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LÍNGUA PORTUGUESA

INTERPRETAÇÃO, COMPREENSÃO E INFERÊNCIA DE IN-
FORMAÇÕES E SENTIDOS CONSTRUÍDOS NOS TEXTOS 
VERBAIS E NÃO VERBAIS

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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A compreensão básica do texto permite o entendimento de 
todo e qualquer texto ou discurso, com base na ideia transmitida 
pelo conteúdo. Ademais, compreender relações semânticas é uma 
competência imprescindível no mercado de trabalho e nos estudos.

A interpretação de texto envolve explorar várias facetas, desde 
a compreensão básica do que está escrito até as análises mais 
profundas sobre significados, intenções e contextos culturais. No 
entanto, Quando não se sabe interpretar corretamente um texto 
pode-se criar vários problemas, afetando não só o desenvolvimento 
profissional, mas também o desenvolvimento pessoal.

Busca de sentidos
Para a busca de sentidos do texto, pode-se extrair os tópicos 

frasais presentes em cada parágrafo. Isso auxiliará na compreensão 
do conteúdo exposto, uma vez que é ali que se estabelecem as 
relações hierárquicas do pensamento defendido, seja retomando 
ideias já citadas ou apresentando novos conceitos.

Por fim, concentre-se nas ideias que realmente foram 
explicitadas pelo autor. Textos argumentativos não costumam 
conceder espaço para divagações ou hipóteses, supostamente 
contidas nas entrelinhas. Deve-se atentar às ideias do autor, o que 
não implica em ficar preso à superfície do texto, mas é fundamental 
que não se criem suposições vagas e inespecíficas.

Importância da interpretação
A prática da leitura, seja por prazer, para estudar ou para 

se informar, aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a 
interpretação. Ademais, a leitura, além de favorecer o aprendizado 
de conteúdos específicos, aprimora a escrita.

Uma interpretação de texto assertiva depende de inúmeros 
fatores. Muitas vezes, apressados, descuidamo-nos dos detalhes 
presentes em um texto, achamos que apenas uma leitura já se 
faz suficiente. Interpretar exige paciência e, por isso, sempre 
releia o texto, pois a segunda leitura pode apresentar aspectos 
surpreendentes que não foram observados previamente. 

Para auxiliar na busca de sentidos do texto, pode-se também 
retirar dele os tópicos frasais presentes em cada parágrafo, isso 
certamente auxiliará na apreensão do conteúdo exposto. Lembre-
se de que os parágrafos não estão organizados, pelo menos em 
um bom texto, de maneira aleatória, se estão no lugar que estão, 
é porque ali se fazem necessários, estabelecendo uma relação 
hierárquica do pensamento defendido; retomando ideias já citadas 
ou apresentando novos conceitos.

Concentre-se nas ideias que de fato foram explicitadas 
pelo autor: os textos argumentativos não costumam conceder 
espaço para divagações ou hipóteses, supostamente contidas nas 
entrelinhas. Devemos nos ater às ideias do autor, isso não quer 
dizer que você precise ficar preso na superfície do texto, mas é 
fundamental que não criemos, à revelia do autor, suposições vagas 
e inespecíficas. 

Ler com atenção é um exercício que deve ser praticado 
à exaustão, assim como uma técnica, que fará de nós leitores 
proficientes.

Diferença entre compreensão e interpretação
A compreensão de um texto envolve realizar uma análise 

objetiva do seu conteúdo para verificar o que está explicitamente 
escrito nele. Por outro lado, a interpretação vai além, relacionando 
as ideias do texto com a realidade. Nesse processo, o leitor extrai 
conclusões subjetivas a partir da leitura.

INFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES 

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.   

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.

RECURSOS LINGUÍSTICOS EMPREGADOS E CARACTERÍSTI-
CAS DO TEXTO. TIPOS E GÊNEROS TEXTUAIS

Definições e diferenciação: tipos textuais e gêneros textuais 
são dois conceitos distintos, cada um com sua própria linguagem 
e estrutura. Os tipos textuais se classificam em razão da estrutura 
linguística, enquanto os gêneros textuais têm sua classificação 
baseada na forma de comunicação. 
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Dessa forma, os gêneros são variedades existentes no interior 
dos modelos pré-estabelecidos dos tipos textuais. A definição de 
um gênero textual é feita a partir dos conteúdos temáticos que 
apresentam sua estrutura específica. Logo, para cada tipo de texto, 
existem gêneros característicos. 

Como se classificam os tipos e os gêneros textuais
As classificações conforme o gênero podem sofrer mudanças 

e são amplamente flexíveis. Os principais gêneros são: romance, 
conto, fábula, lenda, notícia, carta, bula de medicamento, cardápio 
de restaurante, lista de compras, receita de bolo, etc. 

Quanto aos tipos, as classificações são fixas, definem e 
distinguem o texto com base na estrutura e nos aspectos linguísticos. 

Os tipos textuais são: narrativo, descritivo, dissertativo, 
expositivo e injuntivo. Resumindo, os gêneros textuais são a parte 
concreta, enquanto as tipologias integram o campo das formas, ou 
seja, da teoria. Acompanhe abaixo os principais gêneros textuais e 
como eles se inserem em cada tipo textual:

Texto narrativo: esse tipo textual se estrutura em apresentação, 
desenvolvimento, clímax e desfecho. Esses textos se caracterizam 
pela apresentação das ações de personagens em um tempo e 
espaço determinado. Os principais gêneros textuais que pertencem 
ao tipo textual narrativo são: romances, novelas, contos, crônicas 
e fábulas.

Texto descritivo: esse tipo compreende textos que descrevem 
lugares, seres ou relatam acontecimentos. Em geral, esse tipo de 
texto contém adjetivos que exprimem as emoções do narrador, e, 
em termos de gêneros, abrange diários, classificados, cardápios  de 
restaurantes, folhetos turísticos, relatos de viagens, etc.

Texto expositivo: corresponde ao texto cuja função é transmitir 
ideias utilizando recursos de definição, comparação, descrição, 
conceituação e informação. Verbetes de dicionário, enciclopédias, 
jornais, resumos escolares, entre outros, fazem parte dos textos 
expositivos. 

Texto argumentativo: os textos argumentativos têm o objetivo 
de apresentar um assunto recorrendo a argumentações, isto é, 
caracteriza-se por defender um ponto de vista. Sua estrutura é 
composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Os textos 
argumentativos compreendem os gêneros textuais manifesto e 
abaixo-assinado.

Texto injuntivo: esse tipo de texto tem como finalidade orientar 
o leitor, ou seja, expor instruções, de forma que o emissor procure 
persuadir seu interlocutor. Em razão disso, o emprego de verbos no 
modo imperativo é sua característica principal. Pertencem a este 
tipo os gêneros bula de remédio, receitas culinárias, manuais de 
instruções, entre outros.

Texto prescritivo: essa tipologia textual tem a função de instruir 
o leitor em relação ao procedimento. Esses textos, de certa forma, 
impedem a liberdade de atuação do leitor, pois decretam que ele 
siga o que diz o texto. Os gêneros que pertencem a esse tipo de 
texto são: leis, cláusulas contratuais, editais de concursos públicos.

GÊNEROS TEXTUAIS

— Introdução
Os gêneros textuais são estruturas essenciais para a comuni-

cação eficaz. Eles organizam a linguagem de forma que atenda às 
necessidades específicas de diferentes contextos comunicativos. 

Desde a antiguidade, a humanidade tem desenvolvido e adaptado 
diversas formas de expressão escrita e oral para facilitar a troca de 
informações, ideias e emoções.

Na prática cotidiana, utilizamos gêneros textuais diversos para 
finalidades variadas. Quando seguimos uma receita, por exemplo, 
utilizamos um gênero textual específico para a instrução culinária. 
Ao ler um jornal, nos deparamos com gêneros como a notícia, o 
editorial e a reportagem, cada um com sua função e características 
distintas.

Esses gêneros refletem a diversidade e a complexidade das in-
terações humanas e são moldados pelas necessidades sociais, cul-
turais e históricas.

Compreender os gêneros textuais é fundamental para a pro-
dução e interpretação adequadas de textos. Eles fornecem uma 
moldura que orienta o produtor e o receptor na construção e na 
compreensão do discurso. A familiaridade com as características de 
cada gênero facilita a adequação do texto ao seu propósito comuni-
cativo, tornando a mensagem mais clara e eficaz.

— Definição e Importância
Gêneros textuais são formas específicas de estruturação da 

linguagem que se adequam a diferentes situações comunicativas. 
Eles emergem das práticas sociais e culturais, variando conforme o 
contexto, o propósito e os interlocutores envolvidos. Cada gênero 
textual possui características próprias que determinam sua forma, 
conteúdo e função, facilitando a interação entre o autor e o leitor 
ou ouvinte.

Os gêneros textuais são fundamentais para a organização e a 
eficácia da comunicação. Eles ajudam a moldar a expectativa do lei-
tor, orientando-o sobre como interpretar e interagir com o texto. 
Além disso, fornecem ao autor uma estrutura clara para a constru-
ção de sua mensagem, garantindo que esta seja adequada ao seu 
propósito e público-alvo.

Exemplos:

Receita de Culinária:
- Estrutura: Lista de ingredientes seguida de um passo a passo.
- Finalidade: Instruir o leitor sobre como preparar um prato.
- Características: Linguagem clara e objetiva, uso de imperati-

vos (misture, asse, sirva).

Artigo de Opinião:
- Estrutura: Introdução, desenvolvimento de argumentos, con-

clusão.
- Finalidade: Persuadir o leitor sobre um ponto de vista.
- Características: Linguagem formal, argumentos bem funda-

mentados, presença de evidências.

Notícia:
- Estrutura: Título, lead (resumo inicial), corpo do texto.
- Finalidade: Informar sobre um fato recente de interesse pú-

blico.
- Características: Linguagem objetiva e clara, uso de verbos no 

passado, presença de dados e citações.
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Importância dos Gêneros Textuais:

Facilitam a Comunicação:
Ao seguirem estruturas padronizadas, os gêneros textuais tor-

nam a comunicação mais previsível e compreensível. Isso é particu-
larmente importante em contextos formais, como o acadêmico e o 
profissional, onde a clareza e a precisão são essenciais.

Ajudam na Organização do Pensamento:
A familiaridade com diferentes gêneros textuais auxilia na orga-

nização das ideias e na construção lógica do discurso. Isso é crucial 
tanto para a produção quanto para a interpretação de textos.

Promovem a Eficácia Comunicativa:
Cada gênero textual é adaptado a uma finalidade específica, o 

que aumenta a eficácia da comunicação. Por exemplo, uma bula de 
remédio deve ser clara e detalhada para garantir a correta utilização 
do medicamento, enquanto uma crônica pode usar uma linguagem 
mais poética e subjetiva para entreter e provocar reflexões.

Refletem e Moldam Práticas Sociais:
Os gêneros textuais não apenas refletem as práticas sociais e 

culturais, mas também ajudam a moldá-las. Eles evoluem conforme 
as necessidades e contextos sociais mudam, adaptando-se a novas 
formas de comunicação, como as mídias digitais.

Compreender os gêneros textuais é essencial para uma comu-
nicação eficiente e eficaz. Eles fornecem estruturas que ajudam a 
moldar a produção e a interpretação de textos, facilitando a inte-
ração entre autor e leitor. A familiaridade com diferentes gêneros 
permite que se adapte a linguagem às diversas situações comunica-
tivas, promovendo clareza e eficácia na transmissão de mensagens.

— Tipos de Gêneros Textuais
Os gêneros textuais podem ser classificados de diversas formas, 

considerando suas características e finalidades específicas. Abaixo, 
apresentamos uma visão detalhada dos principais tipos de gêneros 
textuais, organizados conforme suas funções predominantes.

