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concurso público

095. Prova objetiva

professor de ensino básico ii – educação física (titular)

�  Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
�   Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
�   Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta  imperfeições. Caso haja algum 
problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição deste caderno.

�   Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
�   Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
�   A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
�   Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 2 horas do início da prova.
�   Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua 
prova e assine o termo respectivo.

�    Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
�   Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno.

Nome do candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conHecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia a tira a seguir para responder às questões de 01 a 04:

(Bill Watterson. Disponível em: https://www.estadao.com.br/cultura/quadrinhos/)

03. Na fala do 3o quadro, a expressão “vão querer” pode 
ser corretamente substituída, sem alteração do sentido 
original, por:

(A) queiram

(B) quererão

(C) quereriam

(D) querem

(E) queriam

04. Em “… mas a Sra. acha mesmo que eles vão querer?” 
(3o quadro), a palavra destacada pertence à mesma clas
se da destacada em:

(A) A professora percebeu que Calvin mascava chiclete 
enquanto assistia à aula.

(B) Calvin não mentiu quando a professora lhe pergun
tou se ele estava mascando chiclete.

(C) A professora quis saber se Calvin tinha chicletes 
s uficientes para dividir com os colegas.

(D) Calvin disse à professora que acreditava ter chicle
tes suficientes para dividir.

(E) Calvin perguntou à professora se ela achava que os 
colegas quereriam chiclete.

01. Considerando as informações verbais e não verbais da 
tira, é correto afirmar que, no 2o quadro, a professora

(A) sugere que o garoto costuma distribuir doces entre 
os colegas de sala.

(B) demonstra arrependimento por ter sido ríspida com o 
garoto no 1o quadro.

(C) revela achar correto que cada aluno traga o próprio 
chiclete para a sala de aula.

(D) tem a expectativa de que o garoto responda nega
tivamente à sua pergunta.

(E) insinua querer que o garoto distribua seus chicletes  
e retirese da sala de aula.

02. Em “Você tem chiclete que chegue para dividir com 
seus colegas?” (2o quadro), a palavra destacada tem 
sentido de

(A) meio.

(B) direção.

(C) consequência.

(D) causa.

(E) finalidade.
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07. Assinale a alternativa em que palavra destacada foi 
e mpregada em sentido figurado.

(A) “A leitura nos convida a conhecer a experiência de 
homens e mulheres…” (1o parágrafo)

(B) “E os textos que alguém nos passa, e que também 
passamos a outros…” (1o parágrafo)

(C) “Vou citar Albert Camus, um escritor que conhecia 
bem a pobreza…” (2o parágrafo)

(D) “… o que também distingue as categorias sociais, não 
esqueçamos isso, é o horizonte…” (2o parágrafo)

(E) “Alguns podem ver mais longe que outros, pensar 
suas vidas em uma outra escala.” (2o parágrafo)

08. Considere as passagens a seguir:

•   “… a reclusão e o isolamento são, em geral, o destino 
que cabe aos pobres.” (2o parágrafo)

•   “…  expressou  sua  gratidão  por  um  professor  e  por 
uma biblioteca municipal que o haviam ajudado…”  
(3o parágrafo)

As palavras destacadas podem ser, correta e respectiva
mente, substituídas por:

(A) o qual … os quais

(B) o qual … o qual

(C) o qual … a qual

(D) os quais … a qual

(E) os quais … os quais

09. Assinale a alternativa em que a normapadrão de con
cordância verbal foi plenamente respeitada.

(A) Existe livros de diversos gêneros literários dispo
níveis nas bibliotecas.

(B) Sempre houveram pessoas capazes de apresentar 
os livros aos jovens.

(C) Encontramse nas bibliotecas diferentes tipos de 
a utores e de leitores.

(D) Nas escolas é comum que se falem de autores 
n acionais e estrangeiros.

