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QUESTÃO 01 
 
Uma adequada conceituação de técnica é importante para 
aqueles que exercem a profissão docente no Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico. É isso o que nos mostra Alessandra 
Bender no artigo “Trabalho e educação profissional: 
refletindo sobre os conceitos de técnica e tecnologia”, 
publicado na revista Laborare, em 2021. Conforme a autora, 
técnica deve ser compreendida como 
 
(A) reflexão sobre a prática, no sentido que é própria do ser 

humano a capacidade de fazer uso da razão e de julgar, 
logo envolve discernir e refletir sobre o fazer. 

 
(B) adaptação dos seres humanos ao meio ambiente e aos 

espaços sociais nos quais vivem e trabalham. 
 
(C) etapa da evolução circunscrita à pré-história que, na 

sociedade contemporânea, perdeu seu valor e foi 
substituída pela tecnologia.  

 
(D) capacidade de teorizar e refletir substantivamente sobre 

o mundo, com a consequente formalização do 
conhecimento e sua transmissão.   

 
(E) intervenção qualificada no mundo para a produção da 

existência, sendo algo próprio do ser humano e comum 
aos diferentes tipos de atividade laboral existentes. 

 
QUESTÃO 02 
 
No campo educacional, uma perspectiva teórica e 
metodológica de grande relevância é a da educação 
politécnica. A educação politécnica representa uma 
 
(A) modalidade de educação na qual os conteúdos das 

disciplinas escolares estão voltados à formação 
acadêmica das elites intelectuais, daí seu distanciamento 
das questões de ordem prática correspondentes ao 
domínio técnico de processos produtivos.  

 
(B) perspectiva teórica e metodológica derivada das elaborações 

do sociólogo alemão Max Weber; refletindo sobre a 
diferença entre o agir racional com relação aos fins e o 
agir racional com relação aos valores, Weber demonstrava 
que essa separação, entre fins e valores, era equivocada, 
derivando daí a necessária unidade do ensino escolar.  

 
(C) diretriz geral de organização do trabalho pedagógico na 

instituição escolar técnica e profissional na qual os 
conhecimentos teóricos ocupam lugar secundário face aos 
conhecimentos e aos elementos de ordem técnica e prática. 

 
(D) concepção de educação crítica ao dualismo entre 

ensino geral, de natureza acadêmica, e o ensino 
profissional, que busca instituir uma formação na qual 
as dimensões teórica e prática do conhecimento são 
tratadas de maneira unitária, habilitando o educando às 
múltiplas formas do trabalhar e dos aspectos técnicos, 
estéticos, políticos e éticos que os envolvem.  

 
(E) metodologia didática oriunda do pensamento positivista, de 

modo que a educação politécnica postula uma formação 
plural no domínio dos diferentes campos de conhecimento 
humano e de sua aplicação prática, mas ao mesmo tempo 
formaliza e preconiza a incomunicabilidade entre esses 
diferentes campos de conhecimento. 

 
QUESTÃO 03 
 
Leia o trecho a seguir. 
 

“Não há docência sem discência.” 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 25. 
 
Compreender a natureza das relações que tem curso em um 
processo formativo é essencial para a docência. Paulo 
Freire é um autor que discute com muita propriedade a 
questão, como bem resume a citação destacada. Com base 
nas reflexões de Paulo Freire, “não há docência sem 
discência” porque 
 
(A) o professor, quando ensina, o faz sempre na presença 

dos discentes, de modo que os docentes devem 
necessariamente considerar os alunos no processo de 
ensino e aprendizagem. 

 
(B) o ensino é um processo complexo e multifacetado, no 

qual as normas institucionais, o currículo, as condições 
da escola e sua infraestrutura são determinantes para o 
êxito dos educandos. 

 
(C) o ato de ensinar, no processo pedagógico, institui 

aprendizados mútuos aos que formam e aos que estão 
sendo formados, por isso o professor aprende ao 
ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 

 
(D) os indivíduos, em uma escola ou em um espaço 

educativo qualquer no qual estão na condição de 
aprendizes, sabem mais do que aqueles que ensinam, 
pois os primeiros possuem experiência, enquanto os 
últimos, limitam-se à teoria. 

 
(E) os professores, ao desenvolverem sua prática profissional, 

aplicam os conhecimentos que adquiriram em sua 
formação inicial e com isso podem contornar as 
dificuldades presentes no processo pedagógico. 

 
QUESTÃO 04 
 
A noção de que o trabalho pode se configurar como um 
balizador das práticas formativas é bem estabelecida no 
debate sobre a educação técnica e profissional no Brasil. 
Nesse domínio, o trabalho como princípio educativo 
corresponde a uma concepção tributária do pensamento 
 
(A) deweyano. 
 
(B) gramsciano. 
 
(C) vigotskiano. 
 
(D) weberiano. 
 
(E) piagetiano.  
 

 
 
 
 
 
 
 



IFNMG PROFESSOR/2024                                 CONCURSO PÚBLICO  IV/UFG 

Didática_Superior  

 
QUESTÃO 05 
 
Leia o texto a seguir. 
 

Certa vez, numa escola da rede municipal de São Paulo que 
realizava uma reunião de quatro dias com professores e 
professoras de dez escolas da área para planejar em comum 
suas atividades pedagógicas, visitei uma sala em que se 
expunham fotografias das redondezas da escola. Fotografias 
de ruas enlameadas, de ruas bem postas também. Fotografias 
de recantos feios que sugeriam tristeza e dificuldades. 
Fotografias de corpos andando com dificuldade, lentamente, 
alquebrados, de caras desfeitas, de olhar vago. Um pouco 
atrás de mim dois professores faziam comentários em torno do 
que lhes tocava mais de perto. De repente, um deles afirmou: 
“Há dez anos ensino nesta escola. Jamais conheci nada de sua 
redondeza além das ruas que lhe dão acesso. Agora, ao ver 
esta exposição de fotografias que nos revelam um pouco de 
seu contexto, me convenço de quão precária deve ter sido a 
minha tarefa formadora durante todos estes anos. Como 
ensinar, como formar sem estar aberto ao contorno geográfico, 
social, dos educandos?” 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 
154. 