Gêneros Narrativos
Os gêneros narrativos são caracterizados por contar uma his-

tória, real ou fictícia, através de uma sequência de eventos que 
envolvem personagens, cenários e enredos. Eles são amplamente 
utilizados tanto na literatura quanto em outras formas de comuni-
cação, como o jornalismo e o cinema. A seguir, exploramos alguns 
dos principais gêneros narrativos, destacando suas características, 
estruturas e finalidades.

• Romance
Estrutura e Características:
• Extensão: Longa, permitindo um desenvolvimento detalhado 

dos personagens e das tramas.
• Personagens: Complexos e multifacetados, frequentemente 

com um desenvolvimento psicológico profundo.
• Enredo: Pode incluir múltiplas subtramas e reviravoltas.
• Cenário: Detalhado e bem desenvolvido, proporcionando um 

pano de fundo rico para a narrativa.
• Linguagem: Variada, podendo ser mais formal ou informal 

dependendo do público-alvo e do estilo do autor.

Finalidade:
- Entreter e envolver o leitor em uma história extensa e com-

plexa.
- Explorar temas profundos e variados, como questões sociais, 

históricas, psicológicas e filosóficas.

Exemplo:
- “Dom Casmurro” de Machado de Assis, que explora a dúvida 

e o ciúme através da narrativa do protagonista Bento Santiago.

• Conto
Estrutura e Características:
• Extensão: Curta e concisa.
• Personagens: Menos desenvolvidos que no romance, mas 

ainda significativos para a trama.
• Enredo: Focado em um único evento ou situação.
• Cenário: Geralmente limitado a poucos locais.
• Linguagem: Direta e impactante, visando causar um efeito 

imediato no leitor.

Finalidade:
- Causar impacto rápido e duradouro.
- Explorar uma ideia ou emoção de maneira direta e eficaz.

Exemplo:
- “O Alienista” de Machado de Assis, que narra a história do Dr. 

Simão Bacamarte e sua obsessão pela cura da loucura.

• Fábula
Estrutura e Características:
• Extensão: Curta.
• Personagens: Animais ou objetos inanimados que agem 

como seres humanos.
• Enredo: Simples e direto, culminando em uma lição de moral.
• Cenário: Geralmente genérico, servindo apenas de pano de 

fundo para a narrativa.
• Linguagem: Simples e acessível, frequentemente com um 

tom didático.

Finalidade:
- Transmitir lições de moral ou ensinamentos éticos.
- Entreter, especialmente crianças, de forma educativa.
Exemplo:
- “A Cigarra e a Formiga” de Esopo, que ensina a importância da 

preparação e do trabalho árduo.

• Novela
Estrutura e Características:
• Extensão: Intermediária entre o romance e o conto.
• Personagens: Desenvolvimento moderado, com foco em um 

grupo central.
• Enredo: Mais desenvolvido que um conto, mas menos com-

plexo que um romance.
• Cenário: Detalhado, mas não tão expansivo quanto no ro-

mance.
• Linguagem: Pode variar de formal a informal, dependendo 

do estilo do autor.
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TRIPARTIÇÃO DE PODERES NA CONSTITUIÇÃO BRASILEI-
RA: PODER, FUNÇÃO E ÓRGÃOS. FUNÇÕES E FINS DO ES-
TADO. AS TRÊS FUNÇÕES ESTATAIS

Princípio da Separação dos Poderes
A CF/88 consagra a tripartição de Poderes no seu Artigo 2º, 

protegendo-o como cláusula pétrea no Artigo 60, § 4º, III.
O termo tripartição de funções seria o mais adequado para de-

signar a existência de três Poderes independentes e harmônicos en-
tre si, haja vista que o Poder soberano do Estado, que pertence ao 
povo, é uno e indivisível. O que se tem na verdade é uma repartição 
das funções estatais por órgãos distintos e independentes.

A Constituição brasileira adotou o sistema de freios e contra-
pesos (chamado pela doutrina norte-americana de checks and ba-
lances), que, de acordo com Montesquieu se caracteriza como um 
método de controles recíprocos entre os Poderes a ser exercido nos 
limites previstos na Constituição, privilegiando a independência e a 
harmonia entre os Poderes.

Importante destacar que a visão moderna da separação dos 
Poderes não impede que cada um dos Poderes da República exerça 
atipicamente (de forma secundária), além de sua função típica (pre-
ponderante), funções atribuídas a outro Poder.

Percebe-se, assim, que uma determinada função estatal típica 
poderá ser exercida atipicamente por outro Poder, sem, contudo, 
violar a separação dos Poderes. Por esclarecedor, vejamos o quadro 
a seguir:

Funções 
Típicas Funções Atípicas

Poder Legislativo Legislar e 
Fiscalizar

Administrar pessoas e bens
Julgar certas autoridades por 
crimes de responsabilidade 

(Artigo 52, I e II da CF)

Poder Executivo Administrar

Legislar medidas provisórias 
(Artigos 62 e 84, XXVI, da CF), 
leis delegadas (Artigo 68 da 
CF) e decretos autônomos 

(Artigo 84, VI, da CF)
Julgar recursos 
administrativos

Poder Judiciário Julgar

Administrar pessoas e bens
Legislar, elaborando seus 

regimentos internos (Artigo 
96, I, a, da CF)

 PODER LEGISLATIVO. PROCESSO LEGISLATIVO. ESPÉCIES 
NORMATIVAS. INICIATIVA DAS LEIS. REGIME CONSTITU-
CIONAL DOS PARLAMENTARES.  REGIME REMUNERA-
TÓRIO.  PROIBIÇÕES E PERDA DO MANDATO. TOTAL DA 
DESPESA DO LEGISLATIVO. FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. COMISSÕES PARLA-
MENTARES DE INQUÉRITO

Funções Típicas e Atípicas
O Poder Legislativo possui as funções típicas de elaborar nor-

mas gerais e abstratas (leis) e exercer a atividade fiscalizatória. Esta 
fiscalização engloba tanto a econômico-financeira (Artigos 70 a 75 
da CF), bem como a político-administrativa, por intermédio de suas 
Comissões, em especial, a Comissão Parlamentar de Inquérito (Ar-
tigo 58, § 3º, da CF).

Como funções atípicas o Poder Legislativo administra e julga. 
Administra quando, por exemplo, nomeia, exonera, ou promove os 
seus servidores. Julga quando o Senado Federal decide acerca da 
ocorrência ou não de crime de responsabilidade cometido por cer-
tas autoridades previstas na Constituição (Artigo 52, I, II e parágrafo 
único).

O Poder Legislativo no âmbito da Federação está assim confi-
gurado:

Poder Legislativo

União Congresso Nacional (Artigo 44 e 
seguintes da CF)

Estados-Membros Assembleias Legislativas (Artigo 27 da 
CF)

Distrito Federal Câmara Legislativa (Artigo 32, § 3º, da 
CF)

Municípios Câmaras Municipais (Artigo 29 da CF)

Congresso Nacional
O Congresso Nacional é formado pela Câmara dos Deputados 

e pelo Senado Federal, ou seja, sistema bicameral (Artigo 44, caput, 
da CF).

Câmara dos Deputados
É composta por representantes do povo, eleitos pelo sistema 

proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito 
Federal, para um mandato de 4 anos, permitidas sucessivas 
reeleições (Artigo 45, caput, da CF).

À luz do § 1º do Artigo 45, da CF, nenhum Estado e o Distrito 
Federal terá menos do que 8 nem mais do que 70 deputados 
federais, levando-se em conta a população de cada ente federativo.
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Já os territórios federais, caso existentes, terão 4 deputados fe-
derais (Artigo 45, § 2º, da CF).

Conforme dispõe a Lei Complementar nº 78, de 30/12/93, que 
disciplina a fixação do número de deputados, nos termos do Artigo 
45, § 1º, da CF, uma vez estabelecido o número de deputados fe-
derais, será definido o número de deputados estaduais, conforme 
preceitua o Artigo 27 da CF.

Senado Federal
Compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Fede-

ral, de forma paritária, eleitos segundo o princípio majoritário, para 
um mandato de 8 anos, sendo que em cada eleição, que ocorre a 
cada 4 anos, serão eleitos, alternadamente, um terço e dois terços 
dos membros dessa Casa Legislativa (Artigo 46, caput e seu § 2º).

Cada estado e o Distrito Federal possuem 3 senadores, eleitos, 
cada qual, com dois suplentes, totalizando 81 (Artigo 46, §§ 1º e 3º 
da CF).

Vejamos nosso quadro sinótico:

Congresso Nacional

Câmara dos Deputados 
(Artigo 45 da CF)

Senado Federal (Artigo 46 da 
CF)

513 membros 81 membros

Representantes do povo Representantes dos estados/DF

Caracteriza o princípio 
republicano

Caracteriza o princípio 
federativo

Eleição pelo sistema 
proporcional Eleição pelo sistema majoritário

Mandato de 4 anos Mandato de 8 anos (Artigo 46, § 
1º, da CF)

Sucessivas reeleições Sucessivas reeleições

Mínimo de 8 e máximo de 70 
por estado/DF (Artigo 45, § 

1º da CF)

3 senadores por estado/DF 
(Artigo 46, § 1º, da CF).

Cada senador será eleito com 2 
suplentes (Artigo 46, § 3º, da CF)

Idade mínima: 21 anos 
(Artigo 14, § 3º, VI, c, da CF)

Idade mínima: 35 anos (Artigo 
14, § 3º, VI, a, da CF)

Territórios se houver elegem 
4 deputados (Artigo 45, § 2º, 

da CF)

Recomposição alternada de 1/3 
e 2/3 dos Senadores a cada 4 
anos (Artigo 46, § 2º, da CF)

Seguem abaixo os dispositivos constitucionais corresponden-
tes:

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

(REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, 
DE 2014)

CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

SEÇÃO I
DO CONGRESSO NACIONAL

Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, 
que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro 
anos.

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representan-
tes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em 
cada Território e no Distrito Federal.

§ 1º O número total de Deputados, bem como a representação 
por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei 
complementar, proporcionalmente à população, procedendo-
se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que 
nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou 
mais de setenta Deputados.

§ 2º Cada Território elegerá quatro Deputados.
Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Es-

tados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.
§ 1º Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, 

com mandato de oito anos.
§ 2º A representação de cada Estado e do Distrito Federal será 

renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois 
terços.

§ 3º Cada Senador será eleito com dois suplentes.
Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as delibe-

rações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maio-
ria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONGRESSO NACIONAL

Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presi-
dente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 
49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da 
União, especialmente sobre:

I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anu-

al, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
III - fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas;
IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de de-

senvolvimento;
V - limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e 

bens do domínio da União;
VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de 

Territórios ou Estados, ouvidas as respectivas Assembleias Legisla-
tivas;

VII - transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIII - concessão de anistia;
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IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Públi-
co e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização 
judiciária e do Ministério Público do Distrito Federal;

X – criação, transformação e extinção de cargos, empregos e 
funções públicas, observado o que estabelece o art. 84, VI, b;

XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos da administra-
ção pública;

XII - telecomunicações e radiodifusão;
XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituições fi-

nanceiras e suas operações;
XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mo-

biliária federal.
XV - fixação do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Fe-

deral, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º; 150, II; 153, III; e 
153, § 2º, I.

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos in-

ternacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional;

II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a ce-
lebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo terri-
tório nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados 
os casos previstos em lei complementar;

III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a 
se ausentarem do País, quando a ausência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autori-
zar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 
do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

VI - mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Se-

nadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 
153, III, e 153, § 2º, I;

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da 
República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os 
arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da 
República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de 
governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas 
Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração 
indireta;

XI - zelar pela preservação de sua competência legislativa em 
face da atribuição normativa dos outros Poderes;

XII - apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de 
emissoras de rádio e televisão;

XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas 
da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a ativi-
dades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aprovei-

tamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas mi-
nerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras 
públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.