(E) É imprescindível que seja apresentado aos jovens 
os escritores contemporâneos.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 05 a 08:

A leitura nos convida a conhecer a experiência de 
 h omens e mulheres, de nossa época ou de épocas pas
sadas, de diferentes lugares, transcrita em palavras que 
podem nos ensinar muito sobre nós mesmos. E os textos 
que alguém nos passa, e que também passamos a outros, 
representam uma abertura para círculos de pertencimento 
mais amplos, que se estendem para além do parentesco e 
da localidade.

Vou citar Albert Camus, um escritor que conhecia bem a 
pobreza e que escreveu: “A pobreza e a ignorância tornavam 
a vida mais difícil, mais insípida, fechada em si mesma; a 
m iséria é uma fortaleza sem ponte levadiça”. A imagem de 
uma fortaleza sem ponte levadiça nos lembra o quanto a 
r eclusão e o isolamento são, em geral, o destino que cabe aos 
pobres. Pois o que também distingue as categorias  sociais,  
não esqueçamos isso, é o horizonte, o espaço de referên
cia daqueles que as compõem. Alguns podem ver mais lon
ge que outros, pensar suas vidas em uma outra escala. E o 
horizonte de muitos habitantes da zona rural, de condição 
modesta, como também o horizonte popular urbano, foi, por 
muito tempo, e ainda o é com frequência, a família, os vizi
nhos, “nós”. Enquanto o resto do mundo é visto como “eles”, 
com traços bem mal definidos.

Mas, às vezes, existem pontes levadiças. Camus, assim 
como outros escritores nascidos em famílias pobres, expres
sou sua gratidão por um professor e por uma biblioteca muni
cipal que o haviam ajudado a descobrir que existia algo além 
do espaço familiar. Para ele as pontes levadiças foram esse 
professor e essa biblioteca. Citoo novamente: “No fundo, o 
conteúdo dos livros pouco importava. O importante era o que 
sentiam ao entrar na biblioteca, onde não viam a parede de 
livros negros mas sim um espaço e horizontes múltiplos que, 
desde a entrada, lhes tiravam da vida estreita do bairro”.

(Michèle Petit, Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva. Adaptado)

05. Para a autora, a leitura é uma forma de as pessoas

(A) estudarem melhor sua língua.

(B) aprimorarem seu texto escrito.

(C) conhecerem melhor a si próprias.

(D) valorizarem mais o espaço familiar.

(E) aperfeiçoarem seu raciocínio lógico.

06. No trecho “… não viam a parede de livros negros mas 
sim um espaço e horizontes múltiplos…” (3o parágrafo), 
a palavra destacada foi empregada para

(A) enfatizar uma ideia.

(B) reiterar uma pergunta.

(C) introduzir uma crítica.

(D) contestar uma opinião.

(E) apresentar uma hipótese.
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12. Assinale a alternativa em que uma vírgula foi correta
mente acrescentada a um trecho do texto, sem alteração 
do sentido original.

(A) “… sem a pretensão, de revolucionar o que quer 
que fosse.” (1o parágrafo)

(B) “… à qual se podia encomendar, quase todo o guar
daroupa familiar…” (3o parágrafo)

(C) “… pois não se disseminara ainda a prática, de 
e mbutir armários.” (3o parágrafo)

(D) “Em nossa casa, costumava pousar a bemhumo
rada…” (4o parágrafo)

(E) “Foi Noésia, quem confeccionou as prodigiosas 
c alças…” (4o parágrafo)

13. A normapadrão de regência verbal foi plenamente res
peitada em:

(A) Evitar a compra de roupas prontas pode acarretar de 
economia de dinheiro.

(B) Há pessoas que optam por roupas que possam  
durar muito.

(C) Quem visa de economizar pode procurar alternativas 
às roupas prontas.

(D) Costurar as próprias roupas implica ao aprendizado 
de técnicas específicas.

(E) Quem almeja em roupas de boa qualidade deve 
c onhecer os tecidos existentes.

14. A colocação pronominal está em conformidade com a 
normapadrão em:

(A) Nem sempre encontrase uma boa biblioteca perto 
de casa.

(B) Não devese privar os jovens do contato com os 
l ivros de ficção.