 
O trecho foi retirado do livro Pedagogia da autonomia, de 
autoria de Paulo Freire. O referido trecho assinala um 
aspecto marcante da concepção freiriana de educação ao 
passo que destaca uma situação cotidiana no exercício da 
docência. Com base nessa concepção de educação e no 
que traz o trecho em destaque, a atuação dos educadores 
exige um 

 
(A) conhecimento que vai além da ordem intelectual, 

compreendendo ainda uma postura ética e didaticamente 
consciente que ensinar envolve considerar a importância 
do contorno ecológico, social e econômico no qual 
educandos e educadores vivem e trabalham.  

 
(B) modo muito específico de orientação da prática 

profissional, pois largamente balizada e validada pela 
intuição dos educadores ao sabor dos eventos que tem 
lugar no curso do desenvolvimento do seu trabalho na 
escola.   

 
(C) raciocínio crítico e uma postura reflexiva, notadamente 

e porque se deve separar claramente aquilo que é de 
ordem contextual e de natureza socioeconômica daquilo 
que é o trabalho pedagógico realizado pela escola e por 
cada um de seus professores.   

 
(D) posicionamento explícito a favor de uma educação que 

privilegie os conteúdos de ensino das diferentes 
matérias escolares, visto que é pela apropriação desses 
conteúdos que os alunos estarão habilitados ao 
ingresso no ensino superior. 

 
(E) exercício contínuo de ação-reflexão-ação que exige 

secundarizar o conhecimento propriamente escolar e 
privilegiar os saberes, práticas e ritos da comunidade em 
que os educandos estão inseridos, vivem e trabalham.    

 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 06 
 
Leia o texto a seguir. 
 

[...] não podemos dizer que no Brasil a juventude brasileira 
oriunda da classe trabalhadora pode adiar para depois da 
educação básica ou do ensino superior o ingresso na atividade 
econômica. Enquanto o Brasil for um país com as marcas de 
uma história escrita com a exploração dos trabalhadores, no 
qual estes não têm a certeza do seu dia seguinte, o sistema 
sócio-político não pode afirmar que o ensino médio primeiro 
deve “formar para a vida”, enquanto a profissionalização fica 
para depois. A classe trabalhadora brasileira e seus filhos não 
podem esperar por essas condições porque a preocupação 
com a inserção na vida produtiva é algo que acontece assim 
que os jovens tomam consciência dos limites que sua relação 
de classe impõe aos seus projetos de vida. 

     RAMOS, Marise N. Concepção do ensino médio integrado. Curitiba: 
SEED, 2008, p. 12. 

 
O excerto pertence a um texto no qual a pesquisadora 
Marise Ramos discute o ensino médio integrado e a situação 
da juventude brasileira. Ela pondera sobre a factibilidade da 
premissa de que o ensino médio deve “formar para a vida” 
visto que, conforme a autora, 
 
(A) os educandos mais talentosos devem seguir uma via 

escolar diferenciada, visto que a escola capitalista 
distingue, exclui e seleciona os mais capazes, 
promovendo assim uma invisível distinção de classe no 
seio mesmo do processo educativo escolar. 

 
(B) os estudantes podem ter êxito em sua passagem pela 

escola, na condição de que mobilizem seus esforços na 
conjugação dos períodos de estudo e trabalho, algo 
incontornável para os jovens da classe trabalhadora. 

 
(C) o personagem mais importante do processo pedagógico 

visivelmente é o professor, pois é ele o incumbido da 
organização do trabalho pedagógico escolar e, nessa 
medida, aquele que dicotomiza a formação para a vida 
e o ensino profissional. 

 
(D) o jovem ou a jovem da classe trabalhadora, quando 

adentra a escola, tem seu destino fixado previamente, 
pois está inscrito nas contradições das relações sociais 
de produção de nosso modelo societal. 

 
(E) os jovens estudantes brasileiros da classe trabalhadora 

não possuem a opção de postergar o ingresso em uma 
atividade produtiva remunerada, o que confirma a 
pertinência de se conceber uma escola na qual a 
formação geral e a profissional são tratadas em 
conjunto.  
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QUESTÃO 07 

O ideário da emancipação tem uma longa história no 
pensamento filosófico e pedagógico, remontando ao 
iluminismo no século XVIII e a valorização que este confere 
ao exercício da razão. No que concerne à educação 
profissional o termo não é incomum, sendo, pois, mobilizado 
por diversos autores muito conhecidos no âmbito da 
educação técnica e profissional, tais como Lucília Machado, 
Marise Ramos e Gaudêncio Frigotto. Considerando o que 
foi pontuado e considerando as especificidades dos 
Institutos Federais, o ideário da emancipação nessas 
instituições visa 

(A) retomar a proposição iluminista de valorização da razão 
e da ilustração, cuja expressão maior é o desenvolvimento 
de uma proposta formativa na qual os estudantes 
possam transitar pelas obras dos grandes nomes da 
ciência e da cultura. 

(B) instituir processos formativos pautados no modelo 
clássico-tradicional baseado na relação hierárquica entre 
professor e aluno, no sentido que o assujeitamento do 
aluno no presente permitirá sua condição de sujeito no 
futuro. 

(C) abrir possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento 
para todos os alunos com base no tratamento estrito dos 
conteúdos de ensino, evitando que aspectos marcadamente 
externos à escola, (condição de classe, gênero etc.) se 
façam presentes no interior do processo pedagógico. 

(D) constituir um processo formativo que, ao conjugar 
técnica, ciência e cultura numa perspectiva crítica, 
promova a autonomia dos educandos e o fortalecimento 
de valores e disposições éticas orientadas para a 
construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

(E) promover o acesso à cultura histórica e socialmente 
acumulada pela humanidade tendo em vista a tarefa 
precípua de preparação dos alunos e alunas para 
ingressar no ensino superior e, com isso, romper com 
sua condição de classe. 