XVIII - decretar o estado de calamidade pública de âmbito na-
cional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G 
desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 
2021)

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qual-
quer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou 
quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidên-
cia da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre 
assunto previamente determinado, importando crime de responsa-
bilidade a ausência sem justificação adequada.

§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado 
Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas Comissões, 
por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, 
para expor assunto de relevância de seu Ministério.

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 
poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros 
de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste 
artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o 
não - atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação 
de informações falsas.

SEÇÃO III
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados:
I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de 

processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os 
Ministros de Estado;

II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, 
quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessen-
ta dias após a abertura da sessão legislativa;

III - elaborar seu regimento interno;

IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, cria-
ção, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de 
seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remune-
ração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes 
orçamentárias;

V - eleger membros do Conselho da República, nos termos do 
art. 89, VII.

SEÇÃO IV
DO SENADO FEDERAL

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da Re-

pública nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de 
Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica 
nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;

II processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacio-
nal do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Ad-
vogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade;

III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pú-
blica, a escolha de:

a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;
b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Pre-

sidente da República;
c) Governador de Território;
d) Presidente e diretores do banco central;
e) Procurador-Geral da República;
f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
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IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em 
sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de ca-
ráter permanente;

V - autorizar operações externas de natureza financeira, de in-
teresse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios;

VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites glo-
bais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios;

VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações 
de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades contro-
ladas pelo Poder Público federal;

VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de ga-
rantia da União em operações de crédito externo e interno;

IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da 
dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada 
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;

XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exone-
ração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término 
de seu mandato;

XII - elaborar seu regimento interno;
XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, 

criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções 
de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva re-
muneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de dire-
trizes orçamentárias;

XIV - eleger membros do Conselho da República, nos termos do 
art. 89, VII.

XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tribu-
tário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desem-
penho das administrações tributárias da União, dos Estados e do 
Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos I e II, funcio-
nará como Presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se 
a condenação, que somente será proferida por dois terços dos vo-
tos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito 
anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais 
sanções judiciais cabíveis.

Vedações, Garantias e Imunidades Parlamentares

– Vedações
Aos parlamentares federais, é vedado o exercício de algumas 

atividades, em decorrência das relevantes atribuições constitucio-
nais que possuem, à luz do que dispõe o Artigo 54 da CF.

– Garantias
Artigo 53, § 6º da CF → Isenção do dever de testemunhar: é o 

chamado sigilo da fonte;
Artigo 53, § 7º da CF → Incorporação às Forças Armadas;
Artigo 53, § 8º da CF → Estado de sítio: limitação de sua sus-

pensão pela Constituição.

– Imunidades
Imunidades são prerrogativas outorgadas pela Constituição aos 

ocupantes de mandatos eletivos com a finalidade de assegurar-lhes 
proteção no exercício de suas atribuições constitucionais.

– Imunidade Material: afasta a possibilidade de responsabili-
zação civil e penal do congressista por suas manifestações, desde 
que emanadas no desempenho da atividade congressual (Artigo 53, 
caput, da CF).

– Imunidade Formal: são garantias atribuídas aos parlamenta-
res com relação ao trâmite dos processos-crimes em que figuram 
como réus e prisões contra si decretadas, a partir de sua diploma-
ção (Artigo 53, §§ 1º ao 5º, da CF).

Vejamos os dispositivos constitucionais correspondentes:

SEÇÃO V
DOS DEPUTADOS E DOS SENADORES

Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penal-
mente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos.

§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, 
serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso 
Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime 
inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte 
e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de 
seus membros, resolva sobre a prisão.

§ 3º Recebida a denúncia contra o Senador ou Deputado, por 
crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará 
ciência à Casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela 
representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até 
a decisão final, sustar o andamento da ação.

§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Casa respectiva 
no prazo improrrogável de quarenta e cinco dias do seu recebimento 
pela Mesa Diretora.

§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto 
durar o mandato.

§ 6º Os Deputados e Senadores não serão obrigados a 
testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão 
do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram 
ou deles receberam informações.

§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados e 
Senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, 
dependerá de prévia licença da Casa respectiva.

§ 8º As imunidades de Deputados ou Senadores subsistirão 
durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o 
voto de dois terços dos membros da Casa respectiva, nos casos de 
atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam 
incompatíveis com a execução da medida.

Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:
I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito pú-

blico, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou 
empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato 
obedecer a cláusulas uniformes;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, 
inclusive os de que sejam demissíveis “ad nutum”, nas entidades 
constantes da alínea anterior;

II - desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que 

goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito 
público, ou nela exercer função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis “ad nu-
tum”, nas entidades referidas no inciso I, “a”;
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PRINCÍPIOS

Os princípios da organização administrativa que regem o 
direito administrativo permitem o necessário equilíbrio entre 
as prerrogativas da Administração Pública e os direitos dos 
administrados.

O artigo 37 da Constituição Federal elenca os princípios 
expressos, mas existem princípios implícitos no Direito que regem 
também a Administração Pública, os quais veremos alguns mais 
importantes.

— Princípios Expressos
– Princípio da Legalidade: a administração somente pode fazer 

o que tem previsão legal, ficando sempre sujeita às imposições da 
lei.

– Princípio da Impessoalidade: os atos dos administradores 
devem sempre visar o interesse público, agindo sempre de forma 
impessoal.

– Princípio da Moralidade: é a moral jurídica que rege as 
regras da boa administração. Os agentes públicos devem agir com 
probidade, boa-fé, honestidade etc.

– Princípio da Publicidade: denota que os atos da administração 
devem ter transparência, mas alguns em específico necessitam da 
publicidade para terem validade. Exemplo: habeas data, direito de 
certidão etc.

– Princípio da Eficiência: a Administração Pública dever ser 
eficiente, ou seja, ser produtiva com qualidade.

Segue abaixo o artigo 37 da Constituição Federal1:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

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

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim 
como aos estrangeiros, na forma da lei; 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 
emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações 
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; 

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois 
anos, prorrogável uma vez, por igual período;

1 Consultado em 21/11/2023: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou 
de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos 
concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a 
serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições 
e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento; 

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical;

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites 
definidos em lei específica; 

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de 
sua admissão;

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público; (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que 
trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados 
por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem 
distinção de índices; 

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, 
funções e empregos públicos da administração direta, autárquica 
e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos 
detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e 
os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de 
qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, 
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-
se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados 
e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito 
do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais 
no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores 
do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, 
aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos 
Procuradores e aos Defensores Públicos; 

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder 
Executivo;

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal 
do serviço público

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público 
não serão computados nem acumulados para fins de concessão de 
acréscimos ulteriores; 
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XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e 
empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 
XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, 
exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em 
qualquer caso o disposto no inciso XI: 

a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
c) a de dois cargos privativos de médico; 
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de 

saúde, com profissões regulamentadas; 
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções 

e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de 
economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta 
ou indiretamente, pelo poder público; 

XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais 
terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência 
sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;

XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia 
e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de 
economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste 
último caso, definir as áreas de sua atuação; 

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação 
de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim 
como a participação de qualquer delas em empresa privada;

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante 
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições 
a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações 
de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos 
termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações. 

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao 
funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras 
específicas, terão recursos prioritários para a realização de 
suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o 
compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma 
da lei ou convênio. 

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal 
de autoridades ou servidores públicos.

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a 
nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos 
da lei.

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 
administração pública direta e indireta, regulando especialmente: 

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos 
em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento 
ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade 
dos serviços; 

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a 
informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 
5º, X e XXXIII; 

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente 
ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. 

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a 
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para 
ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que 
causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de 
ressarcimento.

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante 
de cargo ou emprego da administração direta e indireta que 
possibilite o acesso a informações privilegiadas. 

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos 
órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá 
ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus 
administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação 
de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei 
dispor sobre:

I - o prazo de duração do contrato; 
II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, 

obrigações e responsabilidade dos dirigentes; 
III - a remuneração do pessoal. 
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às 

sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem 
recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios 
para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral.

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de 
aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a 
remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os 
cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos 
e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e 
exoneração. 

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites 
remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as 
parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. 

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, 
fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, 
mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como 
limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo 
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos 
subsídios dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores. 

§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá 
ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e 
responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto 
permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o 
nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida 
a remuneração do cargo de origem. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 103, de 2019)

§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo 
de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, 
inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o 
rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
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§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de 
servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que 
não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que 
não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência 
social. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

§ 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual 
ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas, 
inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados 
alcançados, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 109, de 2021)

— Princípios Implícitos
– Princípio da Segurança jurídica e boa-fé: previsto no artigo 2º 

da Lei nº 9.784/992, tem o fim de conferir estabilidade às relações 
jurídicas.

– Princípio do Interesse Público: possibilita ao Poder Público 
impor aos administrados, de maneira unilateral, o cumprimento de 
determinados comportamentos, ainda que nenhuma irregularidade 
tenha praticado, em nome do interesse público. Também está 
previsto no artigo 2º da Lei nº 9.784/993.

– Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade: tem por 
finalidade controlar os atos discricionários da Administração 
Pública, evitando excessos.

– Princípio da Motivação: “O princípio da motivação exige 
que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de 
direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela 
jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutri-
nas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos 
vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em 
ambas as categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qual-
quer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para 
permitir o controle de legalidade dos atos administrativos4.”

 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Administração direta e indireta
A princípio, infere-se que Administração Direta é correspondente 

aos órgãos que compõem a estrutura das pessoas federativas que 
executam a atividade administrativa de maneira centralizada. O 
vocábulo “Administração Direta” possui sentido abrangente vindo a 
compreender todos os órgãos e agentes dos entes federados, tanto 
os que fazem parte do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do 
Poder Judiciário, que são os responsáveis por praticar a atividade 
administrativa de maneira centralizada.

Já a Administração Indireta, é equivalente às pessoas jurídicas 
criadas pelos entes federados, que possuem ligação com as 
Administrações Diretas, cujo fulcro é praticar a função administrativa 
de maneira descentralizada.

Tendo o Estado a convicção de que atividades podem ser 
exercidas de forma mais eficaz por entidade autônoma e com 
personalidade jurídica própria, o Estado transfere tais atribuições 
2  Consultado em 21/11/2023: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/

leis/l9784.htm
3  Consultado em 21/11/2023: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/

leis/l9784.htm
4   Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 35. ed. – [2. 

Reimp.] – Rio de Janeiro: Forense, 2022.

a particulares e, ainda pode criar outras pessoas jurídicas, de 
direito público ou de direito privado para esta finalidade. Optando 
pela segunda opção, as novas entidades passarão a compor a 
Administração Indireta do ente que as criou e, por possuírem 
como destino a execução especializado de certas atividades, são 
consideradas como sendo manifestação da descentralização por 
serviço, funcional ou técnica, de modo geral.

Desconcentração e Descentralização 
Consiste a desconcentração administrativa na distribuição 

interna de competências, na esfera da mesma pessoa jurídica. Assim 
sendo, na desconcentração administrativa, o trabalho é distribuído 
entre os órgãos que integram a mesma instituição, fato que ocorre 
de forma diferente na descentralização administrativa, que impõe 
a distribuição de competência para outra pessoa, física ou jurídica.

Ocorre a desconcentração administrativa tanto na administração 
direta como na administração indireta de todos os entes federativos 
do Estado. Pode-se citar a título de exemplo de desconcentração 
administrativa no âmbito da Administração Direta da União, os 
vários ministérios e a Casa Civil da Presidência da República; em 
âmbito estadual, o Ministério Público e as secretarias estaduais, 
dentre outros; no âmbito municipal, as secretarias municipais e 
as câmaras municipais; na administração indireta federal, as várias 
agências do Banco do Brasil que são sociedade de economia mista, 
ou do INSS com localização em todos os Estados da Federação.

