia quando um mosquito fêmea 
pica uma pessoa infectada, ingerindo o vírus presente no sangue. 
Dentro do mosquito, o vírus se replica e, após um período de incu-
bação extrínseca (aproximadamente 8 a 12 dias), o mosquito se tor-
na infectivo. Quando o mosquito pica outra pessoa, ele transmite o 
vírus, perpetuando o ciclo de transmissão.

• Hospedeiro primário: Humanos
• Vetores: Principalmente Aedes aegypti; secundariamente Ae-

des albopictus
• Modo de transmissão: Picada de mosquitos infectados

Prevenção
A prevenção da Dengue depende de estratégias integradas que 

visam tanto a proteção individual quanto o controle da população 
de mosquitos vetores. Entre as principais medidas de prevenção 
estão:

• Uso de repelentes: Aplicação de repelentes de insetos na pele 
e em roupas para evitar picadas de mosquitos.

• Vestimentas adequadas: Utilização de roupas de manga longa 
e calças compridas, especialmente durante o amanhecer e o entar-
decer, quando os mosquitos estão mais ativos.

• Mosquiteiros: Uso de mosquiteiros impregnados com inseti-
cida para proteger contra picadas durante o sono.

• Eliminação de criadouros: Remoção ou tratamento de reci-
pientes que acumulam água parada, onde os mosquitos depositam 
seus ovos. Exemplos incluem pneus, vasos de plantas, garrafas, cai-
xas d’água abertas e calhas entupidas.

• Campanhas de conscientização: Educação da população so-
bre a importância das medidas preventivas e de eliminação de cria-
douros.

Controle
O controle da Dengue requer ações coordenadas e contínuas, 

tanto por parte das autoridades de saúde pública quanto pela cola-
boração da comunidade. As estratégias de controle incluem:

• Controle químico: Aplicação de inseticidas para reduzir a po-
pulação de mosquitos adultos e larvas. Isso pode ser feito por meio 
de pulverização espacial (nebulização) e tratamento de água parada 
com larvicidas.

• Controle biológico: Introdução de predadores naturais de 
mosquitos, como peixes larvófagos, e uso de bactérias como Wol-
bachia, que reduzem a capacidade do mosquito de transmitir o ví-
rus.

• Monitoramento e vigilância: Implementação de sistemas de 
vigilância epidemiológica para detectar e monitorar casos de Den-
gue, bem como a densidade de mosquitos vetores. Isso permite in-
tervenções rápidas e direcionadas em áreas de risco.

• Vacinação: Desenvolvimento e distribuição de vacinas contra 
a Dengue. Atualmente, a vacina Dengvaxia está aprovada em alguns 
países, mas tem uso restrito a indivíduos previamente infectados 
devido ao risco de agravar a doença em soronegativos.

O combate à Dengue é um desafio constante, que exige a com-
binação de esforços individuais e coletivos para alcançar resultados 
efetivos na redução da incidência e da mortalidade associadas a 
essa doença.

ATIVIDADES EDUCATIVAS: SEGURANÇA NO TRABALHO - 
PREVENÇÃO DE ACIDENTES

A prevenção de acidentes é um tema crucial dentro da área da 
saúde, pois tem um impacto direto na qualidade de vida das pesso-
as e na sustentabilidade dos sistemas de saúde. Os acidentes, sejam 
eles domésticos, de trabalho ou de trânsito, representam uma das 
principais causas de mortalidade e morbidade em todo o mundo. 
Eles não apenas causam sofrimento físico e emocional, mas tam-
bém geram altos custos econômicos e sociais.

Impactos dos Acidentes na Saúde Pública
Os acidentes ocupam uma posição de destaque nas estatísti-

cas de saúde pública. Eles resultam em internações hospitalares, 
tratamentos prolongados e, em muitos casos, incapacitações per-
manentes. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que os 
acidentes são responsáveis por milhões de mortes e ferimentos 
todos os anos. Além disso, os acidentes têm um efeito cascata, afe-
tando famílias inteiras e sobrecarregando os sistemas de saúde com 
demandas adicionais.

— Tipos Comuns de Acidentes

Acidentes Domésticos
Os acidentes domésticos são incidentes que ocorrem dentro 

do ambiente familiar e são mais comuns do que muitos imaginam. 
Esses acidentes incluem quedas, queimaduras, intoxicações, cortes 
e afogamentos. 

• Quedas: São especialmente prevalentes entre crianças pe-
quenas e idosos. Escadas, tapetes soltos e superfícies molhadas são 
fatores de risco comuns.

• Queimaduras: Podem ser causadas por líquidos quentes, fo-
gões, aparelhos elétricos e produtos químicos.

• Intoxicações: Ocorrem principalmente devido ao acesso a 
produtos de limpeza, medicamentos e plantas tóxicas.

• Cortes: Facas, utensílios de cozinha e ferramentas de jardina-
gem são as principais causas de cortes em casa.

• Afogamentos: Pequenas piscinas, banheiras e até baldes de 
água representam riscos significativos, especialmente para crian-
ças.

A conscientização sobre esses riscos e a implementação de 
medidas preventivas, como a instalação de barreiras de seguran-
ça, a manutenção adequada dos equipamentos e a educação das 
crianças sobre os perigos, são essenciais para reduzir a incidência 
de acidentes domésticos.

Acidentes de Trabalho
Os acidentes de trabalho são eventos que ocorrem durante o 

exercício de atividades laborais e que resultam em lesões físicas ou 
doenças ocupacionais. Esses acidentes variam de acordo com o se-
tor e as condições específicas de cada ambiente de trabalho.

• Quedas de Altura: Comuns na construção civil, onde a falta 
de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados e de trei-
namento apropriado pode levar a quedas graves.
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• Lesões por Esforço Repetitivo (LER): Afetam trabalhadores 
de escritórios e fábricas que realizam movimentos repetitivos sem 
pausas adequadas.