QUESTÃO 08 

Leia o texto a seguir. 

No Ensino Médio de um Instituto Federal, uma professora de 
química, uma professora de história e uma professora de 
filosofia realizaram, ao longo de um semestre letivo, um projeto 
conjunto no qual abordaram a Primeira Guerra Mundial sob 
diversas perspectivas exploradas com base em seu campo 
disciplinar. Para dar maior organicidade ao projeto as 
professoras elegeram como fio condutor o tema: o lugar das 
mulheres na Primeira Guerra Mundial. A professora de história 
recuperou os fatores que concorreram para a eclosão da 
Guerra e seus aspectos contextuais, bem como sublinhou o 
desenvolvimento técnico de máquinas e armas que deram a 
esse conflito contornos muito especiais nos quais a ação de 
domínio do ser humano sobre a natureza voltou-se contra ele 
mesmo. A professora de química localizou entre os atores 
presentes naquele conflito uma mulher, a cientista Marie Curie. 
Ela destacou a iniciativa desta importante cientista, então já 
premiada com o Nobel em Química, em levar seus aparelhos 
de raios-x para o campo de batalha, um dispositivo novo na 
época e essencial para tratar adequadamente os feridos. A 
professora buscou mostrar a trajetória de vida e trabalho de 
Marie Curie, as valiosas aquisições de suas pesquisas e seus 
compromissos com a sociedade que deseja fazer parte. A 
professora de filosofia, tomando como exemplo Marie Curie e 
outras mulheres que se envolveram ativamente na guerra, 
buscou com os alunos e alunas construir uma compreensão 
sobre o sentido da ação humana transformadora do mundo, 
destacando como as obras dos homens e mulheres podem ter 
diferentes usos a depender das relações sociais e estruturas de 
poder que as governam. Em seu conjunto, toda essa 
elaboração contou com estudos de textos, buscas na internet, 
produção de maquete, elaboração de sínteses e culminou em 
um seminário conjunto com as três professoras. Estas 
retomaram as linhas gerais do que desenvolveram com os 
alunos e alunas e buscaram, ainda uma vez, por detrás dos 
fatos históricos e do desenvolvimento da ciência, assinalar a 
ação humana intencional em seu desenvolvimento, seus 
condicionamentos, potencialidades e contradições. 

O texto acima descreve uma iniciativa pedagógica que 
congregou três professoras no âmbito do Ensino Médio de 
um Instituto Federal. Com base no que foi descrito, e 
considerando as diversas concepções de educação e 
princípios de organização do ensino, a perspectiva que 
orienta as professoras é o 

(A) behaviorismo aplicado à educação. 

(B) ensino tradicional. 

(C) trabalho como princípio educativo. 

(D) modelo pedagógico da escola nova. 

(E) paradigma técnico-instrumental de educação. 



IFNMG PROFESSOR/2024                                 CONCURSO PÚBLICO  IV/UFG 

Didática_Superior  

 
QUESTÃO 09 
 
Quando se trata da educação profissional um tema de 
grande relevância é o da relação entre saber e trabalho. A 
questão não é simples, pois envolve lidar com uma 
problemática propriamente epistemológica e termina por 
tocar em concepções há muito cristalizadas sobre o que é o 
trabalho e o trabalhar. Os saberes do trabalho se fazem 
presentes na tecnicidade dos atos no meio laboral e, como 
bem pondera e observa Alessandra Bender, “não são 
necessariamente verbalizados” (Bender, 2021, p. 147). 
Esse aspecto destacado por Alessandra Bender e a 
problemática descrita coloca exigências ao trabalho didático 
do docente na educação profissional, pois implica em 
 
(A) colocar o saber-fazer como referente central para a 

educação profissional e conferir à experiência laboral a 
primazia na relação entre teoria e prática, portanto, 
subordinando a teoria à prática. Quanto a isso, o 
trabalho didático do professor deve seguir no sentido de 
acolher os saberes do trabalho e evitar seu contato com 
o que pode contradizê-los: os saberes científicos. 

 
(B) abandonar uma visão estreita dos saberes, assimilados 

aos saberes científicos e formais, e reorientar o olhar na 
direção da compreensão de que no exercício 
profissional também se constituem saberes tecidos pela 
experiência individual e coletiva dos homens e mulheres 
no trabalho. Esses saberes precisam ser reconhecidos, 
valorizados e investidos, aspectos sobre os quais o 
trabalho didático e a ciência podem aportar uma 
contribuição importante. 

 
(C) considerar que os saberes científicos são autônomos 

em relação à prática e considerar que os saberes 
práticos, tecidos nas situações de trabalho, são também 
autônomos em relação aos saberes científicos. 
Preservar essa distância é o essencial do trabalho 
pedagógico daqueles que lecionam na educação 
profissional. 

 
(D) evitar essas compreensões equivocadas que buscam 

valorizar a prática, o saber-fazer, a inteligência prática 
dos trabalhadores, visto que o verdadeiro saber é aquele 
que se pode relatar e transmitir. O trabalho didático do 
professor na educação profissional deve, portanto, se 
pautar pelo aspecto teórico e científico, sendo esse seu 
ponto de partida e seu ponto de chegada. 

 
(E) examinar os saberes que podem ser objeto de 

verbalização pelo trabalhador, pois os que não podem 
ser verbalizados são impossibilitados de assumir o 
status de saber, sendo intuição ou mero senso comum. 
O próprio da educação profissional é o trato com os 
saberes científicos, disciplinares e formais, são esses 
saberes que devem ser considerados pelos docentes 
que desejam atuar nessa modalidade da educação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 10 
 
Na educação profissional e tecnológica um referencial 
estruturante é o do trabalho como princípio educativo. Mas 
se o trabalho pode assumir a condição de ser educativo é 
preciso, antes, bem compreender e conceituar o que 
representa o próprio trabalho. Diversos autores brasileiros, 
como Dermeval Saviani e Marise Nogueira Ramos, 
convergem a esse respeito. Considerando o aporte desses 
autores, o trabalho pode ser definido como  
 
(A) atividade própria e específica dos seres humanos e que 

se consubstancia na ação intencional do ser humano 
sobre a natureza, transformando a natureza em função 
de suas necessidades e também se transformando com 
a própria ação sobre ela. Essa ação sobre a natureza é 
produtora do mundo material, simbólico, cultural, 
estético no qual vive a humanidade. Assim o trabalho, 
em sua forma mais geral, difere-se do emprego, que é a 
sua forma de gestão na sociedade capitalista. 