Ocorre que a desconcentração enseja a existência de vários 
órgãos, sejam eles órgãos da Administração Direta ou das pessoas 
jurídicas da Administração Indireta, e devido ao fato desses órgãos 
estarem dispostos de forma interna, segundo uma relação de 
subordinação de hierarquia, entende-se que a desconcentração 
administrativa está diretamente relacionada ao princípio da 
hierarquia.

Registra-se que na descentralização administrativa, ao invés 
de executar suas atividades administrativas por si mesmo, o Estado 
transfere a execução dessas atividades para particulares e, ainda a 
outras pessoas jurídicas, de direito público ou privado. 

Explicita-se que, mesmo que o ente que se encontre distribuindo 
suas atribuições e detenha controle sobre as atividades ou serviços 
transferidos, não existe relação de hierarquia entre a pessoa que 
transfere e a que acolhe as atribuições.

Criação, extinção e capacidade processual dos órgãos públicos 
Os arts. 48, XI e 61, § 1º da CFB/1988 dispõem que a criação 

e a extinção de órgãos da administração pública dependem de lei 
de iniciativa privativa do chefe do Executivo a quem compete, de 
forma privada, e por meio de decreto, dispor sobre a organização 
e funcionamento desses órgãos públicos, quando não ensejar 
aumento de despesas nem criação ou extinção de órgãos públicos 
(art. 84, VI, b, CF/1988). Desta forma, para que haja a criação e 
extinção de órgãos, existe a necessidade de lei, no entanto, para 
dispor sobre a organização e o funcionamento, denota-se que 
poderá ser utilizado ato normativo inferior à lei, que se trata do 
decreto. Caso o Poder Executivo Federal desejar criar um Ministério 
a mais, o presidente da República deverá encaminhar projeto de 
lei ao Congresso Nacional. Porém, caso esse órgão seja criado, sua 
estruturação interna deverá ser feita por decreto. Na realidade, 
todos os regimentos internos dos ministérios são realizados por 
intermédio de decreto, pelo fato de tal ato se tratar de organização 
interna do órgão. Vejamos:

– Órgão: é criado por meio de lei.
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– Organização Interna: pode ser feita por DECRETO, desde 
que não provoque aumento de despesas, bem como a criação ou a 
extinção de outros órgãos.

– Órgãos De Controle: Trata-se dos prepostos a fiscalizar e 
controlar a atividade de outros órgãos e agentes”. Exemplo: Tribunal 
de Contas da União.

Pessoas administrativas
Explicita-se que as entidades administrativas são a própria 

Administração Indireta, composta de forma taxativa pelas 
autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de 
economia mista.

De forma contrária às pessoas políticas, tais entidades, nao 
são reguladas pelo Direito Administrativo, não detendo poder 
político e encontram-se vinculadas à entidade política que as criou. 
Não existe hierarquia entre as entidades da Administração Pública 
indireta e os entes federativos que as criou. Ocorre, nesse sentido, 
uma vinculação administrativa em tais situações, de maneira que os 
entes federativos somente conseguem manter-se no controle se as 
entidades da Administração Indireta estiverem desempenhando as 
funções para as quais foram criadas de forma correta.

Pessoas políticas 
As pessoas políticas são os entes federativos previstos na 

Constituição Federal. São eles a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios. Denota-se que tais pessoas ou entes, são regidos 
pelo Direito Constitucional, vindo a deter uma parcela do poder 
político. Por esse motivo, afirma-se que tais entes são autônomos, 
vindo a se organizar de forma particular para alcançar as finalidades 
avençadas na Constituição Federal.

Assim sendo, não se confunde autonomia com soberania, pois, 
ao passo que a autonomia consiste na possibilidade de cada um 
dos entes federativos organizar-se de forma interna, elaborando 
suas leis e exercendo as competências que a eles são determinadas 
pela Constituição Federal, a soberania nada mais é do que uma 
característica que se encontra presente somente no âmbito da 
República Federativa do Brasil, que é formada pelos referidos entes 
federativos.

Autarquias
As autarquias são pessoas jurídicas de direito público interno, 

criadas por lei específica para a execução de atividades especiais e 
típicas da Administração Pública como um todo. Com as autarquias, 
a impressão que se tem, é a de que o Estado veio a descentralizar 
determinadas atividades para entidades eivadas de maior 
especialização.

As autarquias são especializadas em sua área de atuação, dando 
a ideia de que os serviços por elas prestados são feitos de forma 
mais eficaz e venham com isso, a atingir de maneira contundente a 
sua finalidade, que é o bem comum da coletividade como um todo. 
Por esse motivo, aduz-se que as autarquias são um serviço público 
descentralizado. Assim, devido ao fato de prestarem esse serviço 
público especializado, as autarquias acabam por se assemelhar 
em tudo o que lhes é possível, ao entidade estatal a que estiverem 
servindo. Assim sendo, as autarquias se encontram sujeitas ao 
mesmo regime jurídico que o Estado. Nos dizeres de Hely Lopes 
Meirelles, as autarquias são  uma “longa manus” do Estado, ou 
seja, são executoras de ordens determinadas pelo respectivo ente 
da Federação a que estão vinculadas.

As autarquias são criadas por lei específica, que de forma 
obrigacional deverá ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo 
do ente federativo a que estiver vinculada. Explicita-se também 
que a função administrativa, mesmo que esteja sendo exercida 
tipicamente pelo Poder Executivo, pode vir a ser desempenhada, 
em regime totalmente atípico pelos demais Poderes da República. 
Em tais situações, infere-se que é possível que sejam criadas 
autarquias no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, 
oportunidade na qual a iniciativa para a lei destinada à sua criação, 
deverá, obrigatoriamente, segundo os parâmetros legais, ser feita 
pelo respectivo Poder.

— Empresas Públicas 

Sociedades de Economia Mista
São a parte da Administração Indireta mais voltada para o 

direito privado, sendo também chamadas pela maioria doutrinária 
de empresas estatais.

Tanto a empresas públicas, quanto as sociedades de economia 
mista, no que se refere à sua área de atuação, podem ser divididas 
entre prestadoras diversas de serviço público e plenamente 
atuantes na atividade econômica de modo geral. Assim sendo, 
obtemos dois tipos de empresas públicas e dois tipos de sociedades 
de economia mista.

Ressalta-se que ao passo que as empresas estatais exploradoras 
de atividade econômica estão sob a égide, no plano constitucional, 
pelo art. 173, sendo que a sua atividade se encontra regida pelo 
direito privado de maneira prioritária, as empresas estatais 
prestadoras de serviço público são reguladas, pelo mesmo diploma 
legal, pelo art. 175, de maneira que sua atividade é regida de forma 
exclusiva e prioritária pelo direito público.

– Observação importante: todas as empresas estatais, sejam 
prestadoras de serviços públicos ou exploradoras de atividade 
econômica, possuem personalidade jurídica de direito privado.

O que diferencia as empresas estatais exploradoras de atividade 
econômica das empresas estatais prestadoras de serviço público é 
a atividade que exercem. Assim, sendo ela prestadora de serviço 
público, a atividade desempenhada é regida pelo direito público, 
nos ditames do artigo 175 da Constituição Federal que determina 
que “incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públicos.” Já se for exploradora 
de atividade econômica, como maneira de evitar que o princípio 
da livre concorrência reste-se prejudicado, as referidas atividades 
deverão ser reguladas pelo direito privado, nos ditames do artigo 
173 da Constituição Federal, que assim determina:

 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, 
a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será 
permitida quando necessária aos imperativos da segurança 
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em 
lei. § 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da 
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem 
atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de 
prestação de serviços, dispondo sobre: 

I – sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela 
sociedade; 

II – a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, 
inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, 
trabalhistas e tributários;
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ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IN-
DAIAL - LEI 105/2010 E SUAS ALTERAÇÕES

LEI COMPLEMENTAR Nº 105, DE 01 DE DEZEMBRO DE 
2010

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE INDAIAL.

SÉRGIO ALMIR DOS SANTOS, Prefeito do Município de Indaial. 
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de 
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O regime jurídico das relações de trabalho dos servidores 
do Quadro de Pessoal Permanente da Câmara Municipal, da 
Prefeitura, das Autarquias e das Fundações instituídas e mantidas 
pelo Município obedecerá ao disposto neste Estatuto.

Art. 2º Para os efeitos deste Estatuto:
I - Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo 

público;
II - Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades 

cometido a um servidor, criado por lei, em número certo, com 
denominação própria e paga pelos cofres públicos;

III - Quadro é o conjunto de cargos em comissão e efetivos 
de cada Poder, Autarquia ou Fundação instituída e mantida pelo 
Município;

IV - Cargo em comissão é o que exerce as funções de 
secretário, direção, chefia, assessoramento, coordenação técnica 
ou assistência, e, se destina ao provimento provisório, fundado no 
critério de confiança da autoridade competente;

V - Cargo efetivo é o que, com funções inerentes ao serviço 
público municipal, se destina ao provimento em caráter definitivo e 
é organizado em classes de carreira;

VI - Classe é o conjunto de cargos efetivos da mesma 
denominação, profissão ou atividade;

VII - Carreira é o conjunto de classes da mesma natureza, 
dispostas verticalmente para o efeito da promoção do servidor, 
podendo a lei estabelecer que as atribuições mais complexas do 
cargo sejam atribuídas às classes de grau mais elevado.

Parágrafo Único. Em substituição aos cargos em comissão, 
poderão ser criadas funções de confiança, cujas atribuições serão 
cometidas a servidores efetivos

Art. 3º É vedada a prestação de serviços gratuitos, salvo os 
previstos em lei.

TÍTULO II
DO INGRESSO

CAPÍTULO I
DOS REQUISITOS DE INGRESSO

Art. 4º São requisitos básicos para investidura em cargo público:
I - A nacionalidade brasileira;
II - O gozo dos direitos políticos;
III - A quitação com as obrigações militares e eleitorais;
IV - O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
V - A idade mínima de dezoito anos;
VI - Aptidão física e mental.
VII - Habilitar-se previamente em concurso público, para os 

cargos efetivos.
§ 1º As atribuições do cargo podem justificar a exigência de 

outros requisitos estabelecidos em lei.
§ 2º Às pessoas portadoras de necessidades especiais é 

assegurado o direito de se inscrever em concurso público para 
provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a 
necessidade especial de que são portadoras; os percentuais de 
reserva seguirão o determinado pela legislação federal. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 257/2021)

CAPÍTULO II
DO CONCURSO

Art. 5º O concurso será de provas ou de provas e títulos, 
podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a 
lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada 
a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, 
quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de 
isenção nele expressamente previstas

Art. 6º O prazo de validade do concurso público será fixado 
no edital, não podendo ser superior a dois anos, podendo ser 
prorrogado uma vez por igual período.

Art. 7º O concurso público credencia o nele aprovado à 
nomeação durante o prazo de sua validade ou eventual prorrogação, 
obedecida a ordem de classificação, computadas as vagas existentes 
na data do Edital, as que decorrerem de vacância do cargo e as que 
vierem a ser criadas.

Parágrafo Único. Enquanto não se esgotar o prazo de validade 
do concurso ou sua eventual prorrogação, os nele aprovados serão 
convocados com prioridade sobre novos concursos, para assumir o 
cargo.