(C) Há autores que dispõemse facilmente a conversar 
sobre seus livros.

(D) Se encontram com frequência professores capazes 
de formar bons leitores.

(E) Nas bibliotecas podese ficar por horas em busca de 
livros interessantes.

15. Leia o texto a seguir:

Nas redações de jornais, para se preencher uma 
vaga de emprego, geralmente se recorria     indica
ção de alguém da própria equipe. Até porque nos currícu
los se podiam ler     vezes pérolas como     que 
pesquei um dia: “Conhece, de perto, Elizabeth Taylor”. 
Em certos momentos penso que deveríamos ter contra
tado aquele camarada.

(Humberto Werneck, Esse inferno vai acabar. Adaptado)

As lacunas devem ser, correta e respectivamente, preen
chidas por:

(A) à … às … à

(B) à … às … a

(C) à … as … à

(D) a … às … à

(E) a … as … a

Leia o texto a seguir para responder às questões de 10 a 12:

Roupa em fase de crescimento

Não me impressiona tanto a notícia de que uns alemães 
puseram para andar no mercado um sapato capaz de acom
panhar, até o limite de dois centímetros, o crescimento dos 
pés da garotada. Se me permitem, minha mãe fez melhor, 
ou fez antes, sem a pretensão de revolucionar o que quer 
que fosse.

Naquele tempo, a década de 50 (do século 20, por favor), 
não se usava comprar roupa pronta. Não que não existissem 
lojas de roupa. Era mais econômico mandar fazer.

Havia sempre na cidade uma pessoa jeitosa que costu
rava “para fora” e à qual se podia encomendar quase todo o 
guardaroupa familiar a ser acondicionado, aliás, num guar
daroupa, trambolho que provinha, esse sim, de alguma loja, 
pois não se disseminara ainda a prática de embutir armários. 
Acontecia também de se convocar a tal pessoa para se insta
lar, de mala, cuia, tesoura e agulha, na residência da família, 
e ali pedalar, dias a fio, uma máquina de costura.

Em nossa casa costumava pousar a bemhumorada 
Noésia, exímia na arte de produzir himalaias de roupa. Foi 
Noésia quem confeccionou as prodigiosas calças que não 
paravam de espichar. Mas foi mamãe quem garimpou, sabe 
Deus em que atacadista, a peça de linho cinzento com que 
elas foram feitas. Deixa que eu dou jeito, dona Wanda, dizia 
Noésia a cada nova temporada em casa e, pela enésima vez, 
tome encurtar as barras.

(Humberto Werneck,  
O espalhador de passarinhos & outras crônicas. Adaptado)

10. O cronista se dirige aos leitores no trecho:

(A) “Se me permitem, minha mãe fez melhor, ou fez 
a ntes…” (1o parágrafo)

(B) “Não que não existissem lojas de roupa.” (2o parágrafo)

(C) “Era mais econômico mandar fazer.” (2o parágrafo)

(D) “Em nossa casa costumava pousar a bemhumorada 
Noésia…” (4o parágrafo)

(E) “Deixa que eu dou jeito, dona Wanda, dizia Noésia…” 
(4o parágrafo)

11. No contexto em que foi empregada, a palavra desta
cada em “… a bemhumorada Noésia, exímia na arte 
de produzir himalaias de roupa.” (4o parágrafo) é um 
sinônimo de

(A) “interessante”.

(B) “lenta”.

(C) “excelente”.

(D) “antiga”.

(E) “hesitante”.
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18. Falkembach (em Veiga, 1996) defende a ideia de um pla
nejamento participativo com base na escola.

Assinale a alternativa que contém uma afirmação verda
deira acerca da perspectiva apresentada pela autora.

(A) O planejamento participativo mobiliza a comunidade 
escolar para definir as metas administrativas e pe
dagógicas, de modo a liberar os professores para se 
concentrarem na dimensão operacional do plano.

(B) Os sujeitos do planejamento participativo são parte 
do mesmo objeto sobre o qual se propõem a refletir 
e agir: a formação de sujeitos imbuídos do propósito 
de democratização.