 
(B) mobilização da faculdade de pensar própria aos seres 

humanos. É a partir da faculdade de pensar que se 
constitui as capacidades racionais de ação sobre o 
mundo, permitindo a transformação da natureza e seu 
uso em proveito das necessidades humanas. No 
decurso da história a constituição da linguagem será o 
elemento determinante para o desenvolvimento da 
faculdade de pensar e, pois, o que distingue os seres 
humanos dos demais animais. 

 
(C) mercadoria na sociedade capitalista. Nessa condição de 

mercadoria o trabalho diverge da noção de trabalho 
como princípio educativo, sendo antes seu oposto. 
Nesse sentido bastante preciso, o trabalho como 
princípio educativo diz respeito e tem lugar em um outro 
modelo de sociedade, na qual os agentes sociais podem 
se confrontar e dialogar livremente em um espaço 
comunicacional sem coerção. 

 
(D) dispositivo de integração social. Nossas sociedades 

carecem de laços estruturantes, a modernidade e a 
forma capitalista corroeram aquilo que Émile Durkheim 
chamava de solidariedade orgânica, daí que o trabalho 
assume essa função integradora ao agregar 
proprietários, trabalhadores, famílias e instituições em 
torno de uma orientação comum cuja finalidade é a 
produção. 

 
(E) elemento estruturante das sociedades antigas e 

modernas, mas que perdeu seu sentido e lugar com o 
advento da sociedade capitalista, sobretudo 
hodiernamente com o mundo tecnológico e globalizado. 
O trabalho pode ser definido hoje como um processo 
cognitivo. Isto porque os seres humanos pararam de agir 
sobre a natureza, mas, em muitos casos, agem sobre 
tempos e espaços virtuais que exigem dos homens e 
mulheres um trabalho cognitivo, pois virtual, simbólico e 
intelectual. 
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QUESTÃO 11 
 
De acordo com a Lei nº 8.112/90, a posse deverá ocorrer 
em 
 
(A) 10 dias, do ato de aprovação em concurso público. 
 
(B) 15 dias, do ato de aprovação em concurso público. 
 
(C) 20 dias, do ato de provimento de cargo público. 
 
(D) 25 dias, do ato de aprovação em concurso público. 
 
(E) 30 dias, do ato de provimento de cargo público. 
 
QUESTÃO 12 
 
De acordo com a Lei nº 12.772/2012, a progressão na 
Carreira de Magistério Superior ocorrerá com o 
cumprimento do interstício de 
 
(A) 24 meses de efetivo exercício em cada nível e 

aprovação em avaliação de desempenho. 
 
(B) 30 meses de efetivo exercício em cada nível e 

desaprovação em avaliação de desempenho. 
 
(C) 36 meses de efetivo exercício em cada nível e 

progressão na formação acadêmica. 
 
(D) 48 meses de efetivo exercício em cada nível e obtenção 

do título de doutor na área avaliada. 
 
(E) 60 meses de efetivo exercício em cada nível e obtenção 

do título de doutor na área avaliada. 
 
QUESTÃO 13 
 
Segundo a Lei nº 11.892/2008, dentro da estrutura 
organizacional dos Institutos Federais, o órgão consultivo 
composto pelo Reitor, pelos Pró-Reitores e pelo Diretor-
Geral de cada um dos campi que integram o Instituto 
Federal é o 
 
(A) Conselho Superior. 
 
(B) Conselho da Presidência. 
 
(C) Colégio de Dirigentes. 
 
(D) Colégio de Reitores. 
 
(E) Colégio de Presidentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 14 
 
Segundo a Lei nº 9.394/1996, torna-se componente 
curricular obrigatório, nos estabelecimentos de ensino 
 
(A) superior e tecnológico, públicos e privados, o estudo da 

história e cultura afro-brasileira e indígena. 
     
(B) fundamental e de ensino médio, públicos e privados, o 

estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.     
 
(C) fundamental e de ensino médio, públicos e privados, o 

estudo da história e cultura europeia e norte-americana.     
 
(D) superior e tecnológico, públicos e privados, o estudo da 

história e cultura europeia e norte-americana.    
  
(E) fundamental e de ensino médio, públicos e privados, o 

estudo da história e cultura asiática e hindu.     
 
QUESTÃO 15 
 
Segundo o Decreto nº 5.154/2004, a articulação entre a 
educação profissional técnica de nível médio e o ensino 
médio poderá ocorrer de forma 
 
(A) independente e autônoma. 
 
(B) subsidiária e suplementar. 
 
(C) complementar e dinâmica. 
 
(D) integrada e concomitante. 
 
(E) suplementar e autônoma. 
 
QUESTÃO 16 
 
De acordo com o Decreto nº 1.171/1994, dentre as regras 
deontológicas que regem o serviço público, é vedado ao 
servidor público 
 
(A) comunicar imediatamente a seus superiores todo e 

qualquer ato ou fato contrário ao interesse público. 
 
(B) apresentar-se ao trabalho com roupas e vestimentas 

adequadas ao exercício do serviço público federal. 
 
(C) prejudicar deliberadamente a reputação de outros 

servidores ou de cidadãos que deles dependam. 
 
(D) manter-se atualizado com as instruções, as normas e a 

legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas 
funções. 

 
(E) manter formação atualizada e apresentar-se ao trabalho 

de maneira salutar, vedado comportamento proativo. 
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QUESTÃO 17 
 
Segundo a Lei nº 13.146/2015, os entraves, obstáculos, 
atitudes ou comportamentos que limite ou impeça a 
participação social da pessoa existentes nas vias e nos 
espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso 
coletivo são denominadas barreiras 
 
(A) arquitetônicas. 
 