Art. 8º O edital de concurso público, no qual se dará ampla 
divulgação, conterá os seguintes requisitos mínimos:

I - Prazo para a inscrição, não inferior a quinze dias, contado de 
sua publicação oficial;

II - Requisitos para a inscrição e condições para o provimento 
do cargo;
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III - Tipo e conteúdo das provas e, se for o caso, categoria dos 
títulos;

IV - Forma de julgamento das provas e, se for o caso, dos títulos;
V - Critérios de aprovação e classificação;
VI - Prazo de validade;
VII - Valor de inscrição, se houver;
VIII - Dispor sobre os exames admissionais.
§ 1º O prazo para inscrição no concurso, se ainda não encerrado, 

pode ser prorrogado uma vez por igual período.
§ 2º As alterações no edital implicam reabertura do prazo de 

inscrição.
Art. 9º O concurso público será organizado, executado e julgado 

alternativamente:
I - Por uma comissão composta de pelo menos três servidores 

estáveis, integrantes dos quadros de pessoal do Município, ainda 
que não pertençam ao quadro do órgão ou entidade que o 
promover.

II - Por pessoa jurídica de direito público ou privado contratada 
para a tarefa.

Parágrafo Único. Na hipótese do inciso I, é facultada a 
contratação de profissionais habilitados para a elaboração, 
aplicação e correção das provas e julgamento dos títulos.

Art. 10 O concurso será homologado pela autoridade 
competente do órgão ou entidade que promover, e publicado seu 
resultado.

Parágrafo Único. Homologado o concurso, será publicado o 
resultado, contendo:

I - O nome do concorrente;
II - A denominação do cargo posto em concurso;
III - Classificação do concorrente e a nota de aprovação.

TÍTULO III
DO PROVIMENTO, DO EXERCÍCIO E DA PROMOÇÃO

CAPÍTULO I
DO PROVIMENTO

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11 O provimento dos cargos públicos far-se-á por ato da 
autoridade competente de cada Poder, Autarquia ou Fundação 
instituída e mantida pelo Município.

Art. 12 São formas de provimento de cargo público:
I - Nomeação;
II - Promoção;
III - Aproveitamento;
IV - Reintegração;
V - Recondução;
VI - Reversão;
VII - Readaptação.
Parágrafo Único. A investidura de servidor em função de 

confiança, far-se-á pelo Prefeito Municipal, pelo Presidente da 
Câmara, ou por quem estes delegarem poderes.

SEÇÃO II
DA NOMEAÇÃO E DA POSSE

Art. 13 Nomeação é o ato pelo qual o cargo efetivo de classe 
inicial de carreira, ou o cargo em comissão, é atribuído a uma 
pessoa.

Art. 14 Posse é a aceitação expressa do cargo identificado 
no ato de nomeação, e dar-se-á pela assinatura do respectivo 
termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as 
responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que 
não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das 
partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.

§ 1º O prazo para a posse é de trinta dias, prorrogável por 
mais trinta, mediante requerimento devidamente justificado, em 
atendimento exclusivamente a exames médicos complementares 
de aptidão, custeados pelo candidato, por solicitação e a critério da 
perícia médica oficial do município, contado: (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 257/2021)

I - Da data da publicação e/ou recebimento do ato de nomeação;
II - Do término da licença ou afastamento, tratando-se de 

servidor municipal estável sujeito ao regime deste estatuto, 
licenciado ou legalmente afastado. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 257/2021)

III - O candidato aprovado e que não puder ou não quiser 
assumir no prazo legal, poderá, através de declaração expressa 
abdicar de sua colocação e passar a ocupar o último lugar entre os 
aprovados até nova chamada.

§ 2º Se a posse não se der no prazo legal, o ato de nomeação 
será tornado sem efeito, e, sendo o caso, nomeado imediatamente 
o próximo classificado no concurso.

Art. 15 A posse depende da apresentação pelo nomeado de:
I - Prova de aptidão física e mental para o exercício do cargo, 

constante de laudo de aptidão expedido pela perícia médica oficial 
do município;

II - Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
III - Declaração de que a posse do cargo não implica acumulação 

proibida de cargo, emprego ou função pública ou perceba proventos 
decorrentes do exercício de cargo, emprego ou função pública;

IV - Cópias da certidão de nascimento ou casamento, Carteira de 
Identidade, CPF, dados de titularidade de conta bancária, certidão 
de nascimento dos filhos, se houver, declaração de dependentes e 
comprovante de residência.

V - (Revogado pela Lei Complementar nº 257/2021)

SEÇÃO III
DA PROMOÇÃO

(Vide regulamentação dada pelo Decreto nº 1627/2011)

Art. 16 (Revogado pela Lei Complementar nº 257/2021)
Art. 17 (Revogado pela Lei Complementar nº 257/2021)
Art. 18 (Revogado pela Lei Complementar nº 257/2021)
Art. 19 Considerar-se-á nova titulação ou qualificação a 

que o servidor estável venha a obter em acréscimo ao nível de 
escolaridade ou à qualificação, a partir da vigência desta lei e será 
no valor de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento base. (Vide 
Decreto nº 2007/2020)

§ 1º Para fins desta promoção, não são considerados títulos 
aqueles mencionados como requisitos para a ocupação e posse no 
cargo.

§ 2º São considerados para fins de nova titulação:
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I - Ensino Médio, mediante comprovação através de Diploma;
II - Graduação, mediante comprovação através de Diploma;
III - Pós-Graduação/Especialização - desde que guarde 

afinidade com o cargo efetivo, contribuindo significativamente com 
as atribuições das tarefas desempenhadas, mediante comprovação 
através de Diploma;

IV - Mestrado - desde que guarde afinidade com o cargo efetivo, 
contribuindo significativamente com as atribuições das tarefas 
desempenhadas, mediante comprovação através de Diploma.

V - Doutorado - desde que guarde afinidade com o cargo efetivo, 
contribuindo significativamente com as atribuições das tarefas 
desempenhadas, mediante comprovação através de Diploma.

VI - Cursos de Capacitação e Qualificação na área de atuação 
do servidor com carga horária de no mínimo 120 horas, mediante 
comprovação através de Certificado com indicação da carga horária.

§ 3º Fica limitada 01 (uma) promoção por nova titulação 
ou qualificação a cada 02 (dois) anos de exercício e, no caso de 
obtenção de mais de 01 (um) título ou qualificação nesse biênio, 
somente um deles dar-lhe-á direito ao acréscimo.

§ 4º Fica limitado a 03 (três) promoções por nova titulação ou 
qualificação a que poderá ter direito o servidor ativo durante toda 
a sua carreira.

§ 5º Aos servidores que na data da publicação desta lei, tiverem 
mais do que uma titulação ou qualificação, somente poderão utilizar 
uma delas para o acréscimo.

§ 6º O valor da promoção por nova titulação ou qualificação 
incorpora-se ao patrimônio do servidor, passando a integrar seus 
vencimentos.

§ 7º Serão consideradas para efeito do Inciso VI as horas de 
cursos realizados anteriores a vigência desta Lei.

§ 8º A promoção por nova titulação ou qualificação não se 
aplica a categoria profissional do Magistério, que possui plano de 
carreira específico.

§ 9º Somente terão validade para promoção por nova titulação 
ou qualificação, os cursos e/ou qualificações concluídos a partir do 
ingresso do servidor no serviço público do Município de Indaial. 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 132/2012)

§ 10 Não será concedida promoção:
I - ao servidor em estágio probatório, devendo a mesma ser 

requerida quando da efetiva estabilidade;
II - ao servidor ocupante de cargo comissionado, podendo a 

mesma ser requerida e deferida para início do recebimento quando 
do retorno a função/cargo de carreira;

III - ao servidor que apresentar certificação de cursos e/ou 
qualificações concluídas antes do ingresso no serviço público do 
Município de Indaial;

IV - ao servidor que apresentar declaração ou documento 
similar ou certificado ilegível e/ou rasurado;

V - ao servidor que apresentar certificado de curso sem a 
indicação da carga horária de cada curso;

VI - ao servidor que apresentar certificado de cursos de 
especialização, mestrado, doutorado ou capacitação/qualificação 
que não tenha afinidade com o cargo/função a que foi nomeado, 
ou esteja desempenhando;

VII - ao servidor que se encontre suspenso disciplinarmente, 
em virtude de decisão administrativa. (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 257/2021)

Art. 19-A Aos servidores que ingressarem na carreira a partir de 
01 de janeiro de 2022, ocupante de cargo de provimento efetivo, e 
posteriormente venha a obter em acréscimo ao nível de escolaridade 

ou à qualificação, a partir da vigência desta lei, fará jus ao acréscimo 
no valor de 10% (dez por cento) sobre o seu vencimento base, a 
título de promoção por nova titulação ou qualificação.

§ 1º Para fins desta promoção, não são considerados títulos 
aqueles mencionados como requisitos para a ocupação e posse no 
cargo.

§ 2º São considerados para fins de nova titulação:
I - Ensino Médio, mediante comprovação através de Diploma;
II - Graduação, mediante comprovação através de Diploma;
III - Pós-Graduação/Especialização - desde que guarde 

afinidade com o cargo efetivo, contribuindo significativamente com 
as atribuições das tarefas desempenhadas, mediante comprovação 
através de Diploma;

IV - Mestrado - desde que guarde afinidade com o cargo efetivo, 
contribuindo significativamente com as atribuições das tarefas 
desempenhadas, mediante comprovação através de Diploma.

V - Doutorado - desde que guarde afinidade com o cargo efetivo, 
contribuindo significativamente com as atribuições das tarefas 
desempenhadas, mediante comprovação através de Diploma.

VI - Cursos de Capacitação e Qualificação na área de atuação 
do servidor com carga horária de no mínimo 120 horas, mediante 
comprovação através de Certificado com indicação da carga horária.

§ 3º Fica limitada 01 (uma) promoção por nova titulação 
ou qualificação a cada 05 (cinco) anos de exercício e, no caso de 
obtenção de mais de 01 (um) título ou qualificação nesse período, 
somente um deles dar-lhe-á direito ao acréscimo.

§ 4º Fica limitado a 03 (três) promoções por nova titulação ou 
qualificação a que poderá ter direito o servidor ativo durante toda 
a sua carreira.

§ 5º Aos servidores que na data da publicação desta lei, tiverem 
mais do que uma titulação ou qualificação, somente poderão utilizar 
uma delas para o acréscimo.

§ 6º O valor da promoção por nova titulação ou qualificação 
incorpora-se ao patrimônio do servidor, passando a integrar seus 
vencimentos.

§ 7º Serão consideradas para efeito do Inciso VI as horas de 
cursos realizados anteriores a vigência desta Lei.

§ 8º A promoção por nova titulação ou qualificação não se 
aplica a categoria profissional do Magistério, que possui plano de 
carreira específico.

§ 9º Somente terão validade para promoção por nova titulação 
ou qualificação, os cursos e/ou qualificações concluídos a partir do 
ingresso do servidor no serviço público do Município de Indaial.