(C) O objetivo do trabalho em planejamento participativo 
é a criação de planos individuais para cada um dos 
agentes participantes, com orientações que nasce
ram da discussão coletiva.

(D) Cabe à comunidade extraescolar fornecer os dados 
necessários ao diagnóstico de um planejamento par
ticipativo, enquanto a equipe acadêmica se respon
sabiliza pelo plano de ações.

(E) A participação no planejamento exige conhecimen
tos especializados, o que limita seus participantes ao 
corpo acadêmico da escola e aos pais ou responsá
veis de comprovada competência.

19. Verônica é secretária de atendimento aos alunos em uma 
escola municipal. Em uma manhã, ela presenciou uma 
situação de agressão entre duas crianças e, rapidamen
te, saiu de sua sala e interveio na situação, separando 
os alunos envolvidos. Decidiu, então, conversar com um 
deles, que parecia mais exaltado. Joana, professora da 
turma a que pertenciam os alunos, abordou Verônica, ex
plicando que ela fez bem em separar as crianças, mas 
que não deveria ter ficado conversando com uma delas. 
Joana explicou: “a responsabilidade formativa das crian
ças é da equipe pedagógica, que tem esse preparo”.

Considerando o que argumentam Libâneo, Oliveira e 
Toschi (2003), a atitude de Joana é

(A) equivocada, pois todas as pessoas que atuam na or
ganização escolar desempenham papéis educativos 
nos contextos de interação social dentro da escola.

(B) acertada, pois intervenções como a de Verônica es
capam ao planejamento pedagógico e podem com
prometer o trabalho de longo prazo desenvolvido 
pelos professores.

(C) equivocada, pois a separação das crianças deveria 
ter sido feita pelos monitores, preparados para lidar 
com situações de conflito como a presenciada por 
Verônica.

(D) equivocada, pois a interrupção de conflitos físicos é 
responsabilidade de todos, mas a resolução dessas 
brigas fica a cargo da diretoria ou da coordenação 
escolar, e não dos professores.

(E) acertada, pois a bronca de um adulto que não seja o 
professor da criança em contexto escolar é conside
rada situação de violência, tipificada no Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

ConheCimentos PedagógiCos e LegisLação

16. Aguiar et al. (2006), refletindo sobre a importância da 
educação no combate à exclusão, afirmam haver diver
sas concepções do que seja o desenvolvimento susten
tável. Uma dessas concepções é assim descrita: “supõe 
uma mudança na orientação do desenvolvimento eco
nômico, contemplando a justiça social e a superação da 
desigualdade socioeconômica. [...] Nesta perspectiva, 
o mercado e a visão economicista deixam de ter a cen
tralidade” e cedem lugar a um desenvolvimento que “se 
realiza na partição da riqueza social e na distribuição do 
controle sobre os recursos, inclusive os provenientes da 
natureza”.

Tratase, especificamente, da perspectiva

(A) da responsabilidade socioambiental.

(B) da revolução ecológica.

(C) da sustentabilidade democrática.

(D) do capitalismo sustentável.

(E) da soberania ecológica.

17. A participação da criança na vida social recebeu,  
a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente  
(Lei no 8.069/1990), um grau de proteção inédito.

De acordo com Castro e Regattieri (2009), a escola ocu
pa um lugar importante na garantia dos direitos abrangi
dos nessa proteção porque

(A) teve seu papel transformado, consolidandose, pos
teriormente ao ECA, como instituição de natureza 
assistencialista.

(B) é um ator exclusivo na efetivação do direito da crian
ça e do adolescente à educação, que foi terceirizada 
pelas famílias.

(C) as famílias são, com frequência, a fonte das violên
cias contra a criança, tornandoas inadequadas para 
a fiscalização desses direitos.

(D) a extinção dos conselhos tutelares torna o saber téc
nico dos agentes escolares essencial para a identifi
cação de abusos sofridos pelas crianças.