(B) urbanísticas. 
 
(C) tecnológicas. 
 
(D) locomotivas. 
 
(E) logísticas. 
 
QUESTÃO 18 
 
De acordo com a Lei nº 7.853/1989, dentro dos direitos 
assegurados às pessoas com deficiência, é obrigatório ao 
poder público,  
 
(A) na área da saúde, o aconselhamento genético, o 

acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, 
a nutrição da mulher e da criança, e entre outros, o 
encaminhamento precoce de outras doenças 
causadoras de deficiência. 

 
(B) na área da saúde, o aconselhamento psiquiátrico, ao 

acompanhamento do idoso no atendimento geriátrico, 
clínico e de internação, à nutrição da pessoa com 
deficiência, e entre outros, o encaminhamento precoce 
de outras doenças oncológicas. 

 
(C) na área da saúde, a matrícula facultativa em cursos 

regulares de estabelecimentos públicos e particulares 
de pessoas portadoras de deficiência capazes de se 
integrarem no sistema regular de ensino. 

 
(D) na área da educação, a vedação de oferecimento de 

programas de Educação Especial a nível pré-escolar, 
em unidades hospitalares e congêneres nas quais 
estejam internados, por prazo igual ou superior a um 
ano, educandos portadores de deficiência. 

 
(E) na área da educação e da saúde, a vedação de 

oferecimento de programas de saneamento básico a 
nível pré-escolar, em unidades hospitalares e 
educacionais nas quais estejam integrados, por prazo 
igual ou superior a um ano, educandos portadores de 
deficiência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 19 
 
Segundo o Estatuto da Igualdade Racial, como forma de 
organização e de articulação voltadas à implementação do 
conjunto de políticas e serviços destinados a superar as 
desigualdades étnicas existentes no país, prestados pelo 
poder público federal, é instituído o 
 
(A) Ministério da Igualdade Racial e Combate ao Racismo. 
 
(B) Ministério Quilombo de Palmares de Igualdade Racial. 
 
(C) Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. 
 
(D) Sistema Internacional de Combate ao Racismo. 
 
(E) Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.  
 
QUESTÃO 20 
 
De acordo com o Estatuto do IFNMG, o Conselho Superior, 
de caráter consultivo e deliberativo, é composto, dentre 
outros componentes, de representação de 
 
(A) um terço do número de campi, destinada ao segmento 

docente, sendo o mínimo de 02 e o máximo de 05 
representantes e igual número de suplentes, eleitos por 
seus pares. 
 

(B) dois terços do número de campi, destinada ao segmento 
docente, sendo o mínimo de 03 e o máximo de 06 
representantes e igual número de suplentes, eleitos por 
seus pares. 
 

(C) dois terços do número de cada campus, destinada ao 
segmento docente, sendo o mínimo de 03 e o máximo 
de 05 representantes e igual número de suplentes, 
eleitos por seus pares. 
 

(D) metade do número de campi, destinada ao segmento 
docente, sendo o mínimo de 03 e o máximo de 07 
representantes e igual número de suplentes, eleitos por 
seus pares. 
 

(E) três quartos do número de campi, destinada ao 
segmento docente, sendo o mínimo de 07 e o máximo 
de 11 representantes e igual número de suplentes, 
eleitos por seus pares. 
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QUESTÃO 21 

Na Grécia Antiga, formou-se uma sofisticada sociedade que 
dispunha de complexas estruturas e conceitos. Nesse 
contexto, havia uma estrutura que foi entendida como 
família, unidade básica da sociedade ou, até mesmo, todos 
que viviam em uma mesma residência. Esse conceito foi 
fundamental para compreender aspectos econômicos e 
políticos. Ele foi designado por 

(A) logos. 

(B) polis. 

(C) oikos. 

(D) república.   

(E) dinastia. 

QUESTÃO 22 

Conforme Perry Anderson, no seu livro Passagens da 
antiguidade ao feudalismo, um dos diversos efeitos da 
“parcelarização feudal de soberanias” foi 

(A) a horizontalização do estado feudal. 

(B) o fim do arrendamento de terras. 

(C) o surgimento das cidades medievais. 

(D) a concentração da soberania num único centro. 

(E) a incompatibilidade dos lotes camponeses alodiais. 

QUESTÃO 23 

Leia o texto a seguir. 

Os obstáculos ao crescimento econômico provinham sobretudo 
do próprio regime feudal, ao qual o baixo nível tecnológico 
estava subordinado. O sistema feudal baseia-se na apropriação 
pela classe senhorial - eclesiástica e laica - de todo o excedente 
da produção rural fornecida pela massa camponesa. Em tais 
condições de exploração os camponeses ficam sem meios de 
contribuir para progresso econômico sem que com isto os 
beneficiários do sistema tenham maiores possibilidades de 
investimento produtivo, embora a partir do século 11 o regime 
do senhorio banal tenha sido menos contrário ao crescimento 
do que seu anterior o regime dominial. 
LE GOFF, Jacques. A Civilização do Ocidente Medieval. Tradução de Monica 

Stahel. São Paulo: Vozes, 2016, p. 223. [Adaptado]. 

Os elementos apresentados no texto resultaram em qual 
condição? 

(A) Na estagnação econômica. 

(B) Na distribuição de renda. 

(C) Na ênfase da cultura pastoral.  

(D) No crescimento do artesanato. 

(E) No aumento da produção. 

QUESTÃO 24 

O Império Inca é considerado o maior império da América 
pré-colombiana. Um dos princípios que garantiram a 
expansão e a manutenção do império foi 

(A) o sistema de reciprocidade. 

(B) o pluralismo constitucional. 

(C) a valorização da moeda local. 

(D) a ausência de hierarquias econômicas. 

(E) a organização em redes horizontais. 