§ 10 Não será concedida promoção:
I - ao servidor em estágio probatório, devendo a mesma ser 

requerida quando da efetiva estabilidade;
II - ao servidor ocupante de cargo comissionado, podendo a 

mesma ser requerida e deferida para início do recebimento quando 
do retorno a função/cargo de carreira;

III - ao servidor que apresentar certificação de cursos e/ou 
qualificações concluídas antes do ingresso no serviço público do 
Município de Indaial;

IV - ao servidor que apresentar declaração ou documento 
similar ou certificado ilegível e/ou rasurado;

V - ao servidor que apresentar certificado de curso sem a 
indicação da carga horária de cada curso;

VI - ao servidor que apresentar certificado de cursos de 
especialização, mestrado, doutorado ou capacitação/qualificação 
que não tenha afinidade com o cargo/função a que foi nomeado, 
ou esteja desempenhando;
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VII - ao servidor que se encontre suspenso disciplinarmente, 
em virtude de decisão administrativa. (Redação acrescida pela Lei 
Complementar nº 257/2021)

Art. 20 (Revogado pela Lei Complementar nº 257/2021)
Art. 21 (Revogado pela Lei Complementar nº 257/2021)
Art. 22 (Revogado pela Lei Complementar nº 257/2021)
Art. 23 (Revogado pela Lei Complementar nº 257/2021)

SEÇÃO IV
DO APROVEITAMENTO

Art. 24 Aproveitamento é o retorno a cargo público do servidor 
colocado em disponibilidade, observadas as seguintes normas:

I - Ocorrendo vaga no quadro de pessoal, o aproveitamento 
terá precedência sobre demais formas de provimento;

II - Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá 
preferência o de maior tempo de disponibilidade, em caso de 
empate, aplicar-se-ão os critérios de desempate previstos para a 
promoção por antiguidade;

III - O aproveitamento far-se-á a pedido ou de ofício, respeitada 
a habilitação profissional;

IV - É vedado o aproveitamento em cargo de remuneração 
superior a do cargo anteriormente lotado;

V - No caso de aproveitamento de ofício, em cargo de 
remuneração inferior a do anteriormente ocupado, o servidor terá 
direito à diferença;

VI - O aproveitamento dependerá da prova de capacidade, 
mediante inspeção médica oficial;

VII - Provada em inspeção médica oficial a incapacidade 
definitiva do servidor convocado para o aproveitamento, será ele 
aposentado e, para o cálculo do tempo de serviço, será levado em 
conta o período de disponibilidade;

VIII - Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a 
disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo de 
trinta dias contados da data da convocação, salvo caso de doença 
comprovada em inspeção médica oficial.

SEÇÃO V
DA REINTEGRAÇÃO

Art. 25 Reintegração é o reingresso do servidor no quadro a 
que pertencia, com ressarcimento dos prejuízos, quando invalidada 
sua demissão por decisão administrativa ou judicial.

§ 1º A reintegração dar-se-á no cargo anteriormente ocupado 
ou resultante de sua transformação.

§ 2º A reintegração implica a abertura automática de vaga 
suplementar na classe que deva ser reintegrado o servidor, a qual 
será extinta quando ocorrer a primeira vaga na classe final de 
carreira.

§ 3º Se o cargo tiver sido extinto, o servidor será colocado em 
disponibilidade, com vencimentos integrais, se não for possível o 
seu aproveitamento imediato.

§ 4º O servidor reintegrado será submetido a exame médico e 
aposentado quando incapaz.

SEÇÃO VI
DA RECONDUÇÃO

Art. 26 Recondução é o retorno do funcionário estável ao cargo 
anteriormente ocupado, quando inabilitado em estágio probatório 
relativo a outro cargo dos quadros do Município.

Parágrafo Único. Na recondução observar-se-á o disposto nos 
Parágrafos 2º e 3º do Artigo anterior.

SEÇÃO VII
DA REVERSÃO

Art. 27 Reversão é o retorno à atividade, se houver vaga a ser 
provida por merecimento, do servidor aposentado:

I - Por invalidez, quando comprovada por inspeção médica oficial 
a insubsistência dos motivos determinantes da aposentadoria;

II - Voluntariamente, com proventos proporcionais ao tempo 
de serviço.

§ 1º A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante 
de sua transformação.

§ 2º Não poderá reverter o aposentado que contar com idade 
superior àquela prevista constitucionalmente com idade máxima 
para o exercício da atividade. (Redação dada pela Lei Complementar 
nº 257/2021)

CAPÍTULO II
DO EXERCÍCIO

Art. 28 Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do 
cargo ou das funções de confiança.

Parágrafo Único. O início, a interrupção e o reinício do exercício 
serão registrados no assentamento individual do servidor.

Art. 29 É de trinta dias o prazo para o servidor entrar em 
exercício, contados da data da posse ou do ato administrativo de 
provimento, quando dispensada aquela.

Parágrafo único. Será tornado sem efeito o ato de posse do 
servidor que não entrar em exercício nesse prazo. (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 257/2021)

Art. 30 A promoção não interrompe o exercício, que é contado 
ao novo posicionamento da carreira a partir da data da publicação 
do respectivo ato.

Art. 31 São considerados como de efetivo exercício os 
afastamentos ou ausências, nos termos deste Estatuto, em virtude 
de:

I - Exercício de cargo em comissão ou equivalente, ou prestação 
de assessoramento, em órgãos ou entidades do Município ou de 
cuja administração o Município participe;

II - Cedência a órgão ou entidade da estrutura organizacional 
de outro município, Estado ou da União;

III - Participação, como instrutor ou como treinando, em 
programa de treinamento regularmente instruído;

IV - Desempenho de mandato eletivo municipal, estadual ou 
federal, exceto para promoção por merecimento;

V - Convocação para o serviço militar;
VI - Júri e outros serviços obrigatórios por lei;
VII - Missão ou estudo fora do município quando autorizado;
VIII - Férias;
IX - Casamento;
X - Luto;
XI - Participar de competições esportivas oficiais;
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INFORMÁTICA BÁSICA

SUÍTE DO OFFICE 2016 (WORD, POWERPOINT E EXCEL)

O Microsoft Office é um pacote de aplicativos que conta 
com soluções para processamento de texto, planilha de cálculos, 
apresentações gráficas, aplicativos de e-mails e etc1. O anúncio do 
pacote foi efetuado por Bill Gates em agosto de 1988 em Las Vegas, 
na Comdex. Na primeira versão, tinha apenas três aplicativos: Word, 
Excel e PowerPoint.

Caso um computador não tenha o programa instalado, não 
tem problema, já que há também o serviço de nuvem. Ou seja, 
você conseguirá usar o serviço a partir da Internet. Além disso, ele 
é integrado com o OneDrive, permitindo que os arquivos sejam 
acessados em diferentes dispositivos. Os programas também são 
compatíveis com telas sensíveis ao toque.

Um dos propósitos do pacote Office é acrescentar ao número 
de funcionalidades que seus programas têm. Há várias versões 
disponibilizadas para venda, dependendo do perfil do usuário e 
da quantidade de programas desejados. Depois de fechar parceria 
com fabricantes de tablets que funcionam por Android, o Office já 
vem instalado nos dispositivos de várias marcas, como Samsung, 
LG e Dell.

• WORD 2016
Essa versão de editor de textos vem com novas ferramentas e 

novos recursos para que o usuário crie, edite e compartilhe docu-
mentos de maneira fácil e prática2.

O Word 2016 está com um visual moderno, mas ao mesmo 
tempo simples e prático, possui muitas melhorias, modelos de do-
cumentos e estilos de formatações predefinidos para agilizar e dar 
um toque de requinte aos trabalhos desenvolvidos. Trouxe pou-
quíssimas novidades, seguiu as tendências atuais da computação, 
permitindo o compartilhamento de documentos e possuindo inte-
gração direta com vários outros serviços da web, como Facebook, 
Flickr, Youtube, Onedrive, Twitter, entre outros.

Novidades no Word 2016
– Diga-me o que você deseja fazer: facilita a localização e a 

realização das tarefas de forma intuitiva, essa nova versão possui 
a caixa Diga-me o que deseja fazer, onde é possível digitar um ter-
mo ou palavra correspondente a ferramenta ou configurações que 
procurar.

1  https://www.stoodi.com.br/blog/2018/12/26/pacote-office-o-que-
-e-como-baixar/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_cam-
paign=Search-dsa-purchase&utm_content=54491818507&utm_ter-

m=todas-as-paginas&gclid=CjwKCAjwndvlBRANEiwABrR32ElKW-
2VdDxOBh_7Ru--piHmEzri5J7_-hhkVn0Py6PcYOLuMWrvYuhoCkmgQA-

vD_BwE
2 http://www.popescolas.com.br/eb/info/word.pdf

– Trabalhando em grupo, em tempo real: permite que vários 
usuários trabalhem no mesmo documento de forma simultânea.

Ao armazenar um documento on-line no OneDrive ou no Sha-
rePoint e compartilhá-lo com colegas que usam o Word 2016 ou 
Word On-line, vocês podem ver as alterações uns dos outros no 
documento durante a edição. Após salvar o documento on-line, cli-
que em Compartilhar para gerar um link ou enviar um convite por 
e-mail. Quando seus colegas abrem o documento e concordam em 
compartilhar automaticamente as alterações, você vê o trabalho 
em tempo real.
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– Pesquisa inteligente: integra o Bing, serviço de buscas da Microsoft, ao Word 2016. Ao clicar com o botão do mouse sobre qualquer 
palavra do texto e no menu exibido, clique sobre a função Pesquisa Inteligente, um painel é exibido ao lado esquerdo da tela do programa 
e lista todas as entradas na internet relacionadas com a palavra digitada.

– Equações à tinta: se utilizar um dispositivo com tela sensível ao toque é possível desenhar equações matemáticas, utilizando o dedo 
ou uma caneta de toque, e o programa será capaz de reconhecer e incluir a fórmula ou equação ao documento.

– Histórico de versões melhorado: vá até Arquivo > Histórico para conferir uma lista completa de alterações feitas a um documento 
e para acessar versões anteriores.

– Compartilhamento mais simples: clique em Compartilhar para compartilhar seu documento com outras pessoas no SharePoint, no 
OneDrive ou no OneDrive for Business ou para enviar um PDF ou uma cópia como um anexo de e-mail diretamente do Word.
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– Formatação de formas mais rápida: quando você insere formas da Galeria de Formas, é possível escolher entre uma coleção de 
preenchimentos predefinidos e cores de tema para aplicar rapidamente o visual desejado.

– Guia Layout: o nome da Guia Layout da Página na versão 2010/2013 do Microsoft Word mudou para apenas Layout3.

Interface Gráfica

Navegação gráfica

Atalho de barra de status

3 CARVALHO, D. e COSTA, Renato. Livro Eletrônico.
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Faixas de opções e modo de exibição

Guia de Início Rápido.4

Ao clicar em Documento em branco surgirá a tela principal do Word 20165.

4 https://www.udesc.br/arquivos/udesc/id_cpmenu/5297/Guia_de_Inicio_Rapido___Word_2016_14952206861576.pdf
5 Melo, F. INFORMÁTICA. MS-Word 2016.
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RACIOCÍNIO LÓGICO

ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO COM 
NÚMEROS INTEIROS E RACIONAIS (NA FORMA DECIMAL 
E FRACIONÁRIA)

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,…}

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.
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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.

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.
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– 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.

Radiciação de Números Inteiros
A radiciação de números inteiros envolve a obtenção da raiz n-ésima (de ordem n) de um número inteiro a. Esse processo resulta em 

outro número inteiro não negativo, representado por b, que, quando elevado à potência n, reproduz o número original a. O índice da raiz 
é representado por n, e o número a é conhecido como radicando, posicionado sob o sinal do radical.

A raiz quadrada, de ordem 2, é um exemplo comum. Ela produz um número inteiro não negativo cujo quadrado é igual ao número 
original a.

Importante observação: não é possível calcular a raiz quadrada de um número inteiro negativo no conjunto dos números inteiros.
É importante notar que não há um número inteiro não negativo cujo produto consigo mesmo resulte em um número negativo.
A raiz cúbica (de ordem 3) de um número inteiro a é a operação que gera outro número inteiro. Esse número, quando elevado ao cubo, 

é igual ao número original a. É crucial observar que, ao contrário da raiz quadrada, não restringimos nossos cálculos apenas a números 
não negativos.
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Propriedades da Adição e da Multiplicação dos números Inteiros
Para todo a, b e c em Z
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) Elemento oposto da adição: a + (-a) = 0
5) Associativa da multiplicação: (a.b).c = a. (b.c)
6) Comutativa da multiplicação : a.b = b.a
7) Elemento neutro da multiplicação: a.1 = a
8) Distributiva da multiplicação relativamente à adição: a.(b +c ) = ab + ac
9) Distributiva da multiplicação relativamente à subtração: a .(b –c) = ab –ac
10) Elemento inverso da multiplicação: para todo inteiro a ≠ 0, existe um inverso  a–1 = 1/a em Z, tal que, a . a–1 = a . (1/a) = 1
11) Fechamento: tanto a adição como a multiplicação de um número natural por outro número natural, continua como resultado um 

número natural.