• Exposição a Produtos Químicos: Trabalhadores em indústrias 
químicas, de limpeza e laboratórios estão expostos a substâncias 
que podem causar intoxicações e queimaduras.

• Máquinas e Equipamentos: Operadores de máquinas sem 
proteção adequada ou sem treinamento podem sofrer amputa-
ções, cortes e contusões.

• Ruído Excessivo: Pode levar à perda auditiva em trabalhado-
res de indústrias metalúrgicas e de construção.

A prevenção de acidentes de trabalho envolve a adoção de 
práticas seguras, a utilização de EPIs, a realização de treinamentos 
regulares e a criação de uma cultura de segurança no ambiente la-
boral. A legislação trabalhista também desempenha um papel fun-
damental na proteção dos trabalhadores.

Acidentes de Trânsito
Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de mor-

te e lesões em todo o mundo. Eles ocorrem em vias urbanas e rodo-
vias e envolvem veículos motorizados, ciclistas e pedestres.

• Colisões: Podem ser frontais, laterais ou traseiras e são cau-
sadas por imprudência, excesso de velocidade e desrespeito às si-
nalizações.

• Atropelamentos: Envolvem pedestres e ocorrem principal-
mente devido à falta de atenção dos motoristas ou à travessia ina-
dequada das vias.

• Capotamentos: Resultam da perda de controle do veículo, 
frequentemente devido a excesso de velocidade ou condições ad-
versas da via.

• Acidentes com Motocicletas: Motociclistas são particular-
mente vulneráveis devido à falta de proteção em comparação com 
veículos fechados.

• Problemas Mecânicos: Falhas nos freios, pneus e outros 
componentes do veículo podem levar a acidentes graves.

Para reduzir a incidência de acidentes de trânsito, é crucial 
promover a educação no trânsito, implementar políticas rigorosas 
de fiscalização e manutenção das vias, além de incentivar o uso de 
equipamentos de segurança, como cintos de segurança e capace-
tes.

— Medidas de Prevenção

No Ambiente Doméstico
Prevenir acidentes domésticos envolve a adoção de diversas 

medidas que garantam a segurança de todos os moradores da casa, 
especialmente crianças e idosos, que são mais vulneráveis.

• Organização e Limpeza: Manter a casa organizada e limpa 
ajuda a evitar acidentes. Objetos espalhados pelo chão podem cau-
sar quedas, especialmente em corredores e escadas.

• Equipamentos de Segurança: Instalar grades de proteção em 
escadas, trancas de segurança em janelas e proteções em tomadas 
elétricas. 

• Armazenamento Adequado: Produtos de limpeza, medica-
mentos e objetos cortantes devem ser guardados fora do alcance 
de crianças e em locais apropriados.

• Supervisão Constante: Crianças devem ser constantemente 
supervisionadas, especialmente em áreas como cozinha, banheiro 
e quintal.

• Instalações Adequadas: Certificar-se de que todas as insta-
lações elétricas e de gás estão em boas condições. Equipamentos 
como fogões e aquecedores devem ser manuseados com cuidado.

• Educação: Ensinar crianças e outros moradores sobre os peri-
gos potenciais e como evitá-los.

No Ambiente de Trabalho
A segurança no ambiente de trabalho é fundamental para a 

saúde e bem-estar dos trabalhadores. Empresas e empregadores 
têm a responsabilidade de proporcionar um ambiente seguro e de 
promover a cultura da prevenção.

• Treinamento e Capacitação: Realizar treinamentos periódi-
cos sobre segurança no trabalho e uso correto dos equipamentos 
de proteção individual (EPIs).

• Uso de EPIs: Equipamentos como capacetes, luvas, óculos de 
proteção e calçados de segurança devem ser obrigatórios conforme 
as atividades realizadas.

• Manutenção de Equipamentos: Máquinas e ferramentas 
devem ser regularmente inspecionadas e mantidas em condições 
adequadas de uso.

• Sinalização: Áreas perigosas devem ser devidamente sinaliza-
das e isoladas, se necessário.

• Ergonomia: Adequar as condições de trabalho às necessida-
des ergonômicas dos trabalhadores para evitar lesões por esforço 
repetitivo e outros problemas de saúde.

• Procedimentos de Emergência: Estabelecer planos de emer-
gência e realizar simulações para preparar os trabalhadores em 
caso de acidentes.

No Trânsito
A segurança no trânsito depende tanto das condições das vias 

quanto do comportamento dos condutores e pedestres. Medidas 
de prevenção são essenciais para reduzir o número de acidentes e 
salvar vidas.

• Respeito às Leis de Trânsito: Condutores devem seguir as si-
nalizações, limites de velocidade e outras regras de trânsito.

• Uso de Equipamentos de Segurança: Cintos de segurança, 
capacetes e cadeirinhas para crianças são essenciais para proteger 
os ocupantes do veículo.

• Manutenção do Veículo: Realizar manutenções regulares no 
veículo, verificando freios, pneus, luzes e outros componentes im-
portantes.

• Educação no Trânsito: Promover campanhas educativas para 
conscientizar sobre a importância de comportamentos seguros, 
como não dirigir sob o efeito de álcool ou drogas.

• Infraestrutura Adequada: Melhorar as condições das vias, 
com boa sinalização, iluminação e manutenção regular para preve-
nir acidentes.

• Tecnologia e Inovação: Utilizar tecnologias como câmeras de 
segurança e radares para monitorar e controlar o tráfego.

Campanhas de Conscientização
• Papel das Campanhas: As campanhas de conscientização 

têm um papel crucial na prevenção de acidentes. Elas educam o 
público sobre os riscos e as medidas de segurança.