QUESTÃO 25 

A Reforma Protestante foi um movimento de grandes 
transformações no cristianismo. Em 31 de outubro de 1517, 
na véspera do dia de Todos os Santos, Martin Lutero fixou 
95 Teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Tal 
feito é, na atualidade, comemorado como o Dia da Reforma. 
Com as 95 teses, Lutero visava 

(A) abolir a Igreja Católica. 

(B) denunciar o paganismo. 

(C) eliminar a hierarquia na Igreja. 

(D) criticar o comércio das indulgências.  

(E) retornar ao cristianismo primitivo. 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 26 

Leia o texto a seguir. 

As estruturas socioeconômicas dos territórios situados ao sul 
do Saara diferiam dos da Europa e do Oriente Médio, e do 
regime feudal em si. Em função das condições históricas e 
ecológicas, não havia especulação sobre os meios de 
produção, mesmo nas sociedades e Estados de classe dessa 
região. Na África negra, antes da aparição do direito islâmico 
ou do mailo (regime feudal) de inspiração ocidental 
(introduzindo um sistema de arrendamento em Uganda em 
1900), a terra era apenas uma fonte de ganhos. A propriedade 
de tipo europeu, fosse o direito de usar e de dispor dos bens e 
mesmo das pessoas (ou seja, escravos), praticamente não 
existia. Os que se apropriavam ou transmitiam uma parcela de 
terra ou área de caça, de pesca ou de colheita valia-se apenas 
de um direito de usufruto que excluía a especulação lucrativa 
ou o direito de venda. As sociedades agrárias do sul do Saara 
criaram então o lamana - sistema de ocupação das terras que 
não previa nem a locação destas, nem o arrendamento ou a 
meação, ainda que taxas impostas tanto pelo Estado e pelas 
autoridades como pelos chefes fossem recebidas em cima da 
produção agrícola e pastoral. 

DIAGNE, Pathé. As estruturas políticas, econômicas e sociais africanas 
durante o período considerado. In: África do século XVI ao XVIII. Editor 

Bethwell Allan Ogot. 2 ed. São Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 2011 – 
Coleção História Geral da África; vol. 5. Paris: UNESCO, 1992, p. 31. 

[Adaptado]. 

O texto demonstra um tipo de economia centrada em quê? 

(A) No coletivismo. 

(B) No enriquecimento. 

(C) No consumo. 

(D) Na acumulação.  

(E) Na sustentabilidade. 

QUESTÃO 27 

Leia o texto a seguir. 

O sarampo e a varíola, que entre 1562 e 1564 assolaram as 
aldeias da Bahia, fizeram os índios morrerem tanto das doenças 
quanto de fome, a tal ponto que os sobreviventes preferiam 
vender-se como escravos a morrer à míngua. Batismo e doença 
ficaram associados no espírito dos Tupinambá: é elucidativo 
que um dos milagres atribuídos ao suave Anchieta fosse o de 
ressuscitar por alguns instantes a indiozinhos mortos para lhes 
poder dar o batismo. Os aldeamentos religiosos ou civis jamais 
conseguiram se autorreproduzir biologicamente. Reproduziam-
se, isso sim, predatoriamente, na medida em que índios das 
aldeias eram compulsoriamente alistados nas tropas de 
resgates para descer dos sertões novas levas de índios, que 
continuamente vinham preencher as lacunas deixadas por seus 
predecessores. 
CUNHA, Manuela Carneiro da. Índios no Brasil: história, direitos e cidadania. 

1a ed. — São Paulo: Claro Enigma, 2012, p. 15. [Adaptado]. 

Qual foi a causa dos problemas elencados no texto? 

(A) A falta de civilidade dos habitantes. 

(B) A política de concentração da população. 

(C) A incapacidade produtiva dos índios.    

(D) O despreparo da ciência médica. 

(E) O projeto de redistribuição econômica. 

QUESTÃO 28 

Observe a imagem a seguir. 

Índia tupi, pelo artista holandês Alberto Eckhout (1641). In: BASSANEZI, Carla; 
DEL PRIORE, Mary. História das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto: Ed. 

Da UNESP, 2000, p. 13. [Adaptado]. 

A imagem retrata algo na vida indígena que chamou a 
atenção dos europeus por considerarem como “diferente”. 
Qual é esse aspecto? 

(A) O contraste entre o indígena e a natureza. 

(B) A contradição entre índio e a produção rural. 

(C) A alimentação baseada em produtos naturais. 

(D) A maternidade associada ao trabalho. 

(E) O estilo de vida ascético e natural. 
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QUESTÃO 29 

Em 1921, Lenin elaborou uma proposta para superar a crise 
gerada pelas necessidades da revolução de 1917. Tal 
projeto retornaria parcialmente à economia de mercado e 
abandonaria as nacionalizações das empresas. Qual foi 
essa proposta? 

(A) Comunismo de Guerra. 

(B) Nova Política Econômica. 

(C) Socialismo Real. 

(D) Socialismo Científico. 

(E) Perestroika. 

QUESTÃO 30 

Leia o texto a seguir. 

A União Soviética, onde os serviços públicos pré-
revolucionários haviam sido exterminados durante a revolução, 
e onde o regime pouco havia se incomodado com questões 
constitucionais durante o período de mudança revolucionária, 
chegou a dar-se ao trabalho de promulgar em 1936 uma 
constituição inteiramente nova e muito minuciosa (“um véu de 
frases e preceitos liberais encobrindo a guilhotina escondida no 
fundo”), fato que foi aclamado na Rússia e no exterior como o 
fim do período revolucionário. No entanto, a publicação da 
Constituição coincidiu com o início do gigantesco superexpurgo 
que, em menos de dois anos, liquidou a administração existente 
e apagou todos os vestígios de vida normal e da recuperação 
econômica conseguida durante os quatro anos que se seguiram 
à liquidação dos kulaks e à coletivização forçada da população 
rural. Daí por diante, a Constituição stalinista de 1936 teve 
exatamente o mesmo papel que a Constituição de Weimar sob 
o regime nazista.