Exemplos: 
1) Para zelar pelos jovens internados e orientá-los a respeito do uso adequado dos materiais em geral e dos recursos utilizados em 

atividades educativas, bem como da preservação predial, realizou-se uma dinâmica elencando “atitudes positivas” e “atitudes negativas”, 
no entendimento dos elementos do grupo. Solicitou-se que cada um classificasse suas atitudes como positiva ou negativa, atribuindo 



Técnico em Enfermagem

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

263
a solução para o seu concurso!

Editora

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF: CONCEITOS, 
LEGISLAÇÕES, NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA – 
NASF; SAÚDE DA FAMÍLIA

 ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é uma das principais políti-
cas públicas de saúde no Brasil, sendo fundamental para a reorga-
nização da Atenção Primária à Saúde (APS). Lançada em 1994, a ESF 
tem como objetivo principal promover a saúde e prevenir doenças, 
oferecendo cuidados integrais e contínuos à população. A estraté-
gia visa melhorar o acesso aos serviços de saúde, fortalecer o vín-
culo entre as equipes de saúde e a comunidade, e promover uma 
visão mais ampla e humanizada do cuidado.

A ESF evoluiu ao longo dos anos, se tornando um pilar central 
do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Ela representa uma mu-
dança de paradigma, focando não apenas no tratamento de doen-
ças, mas também na promoção de condições de vida saudáveis e 
na prevenção de agravos. Ao colocar a família e a comunidade no 
centro das ações de saúde, a ESF busca atender às necessidades de 
saúde de forma integral e contínua.

Estrutura e Funcionamento da Estratégia Saúde da Família

A ESF é organizada em torno de equipes multiprofissionais, 
que atuam em territórios específicos, com uma população adscri-
ta (população vinculada a uma unidade de saúde específica). Cada 
equipe de Saúde da Família é composta por médicos generalistas, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de 
saúde (ACS). Em algumas unidades, também podem atuar dentistas 
e auxiliares de saúde bucal, além de outros profissionais, conforme 
as necessidades locais.

- Composição das Equipes de Saúde da Família:
  - Médicos: Geralmente médicos de família ou generalistas, 

responsáveis pelo atendimento clínico, diagnóstico e tratamento, e 
pela coordenação do cuidado dos pacientes.

  - Enfermeiros: Profissionais que atuam na promoção da saú-
de, na prevenção de doenças, na realização de consultas de enfer-
magem e na supervisão das atividades dos técnicos de enfermagem 
e dos ACS.

  - Técnicos de Enfermagem: Apoiam os enfermeiros na reali-
zação de procedimentos de menor complexidade, como curativos, 
administração de medicamentos e coleta de exames.

  - Agentes Comunitários de Saúde (ACS): Membros da comu-
nidade que realizam visitas domiciliares, promovem a educação em 
saúde e atuam como elo entre a equipe de saúde e a população.

- Funções e Responsabilidades de Cada Membro da Equipe:
  - Médico: Realiza consultas, diagnósticos, prescrição de trata-

mentos e acompanhamento de casos crônicos. Também participa 
da educação em saúde e da orientação das famílias.

  - Enfermeiro: Responsável pela gestão do cuidado, consultas 
de enfermagem, supervisão dos técnicos e ACS, e pela realização de 
atividades de promoção da saúde.

  - Técnico de Enfermagem: Auxilia nos procedimentos clínicos 
e no cuidado diário dos pacientes, além de apoiar as campanhas de 
vacinação e outras ações de saúde.

  - ACS: Faz visitas domiciliares, identifica necessidades de saú-
de, monitora o estado de saúde da comunidade e promove a edu-
cação em saúde.

- O Papel da ESF na Promoção da Saúde, Prevenção de Doen-
ças e Cuidado Integral:

  - A ESF promove a saúde e previne doenças por meio de 
ações educativas, campanhas de vacinação, acompanhamento de 
gestantes, crianças, idosos e pacientes crônicos. Além disso, o foco 
na atenção integral permite que as necessidades de saúde dos in-
divíduos e das famílias sejam atendidas de forma holística, consi-
derando os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. A atuação 
em áreas específicas, com o conhecimento profundo das condições 
locais, permite uma resposta mais eficaz às demandas de saúde da 
população.

Princípios e Diretrizes da ESF

A Estratégia Saúde da Família baseia-se em princípios funda-
mentais que orientam sua atuação e garantem a qualidade e a equi-
dade dos serviços prestados.

- Universalidade, Integralidade e Equidade no Acesso à Saúde:
  - Universalidade: A ESF tem como princípio garantir que todos 

os cidadãos tenham acesso aos serviços de saúde, sem discrimina-
ção. Isso significa que qualquer pessoa, independentemente de sua 
condição socioeconômica, tem o direito de ser atendida.

  - Integralidade: A integralidade no cuidado refere-se à aten-
ção completa às necessidades de saúde dos indivíduos e das famí-
lias, considerando todos os aspectos da saúde, desde a promoção e 
prevenção até o tratamento e reabilitação.
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  - Equidade: A equidade busca assegurar que os recursos de 
saúde sejam distribuídos de maneira justa, oferecendo maior aten-
ção àqueles que mais precisam. Isso implica na adaptação dos ser-
viços para atender às especificidades de diferentes grupos popula-
cionais, como crianças, idosos, gestantes e populações em situação 
de vulnerabilidade.

- Foco na Atenção Centrada na Família e na Comunidade:
  - A ESF adota uma abordagem centrada na família, reconhe-

cendo que o contexto familiar e comunitário é fundamental para a 
saúde dos indivíduos. A atenção à saúde é prestada considerando 
o ambiente em que as pessoas vivem, suas relações sociais e cul-
turais, e suas necessidades coletivas. Isso fortalece o vínculo entre 
as equipes de saúde e a comunidade, promovendo uma relação de 
confiança e cooperação.

- A Promoção da Saúde e a Educação em Saúde como Pilares 
da ESF:

  - A promoção da saúde vai além da prevenção de doenças, 
buscando criar condições que permitam às pessoas controlar e me-
lhorar sua saúde. Na ESF, isso é realizado por meio de atividades 
educativas, campanhas de conscientização, programas de atividade 
física, nutrição, saúde mental e outras iniciativas que promovem 
hábitos saudáveis. A educação em saúde é contínua e envolve a 
participação ativa da comunidade na construção de uma vida mais 
saudável.

- Territorialização e Adscrição de Clientela:
  - A territorialização é um dos princípios fundamentais da ESF, 

que divide o território em áreas de atuação, facilitando o planeja-
mento e a intervenção das equipes de saúde. Cada equipe é res-
ponsável por um território específico e pela população que vive ali 
(adscrição de clientela), o que permite um conhecimento mais pro-
fundo das características locais e uma abordagem mais direcionada. 
Essa organização territorial facilita o acompanhamento das condi-
ções de saúde, a identificação de riscos e a intervenção precoce.

Impactos e Resultados da Estratégia Saúde da Família

Desde sua implementação, a ESF tem gerado impactos positi-
vos significativos na saúde pública brasileira, contribuindo para a 
melhoria dos indicadores de saúde e a qualidade de vida da popu-
lação.

- Contribuições da ESF para a Melhoria dos Indicadores de 
Saúde:

  - A ESF tem sido associada à redução da mortalidade infantil, 
à diminuição da mortalidade por doenças crônicas, como diabetes 
e hipertensão, e à melhoria do acesso a cuidados pré-natais. Esses 
avanços refletem a eficácia da atenção primária centrada na famí-
lia e na comunidade, que aborda as condições de saúde de forma 
abrangente e contínua. A presença constante das equipes de saúde 
nas comunidades permite o monitoramento regular e a intervenção 
oportuna, prevenindo complicações e promovendo uma melhor 
qualidade de vida.

- Redução de Internações Evitáveis e Fortalecimento do Víncu-
lo entre Profissionais de Saúde e a Comunidade:

  - Um dos principais impactos da ESF é a redução das interna-
ções evitáveis, ou seja, aquelas que poderiam ser prevenidas com 
um manejo adequado na atenção primária. Isso é alcançado por 
meio do acompanhamento regular dos pacientes e da gestão efi-
caz de condições crônicas. Além disso, o fortalecimento do vínculo 
entre os profissionais de saúde e a comunidade resulta em maior 
adesão às orientações de saúde, confiança no sistema e participa-
ção ativa nos cuidados preventivos.

- Exemplos de Sucessos e Estudos de Caso da ESF em Diferen-
tes Regiões do Brasil:

  - Diversos estudos têm documentado os sucessos da ESF em 
diferentes regiões do Brasil. Por exemplo, em áreas rurais do Nor-
deste, a ESF foi crucial para reduzir a mortalidade infantil e melhorar 
o acompanhamento de gestantes. Em regiões urbanas do Sudeste, 
a ESF contribuiu para a redução das internações por doenças crôni-
cas e para o aumento da cobertura vacinal. Esses exemplos ilustram 
como a ESF pode ser adaptada a diferentes contextos, responden-
do às necessidades locais e promovendo melhorias significativas na 
saúde da população.

 5. Desafios e Perspectivas para a Estratégia Saúde da Família

Apesar dos avanços alcançados, a Estratégia Saúde da Família 
enfrenta desafios contínuos que precisam ser superados para ga-
rantir sua sustentabilidade e expansão.

- Principais Desafios Enfrentados pela ESF, como a Escassez de 
Recursos e a Desigualdade Regional:

  - A ESF enfrenta desafios significativos, incluindo a escassez 
de recursos financeiros e humanos, a alta rotatividade de profis-
sionais de saúde e as desigualdades regionais. Em muitas áreas, 
especialmente nas regiões Norte e Nordeste, a infraestrutura de 
saúde ainda é insuficiente, dificultando a expansão e a qualidade 
dos serviços oferecidos pela ESF. Além disso, a dificuldade em atrair 
e reter profissionais qualificados em áreas remotas compromete a 
continuidade do cuidado e a efetividade das ações.

- A Importância da Formação e Capacitação Contínua das 
Equipes:

  - A formação contínua das equipes de Saúde da Família é es-
sencial para garantir a qualidade do atendimento e a atualização 
das práticas de saúde. Programas de educação permanente, que 
incluem treinamentos regulares, capacitação em novas tecnologias 
e práticas baseadas em evidências, são fundamentais para preparar 
as equipes para enfrentar os desafios do cotidiano e para imple-
mentar novas abordagens de cuidado. Além disso, o desenvolvi-
mento de competências em gestão, liderança e trabalho em equipe 
é crucial para o sucesso da ESF.

- O Papel da Tecnologia e da Inovação na Melhoria dos Servi-
ços da ESF:

  - A tecnologia e a inovação têm o potencial de transformar 
a ESF, melhorando a eficiência dos serviços, ampliando o acesso e 
personalizando o cuidado. Ferramentas como prontuários eletrôni-
cos, telemedicina e aplicativos de saúde podem facilitar o acompa-
nhamento dos pacientes, melhorar a gestão dos dados de saúde e 
permitir o monitoramento remoto de condições crônicas. A incor-
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poração de novas tecnologias, no entanto, requer investimentos em 
infraestrutura, capacitação dos profissionais e a garantia de que as 
ferramentas sejam adaptadas às realidades locais.

- Perspectivas Futuras para a Expansão e Fortalecimento da 
ESF no Brasil:

  - O futuro da ESF depende do fortalecimento do SUS como 
um todo e do comprometimento das autoridades públicas com a 
ampliação da cobertura e a melhoria da qualidade dos serviços. In-
vestimentos em infraestrutura, formação profissional e tecnologias 
de saúde são essenciais para expandir a ESF para áreas ainda não 
cobertas e para garantir que todas as regiões do país possam se 
beneficiar plenamente dos serviços oferecidos. Além disso, a inte-
gração da ESF com outros níveis de atenção à saúde e com políticas 
intersetoriais pode promover uma abordagem mais abrangente e 
eficaz na promoção da saúde e prevenção de doenças.