(E) é, entre todos os equipamentos do Estado, aquele 
que tem o mais amplo contato contínuo e frequente 
com os sujeitos desses direitos.
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22. Sobre a relação entre temas transversais e a disciplina
ridade, assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto de Lenise Garcia.

(A) As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fun
damental de 9 Anos instituíram a criação de uma dis
ciplina por ano letivo dedicada exclusivamente aos 
temas transversais.

(B) A transversalidade é sinônimo de interdisciplinarida
de, de modo que se opõe ao princípio de organiza
ção do Ensino Fundamental em disciplinas.

(C) Temas transversais não constituem uma disciplina, 
devendo seus objetivos e conteúdos estar inseridos 
em diferentes momentos de cada uma das disciplinas.

(D) Disciplinas são necessariamente transversais, pois 
fazem parte de um único currículo, organizado em 
ciclos e baseado nas diretrizes da Base Nacional Co
mum Curricular.

(E) As disciplinas de temas transversais devem conduzir 
de modo integrado os projetos interdisciplinares, o 
que exige do seu professor um domínio técnico de 
gestão de projetos.

23. Onrubia (em Coll, 1999) explica que, seguindo as pre
missas do construtivismo, a prática dos processos de 
codificação e decodificação que intervêm na leitura e na 
escrita deve

(A) ser construída primeiramente em seu conceito para 
que depois faça sentido como aplicação.

(B) ser trabalhada de modo espontâneo, pois todo esfor
ço intencional artificializa o ensino.

(C) manterse ligada à função comunicativa à qual esses 
processos devem servir.

(D) ocorrer após o pleno domínio oral da linguagem, evi
tando sobreposição entre diferentes formas de ex
pressão.

(E) ser orientada para a identificação de letras e pala
vras, mesmo antes que se compreenda seu sentido.

24. Um importante conceito no texto de Hoffmann sobre a 
avaliação mediadora é o do acompanhamento.

Para a autora, acompanhar deve ser entendido como

(A) favorecer o desenvolvimento do aluno e proporcio
narlhe vivências enriquecedoras à sua ampliação 
do saber.

(B) estar junto ao aluno durante o maior tempo possí
vel, o que permite ao professor avaliálo com maior 
precisão.

(C) verificar todas as ações e tarefas realizadas pelo alu
no, recolhendo dados fundamentais para determinar 
sua aptidão na matéria.

(D) conectarse emocionalmente ao aluno, de modo que 
este possa aprender mais e melhor em face a uma 
relação afetiva.

(E) atribuir ao aluno com dificuldades professores auxilia
res que possam assistilo em horários de contraturno.

20. Galvão (em Arantes, 2003) discute elementos para uma 
reflexão sobre a prática pedagógica a partir da perspecti
va de Wallon sobre a expressividade e as emoções.

De acordo com a autora,

(A) há uma separação insuperável entre inteligência e 
afeto, o que se mostra pela existência de crianças 
muito inteligentes com graus variados de maturidade 
afetiva.

(B) problemas disciplinares na escola têm origem exter
na à escola, pois residem nos modos de convivência 
e de organização familiar.

(C) a melhor estratégia para se trabalhar com crianças 
emocionalmente fragilizadas é oferecerlhes ativi
dades de elevada complexidade, que desviarão sua 
atenção dos problemas para o aprendizado.

(D) a inteligência e a afetividade se constroem recipro
camente, em uma complexa relação de interdepen
dência.

(E) a escola incorre em negligência quando se propõe 
a elevar a temperatura afetiva das relações com as 
crianças.

21. Resende (1998), ao discutir a perspectiva multicultural no 
Projeto PolíticoPedagógico, evidencia a interseção exis
tente entre o multiculturalismo e as propostas de constru
ções coletivas.

A autora considera que o multiculturalismo

(A) privilegia a homogeneidade, sugerindo movimentos 
centrados na cristalização e na exclusão.

(B) é respeitado quando há manutenção do status quo, 
por meio de controle e uniformização no tratamento 
das crianças.