ARENDT, Hannah. O Totalitarismo no Poder. In: Origens do Totalitarismo. 
Antissemitismo, Imperialismo, Totalitarismo. Tradução de Roberto Raposo. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 439-511. 

Conforme o texto, a aproximação entre o regime soviético e 
o nazista se deu de que forma?

(A) Ignorando completamente a constituição nacional. 

(B) Institucionalizando amplamente o terror ao comunismo. 

(C) Ampliando fortemente a atuação democrática entre a 
elite. 

(D) Aceitando abertamente a coletivização da população 
rural. 

(E) Encerrando inteiramente a existência de remédios 
constitucionais. 

QUESTÃO 31 

Leia o texto a seguir. 

O governo vendia trigo para o Ocidente, mesmo com uma 
população faminta, e importava equipamentos e técnicos 
especializados. As pesquisas mostram que, nas décadas de 
1930 e 1940, houve grande intercâmbio econômico da URSS 
com o Ocidente. No início da década de 1930, afirma 
Blackburn, mais da metade das exportações inglesas e 
americanas de máquinas foi para a União Soviética, sendo que, 
em alguns itens, chegou à cifra de 90%. Até meados dos anos 
40, a importação maciça de tecnologia ocidental constituiu a 
base do crescimento soviético. Nesse período, Stalin conseguiu 
explorar as contradições entre os países capitalistas 
desenvolvidos, obtendo, assim, acesso às tecnologias, 
máquinas, equipamentos e mão-de-obra especializada. O início 
da Guerra Fria e a unificação dos interesses políticos do 
Ocidente capitalista, em conflito com a URSS a partir de 1947, 
no entanto, bloquearam as alternativas econômicas soviéticas, 
contribuindo para o início da estagnação. 

FERREIRA, Jorge. O Socialismo Soviético. In: FILHO, Daniel Aarão Reis 
(Org.). O Século XX – O Tempo das Crises: Revoluções, Fascismos e 

Guerras. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000– Volume II, p. 87 e 88. 
[Adaptado]. 

O governo russo tomou tais atitude com o objetivo de 

(A) espoliar o capitalismo em ascensão. 

(B) financiar as obras grandiosas. 

(C) fortalecer os laços diplomáticos. 

(D) impedir o surgimento de comércio local. 

(E) evitar a escalada de conflitos internacionais. 

QUESTÃO 32 

Leia o texto a seguir. 

Mulatinhas da Bahia 
Que toda a noite em bolandas 
Correis ruas, e quitandas 
Sempre em perpétua folia, 
Porque andais nesta porfia, 
Com quem de vosso amor zomba? 
Eu logo vos faço tromba, 
Vós não vos dais por achado, 
Eu encruzo o meu rapado, 
Vós dizeis arromba, arromba. 

G. DE MATOS. Apud: ALENCASTRO, Luiz Felipe. O trato dos viventes: 
Formação do Brasil no Atlântico Sul: Séculos XVI e XVII. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000, p. 352. [Adaptado]. 

O texto apresenta qual característica do estereótipo colonial 
da mulher brasileira? 

(A) O carácter imaculado da brasileira. 

(B) O desejo exclusivo pelo trabalho. 

(C) A redução ao mundo doméstico. 

(D) A perversidade feminina. 

(E) A erotização da mulher. 
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QUESTÃO 33 

Leia o texto a seguir. 

Só sou verdadeiramente livre quando todos os seres humanos 
que me cercam, homens e mulheres, são igualmente livres. A 
liberdade do outro, longe de ser um limite ou a negação da 
minha liberdade, é, ao contrário, sua condição necessária e sua 
confirmação. Apenas a liberdade dos outros me torna 
verdadeiramente livre, de forma que, quanto mais numerosos 
forem os homens livres que me cercam, e mais extensa e ampla 
for sua liberdade, maior e mais profunda se tornará minha 
liberdade. Ao contrário, é a escravidão dos homens que põe 
uma barreira na minha liberdade, ou, o que é a mesma coisa, é 
sua animalidade que é uma negação da minha humanidade 
porque, ainda uma vez, só posso considerar-me 
verdadeiramente livre quando minha liberdade, ou o que quer 
dizer a mesma coisa, quando minha dignidade de homem, meu 
direito humano, que consiste em não obedecer a nenhum outro 
homem e a só determinar meus atos de acordo com minhas 
próprias convicções, refletidos pela consciência igualmente livre 
de todos, me são confirmados pela aprovação de todos. 

BAKUNIN, Michael Alexandrovich. Textos anarquistas. Porto Alegre: L&PM, 
2014, p. 44. [Adaptado]. 

O texto endossa as posturas de qual movimento intelectual? 

(A) Individualismo. 

(B) Liberalismo. 

(C) Marxismo. 

(D) Comunismo. 

(E) Humanismo. 

QUESTÃO 34 

Leia o texto a seguir. 

Foi recomendada devassa na corte por ministro de maior 
graduação e que os ouvidores do Rio de Janeiro, Manoel da 
Costa Mimoso, de São Paulo, Francisco Galvão da Fonseca, de 
Paranaguá, e o nomeado para a Vila Real do Senhor Bom Jesus 
do Cuiabá, José de Burgos Vila Lobos, procedessem às 
devassas nas suas comarcas e descobrissem os culpados. Mas 
o procurador da Fazenda do reino fez uma ressalva. Se fossem
culpados alguns paulistas poderosos assistentes no governo de 
São Paulo, deveriam os ouvidores manter a notícia em segredo, 
informando unicamente o governador da dita capitania, para 
que ele decidisse se prenderia os delinquentes e os remeteria 
ao reino. 

JESUS, Nauk Maria de. As versões do ouro em chumbo: a elite imperial e o 
descaminho de ouro na fronteira oeste da América portuguesa. (1722-1728). 

In: FRAGOSO, J. Gouvêa, M F. Nas tramas das redes: política e negócios no 
Império português, nos séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2010, p. 531. [Adaptado]. 

Por qual motivo foi solicitado o segredo mencionado no 
texto? 

(A) Pela proteção do alto clero que residia no país. 