Conclusão

A Estratégia Saúde da Família é um elemento central na cons-
trução de um sistema de saúde mais equitativo e eficiente no Brasil. 
Ao focar na atenção primária e na promoção da saúde, a ESF con-
tribui significativamente para a melhoria dos indicadores de saúde, 
para a prevenção de doenças e para o fortalecimento do vínculo 
entre os serviços de saúde e a comunidade.

No entanto, para que a ESF alcance todo o seu potencial, é ne-
cessário enfrentar os desafios relacionados à escassez de recursos, 
à desigualdade regional e à necessidade de formação contínua das 
equipes. A incorporação de tecnologias e inovações, juntamente 
com políticas públicas que priorizem a saúde da família, será crucial 
para a sustentabilidade e a expansão da ESF.

Ao refletir sobre o impacto duradouro da ESF, fica claro que 
essa estratégia é vital para a promoção da saúde e o bem-estar das 
comunidades em todo o Brasil. O fortalecimento da ESF é essencial 
para garantir que todas as pessoas, independentemente de onde 
vivam, tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade e possam 
desfrutar de uma vida mais saudável e digna.

NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) foi criado em 
2008 pelo Ministério da Saúde do Brasil como uma estratégia para 
fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS) no país. A APS é con-
siderada a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
visa resolver a maior parte dos problemas de saúde da população 
com ações de prevenção, promoção, cura e reabilitação. Antes da 
criação do NASF, as Equipes de Saúde da Família (ESF) enfrentavam 
desafios significativos para atender as demandas mais complexas 
da população, principalmente devido à escassez de especialistas 
dentro das próprias equipes.

O NASF surgiu para ampliar a capacidade resolutiva das ESF, 
proporcionando um suporte técnico especializado que inclui di-
versas áreas profissionais, como nutrição, psicologia, fisioterapia, 
assistência social, e educação física, entre outras. Ao contrário dos 
modelos tradicionais de assistência à saúde, onde o atendimento é 
focado em especialidades separadas, o NASF promove uma abor-
dagem integral e interdisciplinar. Isso significa que os cuidados de 

saúde não são apenas fragmentados em consultas com especialis-
tas, mas sim coordenados e integrados para tratar a pessoa como 
um todo, considerando suas dimensões biológica, psicológica e so-
cial.

Além disso, o NASF representa uma evolução no modelo de 
assistência à saúde, movendo-se em direção a uma visão mais 
holística e preventiva, que busca evitar o agravamento de condições 
crônicas e promover uma melhor qualidade de vida. A criação do 
NASF foi uma resposta inovadora às limitações do modelo assisten-
cial predominante, proporcionando um cuidado que combina a ex-
pertise dos especialistas com o conhecimento local das equipes de 
Saúde da Família.

Dessa forma, o NASF não atua diretamente no atendimento à 
população, mas oferece suporte técnico, capacitação e consulto-
ria para as ESF. Esse apoio é crucial para que as equipes possam 
manejar situações mais complexas e proporcionar um cuidado mais 
efetivo e resolutivo aos usuários do SUS. A criação do NASF, portan-
to, é um marco importante na história da saúde pública brasileira, 
consolidando um modelo de atenção à saúde que prioriza a inte-
gralidade do cuidado e a coordenação entre os diferentes níveis de 
atenção.

 - Composição e Estrutura do NASF

O NASF é formado por equipes multiprofissionais que podem 
incluir uma ampla gama de especialidades, dependendo das neces-
sidades da população atendida e das características do território. As 
categorias profissionais mais comuns nos NASF incluem:

- Fisioterapeutas: Atuam na reabilitação e na promoção da mo-
bilidade, ajudando a prevenir e tratar condições físicas que impact-
am a qualidade de vida.

- Psicólogos: Oferecem suporte para saúde mental, incluindo 
intervenções individuais e em grupo, com foco em transtornos psi-
cológicos e no bem-estar emocional.

- Nutricionistas: Trabalham na orientação alimentar, prevenção 
de doenças crônicas relacionadas à nutrição e promoção de hábitos 
alimentares saudáveis.

- Assistentes Sociais: Prestam suporte em questões sociais, 
incluindo acesso a direitos, benefícios sociais e atendimento às 
famílias em situação de vulnerabilidade.

- Farmacêuticos: Contribuem para o uso racional de medica-
mentos, revisão de prescrições e educação sobre tratamentos far-
macológicos.

- Profissionais de Educação Física: Promovem atividades físicas 
e hábitos de vida saudáveis, combatendo o sedentarismo e preve-
nindo doenças crônicas.

As equipes do NASF são classificadas em três tipos: NASF-1, 
NASF-2 e NASF-3, baseando-se na cobertura e nas características 
das ESF que apoiam. O NASF-1 geralmente é alocado em regiões 
com uma maior quantidade de ESF, oferecendo suporte a um maior 
número de equipes e abrangendo uma população maior. O NASF-
2 cobre regiões com menor densidade populacional ou onde há 
menos equipes de Saúde da Família, enquanto o NASF-3 é direcio-
nado a locais ainda menores, como áreas rurais ou periféricas, com 
menos recursos e acesso limitado aos serviços de saúde.
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A estrutura do NASF também depende da realidade local, e é 
comum que cada núcleo seja adaptado às necessidades específicas 
da comunidade que atende. Essa adaptação é um dos pontos fortes 
do NASF, permitindo que as ações sejam mais eficazes e direcio-
nadas. Por exemplo, em uma comunidade com alta prevalência de 
doenças crônicas como diabetes e hipertensão, a equipe do NASF 
pode incluir mais profissionais especializados em reabilitação e 
nutrição, enquanto em áreas com alta incidência de problemas de 
saúde mental, psicólogos e assistentes sociais podem ter um papel 
mais central.

Essa flexibilidade também se reflete na organização do tra-
balho. As equipes do NASF se reúnem regularmente com as ESF 
para discutir casos, planejar intervenções e realizar atividades de 
capacitação. Essas reuniões são fundamentais para garantir que to-
dos os profissionais estejam alinhados quanto aos objetivos e às es-
tratégias de cuidado. O trabalho conjunto permite que o NASF atue 
como uma extensão das ESF, potencializando as ações de saúde 
e ampliando a capacidade de resposta das equipes de Atenção 
Primária.

 - Atuação e Principais Atribuições do NASF

A atuação do NASF é baseada em um modelo de apoio matri-
cial, no qual as equipes do núcleo trabalham em conjunto com as 
ESF para oferecer suporte técnico, clínico e pedagógico. Esse mod-
elo de atuação promove a integração entre diferentes áreas de con-
hecimento, ampliando a capacidade de resolução dos problemas de 
saúde da comunidade.

Apoio Matricial: O conceito de apoio matricial é central na at-
uação do NASF. Ele se refere à metodologia de suporte horizontal 
oferecido às equipes de Saúde da Família, onde o conhecimento es-
pecializado dos profissionais do NASF é compartilhado com as ESF 
para melhorar a atenção prestada aos usuários. Isso pode ocorrer 
por meio de discussões de casos, consultas conjuntas e elaboração 
de planos de cuidado compartilhados. O apoio matricial permite 
que as equipes da ESF tenham acesso contínuo a conhecimentos 
especializados sem a necessidade de encaminhamentos frequentes 
para outros níveis de atenção, tornando o atendimento mais rápido 
e eficiente.

Consultoria e Educação Permanente: Outra atribuição impor-
tante do NASF é a educação permanente das ESF. O NASF promove 
capacitações, oficinas e treinamentos voltados para os profissionais 
da Atenção Primária, abordando temas que vão desde o manejo 
clínico de doenças crônicas até práticas de promoção da saúde. Essa 
função educativa visa manter os profissionais sempre atualizados 
com as melhores práticas de saúde e garantir que as equipes pos-
sam lidar com as novas demandas que surgem no cotidiano. A ed-
ucação permanente também fortalece o vínculo entre as equipes e 
estimula uma cultura de aprendizado contínuo dentro do SUS.

Atendimento Compartilhado: Em casos específicos, o NASF 
pode participar de atendimentos junto com as ESF, oferecendo uma 
abordagem mais especializada quando necessário. Por exemplo, 
em uma consulta para manejo de diabetes, um nutricionista do 
NASF pode acompanhar o médico da ESF para fornecer orientações 
detalhadas sobre alimentação. Esse tipo de atendimento compartil-

hado é particularmente útil em situações que exigem uma abord-
agem mais complexa e multidisciplinar, garantindo que o paciente 
receba o melhor cuidado possível dentro da Atenção Primária.

Ações Coletivas e Promoção da Saúde: Além do trabalho 
clínico, o NASF também se dedica à promoção da saúde na comu-
nidade por meio de ações coletivas. Isso pode incluir campanhas 
de vacinação, grupos de educação em saúde, atividades físicas co-
munitárias e programas de prevenção de doenças crônicas. Essas 
ações são fundamentais para promover a saúde de forma preven-
tiva, evitando o surgimento de doenças e melhorando a qualidade 
de vida da população. A promoção da saúde realizada pelo NASF 
é sempre adaptada às necessidades e particularidades da comuni-
dade, o que aumenta a efetividade das intervenções.

Visitas Domiciliares: O NASF também pode realizar visitas 
domiciliares em conjunto com as ESF, especialmente em casos 
que requerem um acompanhamento mais próximo, como pacien-
tes acamados, com dificuldades de locomoção ou em situações de 
vulnerabilidade social. Essas visitas permitem que o NASF ofereça 
um suporte mais direto e personalizado, ajustando o cuidado às 
condições reais de vida do paciente e garantindo que ele receba a 
assistência necessária no ambiente domiciliar.

 - Impacto do NASF na Saúde Pública

Desde a sua implementação, o NASF tem desempenhado um 
papel fundamental na melhora da qualidade da Atenção Primária 
à Saúde no Brasil. Um dos principais impactos positivos do NASF é 
a ampliação do acesso a cuidados especializados no nível primário, 
permitindo que a população tenha acesso a serviços de saúde que 
antes eram restritos a níveis secundários ou terciários de atenção. 
Isso é especialmente importante em regiões mais carentes, onde o 
acesso a especialistas é limitado e o NASF pode fazer a diferença na 
resolutividade dos cuidados prestados.

Melhoria na Integração do Cuidado: A atuação do NASF tem 
contribuído significativamente para a integração dos cuidados de 
saúde, permitindo que as diferentes dimensões do cuidado (físico, 
mental e social) sejam abordadas de forma conjunta e coordena-
da. Esse enfoque integrado é essencial para a gestão de condições 
crônicas e para a promoção de uma saúde mais holística. A capaci-
dade do NASF de articular diferentes áreas do saber e promover 
uma visão mais ampla da saúde resulta em um cuidado mais com-
pleto e eficaz.

Valorização do Trabalho Multiprofissional: O NASF também 
tem sido um catalisador para a valorização do trabalho multiprofis-
sional dentro do SUS. Ao reunir profissionais de diferentes áreas, 
o NASF promove a colaboração e o compartilhamento de conhec-
imentos, enriquecendo a prática clínica e melhorando a qualidade 
do atendimento. Essa colaboração multiprofissional é especial-
mente benéfica em situações complexas, onde a expertise de dif-
erentes áreas é necessária para oferecer o melhor cuidado possível.

Desafios e Limitações: Apesar dos avanços significativos, o 
NASF enfrenta vários desafios. A falta de recursos financeiros ade-
quados, a sobrecarga de trabalho das equipes e a alta rotatividade 
de profissionais são alguns dos problemas que dificultam a atuação 
do NASF em algumas regiões. Além disso, a integração efetiva entre 
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