(B) Pela proximidade dos paulistas com os portugueses. 

(C) Pela manutenção de um mito de idoneidade existente 
no estado. 

(D) Pelo monopólio do aparato burocrático que a região 
possuía. 

(E) Pelo receio de alguma sublevação no estado de São 
Paulo. 

QUESTÃO 35 

Analise o texto a seguir. 

No meu caso pessoal, tive a oportunidade de fazer a campanha 
eleitoral, em 1982, em conjunto sobretudo com duas irmãs 
faveladas: Benedita da Silva e Jurema Batista. De um lado, a 
profunda consciência dos problemas e das necessidades 
concretas da comunidade; de outro, a consciência da 
discriminação racial e sexual enquanto articulação da 
exploração de classe. A troca de saberes/experiências foi 
extremamente proveitosa para ambos os lados, e o ponto de 
entendimento comum foi justamente a questão da violência 
policial contra a população negra. No final da campanha nossas 
falas estavam inteiramente afinadas, apesar das diferenças 
individuais. A despeito de toda uma inexperiência nesse 
terreno, vivenciamos situações de extrema riqueza política e 
pessoal. 

GONZALEZ, Lélia. Por um Feminismo Afro-Latino-Americano: Ensaios, 
Intervenções e Diálogos. Rio Janeiro: Zahar, 2020, p. 95. [Adaptado]. 

O relato apresenta, na história brasileira, o início do 
fenômeno político da 

(A) adoção de um viés classista pela militância de 
esquerda. 

(B) aceitação de candidaturas de pessoas negras no Brasil. 

(C) ampliação mais inclusiva do trabalho de marketing 
político. 

(D) atuação mais unitária do movimento negro e dos 
partidos políticos. 

(E) antagonização da militância entre a esquerda e os 
movimentos identitários. 

QUESTÃO 36 

Em 1910, durante a Revolução Mexicana, surgiram diversos 
movimentos de oposição ao regime de Porfirio Díaz. Entre 
eles, destacou-se o Exército Libertador do Sul, comandado 
por Emiliano Zapata. Esse agrupamento lançou o Plano de 
Ayala, que reivindicou 

(A) a reforma agrária. 

(B) a urbanização sustentável. 

(C) o individualismo radical. 

(D) o fim do comércio. 

(E) o comunismo indígena. 
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QUESTÃO 37 

Leia o texto a seguir. 

Nas grandes fazendas de café do Estado de São Paulo, a 
insatisfação do proletariado rural exprimiu-se por formas 
semelhantes às do meio urbano, mas a possibilidade de 
manifestá-la foi bastante limitada. A massa de imigrantes, 
introduzida em terra estranha, dispersou-se por fazendas 
isoladas, impossibilitando contatos que reforçassem a tomada 
de consciência de uma condição comum e o esboço de uma 
ação reivindicatória. No interior da fazenda, o fazendeiro 
detinha poderes absolutos, dominava as instituições do Estado 
(polícia, magistratura), colocadas a seu serviço. Era fácil 
também isolar os portadores do bacilo radical, pela simples 
proibição da entrada de elementos estranhos. 

FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e conflito social. 1890-1920. 4. Ed. São 
Paulo: Difel, 1986, p. 21. [Adaptado]. 

Como efeito na atuação dos movimentos sociais, tal 
situação ensejou a 

(A) dificuldade de organizar greves. 

(B) inexistência de movimento social. 

(C) incapacidade de propaganda. 

(D) impossibilidade de inserção. 

(E) multiplicidade de filiações partidárias. 

QUESTÃO 38 

Leia o texto a seguir. 

A sentença de morte contra os banidos, auto documenta-se. 
Entre 1971 e 1973 foram capturados dez. Nenhum sobreviveu. 
Ordenara-se também o assassínio dos “cubanos”, nome dado 
aos militantes que regressavam de Havana. O Cenimar 
publicou confidencialmente uma galeria com fotografias de 135 
pessoas que tinham ido para a Ilha. O DOI de São Paulo 
produzira uma apostila ensinando a identificá-los: “Vestem-se 
sobriamente”, usam cabelos curtos, carregam duas armas, seus 
documentos são muito bem falsificados, e reagem 
violentamente quando presos, “coisa que não é normal nos 
demais terroristas”. 

GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada. As Ilusões Armadas. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2002, p. 374. [Adaptado]. 

A estrutura mencionada no texto enfatizou os “cubanos” por 

(A) tratar-se do único grupo revolucionário existente no 
país.   

(B) acreditar no potencial de engajamento radical do grupo. 

(C) proteger o regime democrático instalado no país. 

(D) considerar o grupo como traidores do país aliado. 

(E) inexistir brasileiros entre os militantes. 

QUESTÃO 39 

O documento “Educação profissional técnica de nível médio 
integrada ao ensino médio”, elaborado pelo Ministério da 
Educação, apresenta um panorama da construção da 
educação no Brasil a partir da década de 1980. Nesse 
documento também são apresentadas aquelas categorias 
indissociáveis da formação humana que orientaram as 
políticas públicas de educação no Brasil. Essas categorias 
são: 

(A) tecnologia, esporte, democracia e liberdade. 

(B) cidadania, cultura, religião e trabalho. 

(C) trabalho, ciência, tecnologia e cultura. 

(D) eficiência, eficácia, transparência e individualismo. 

(E) patriotismo, religião, trabalho e moralidade. 

QUESTÃO 40 

Embora parcialmente crítico de Gilberto Freyre, Djalma 
Ribeiro afirma que há uma relevância do autor de Casa 
Grande e Senzala no combate ao racismo. Qual seria essa 
contribuição? 

(A) Romantizar o processo de colonização brasileiro. 

(B) Apresentar a perspectiva do negro no sistema 
escravocrata. 

(C) Rejeitar a influência da cultura europeia na tradição 
brasileira. 

(D) Dialogar com um conjunto de autores pertencentes ao 
movimento negro.  

(E) Romper com uma tradição legitimadora do racismo 
científico. 

RASCUNHO 