(C) escancara a necessidade de se voltar ao princípio de 
uma história única, capaz de congregar as pessoas 
em torno de uma identidade nacional.

(D) demonstra a ausência de preconceito nas escolas, 
que, ao contrário da sociedade geral, sustentam re
lações abertas à diversidade.

(E) é uma realidade urgente do mundo contemporâneo, 
demandando compreensão e gestão por parte das 
instituições educacionais.
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27. Larissa é professora especialista de uma escola munici
pal, sendo responsável pelo ensino de Artes para crian
ças nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Em uma 
de suas turmas, frequenta as aulas um menino com de
ficiência auditiva chamado Luiz. Certo dia, Larissa per
cebeu Luiz um tanto prostrado, mantendose longe de 
seu grupo de amigos mais próximos. A professora, então, 
aproximouse de Luiz, levando um caderno no qual tro
cavam mensagens escritas. De início hesitante, Luiz aca
bou relatando ameaças repetidas de violência física por 
parte de seu padrasto. Larissa levou o caso à diretora, 
e juntas encaminharam denúncia ao Conselho Tutelar, 
visando à segurança de Luiz.

De acordo com o art. 7o da Lei no 13.146/2015 (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência), a atitude de Larissa foi

(A) incorreta, pois a denúncia só poderia ser apresen
tada pelos responsáveis da criança, no caso, a sua 
mãe.

(B) correta, pois é dever de todos comunicar à autori
dade competente qualquer forma de ameaça ou de 
violação aos direitos da pessoa com deficiência.

(C) incorreta, pois a ameaça não configura violência e, 
portanto, não pode ser considerada como um ato de 
violação aos direitos da criança.

(D) correta, pois o relato de Luiz pode ser considerado 
válido juridicamente, ao contrário do que ocorreria se 
sua deficiência fosse intelectual.

(E) incorreta, pois a hesitação inicial de Luiz sinalizou o 
desejo de que o caso não fosse contado a mais nin
guém e, eventualmente, chegasse à sua mãe.

28. O artigo 216 da Constituição Federal de 1988 afirma: 
“Constituem        os bens de natureza material 
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira 
[...]”.

Assinale a alternativa que completa corretamente a la
cuna.

(A) propriedade intelectual e direitos de imagem

(B) legado arqueológico nacional

(C) temas transversais de ensino

(D) patrimônio cultural brasileiro

(E) pessoa jurídica pública

25. Daniela Moura afirma de modo enfático: “a pedagogia de 
projetos não é um método”.

Assinale a alternativa que justifica corretamente a colo
cação da autora, com base em seu texto Pedagogia 
de Projetos: contribuições para uma educação transfor-
madora.

(A) A pedagogia de projetos carece de comprovação de 
sua eficácia metodológica, pois é fruto de experiên
cia prática dos professores.

(B) Como o uso de projetos é uma prática restrita à Edu
cação Básica, seus participantes não têm suficiente 
maturidade para seguir um método com rigor.

(C) O método é aplicável apenas individualmente, en
quanto o projeto só pode ser desenvolvido em grupos.

(D) O trabalho com projetos requer abertura para o des
conhecido, para a flexibilidade na formulação e refor
mulação de metas e percursos.

(E) A impossibilidade de realizar uma avaliação ao final 
do trabalho com projetos difere da prática de mensu
ração e análise típica dos métodos.

26. Weisz (2000) entende que a tematização da prática é 
cada vez mais necessária para a adequada formação 
continuada do professor.

Para a autora, a tematização da prática é

(A) um instrumento de formação permanente de visão 
aplicacionista.

(B) uma pesquisa realizada no âmbito da rede de ensi
no, buscandose as melhores práticas.

(C) o estudo da produção científica em seu estado da 
arte como atividade recorrente.

(D) um modelo de avaliação docente conduzido pela di
reção escolar.

(E) um olhar para a sala de aula como um objeto sobre o 
qual se pode pensar.
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conHecimentos esPecÍficos

31. A história da Educação Física na Europa influenciou a 
Educação Física brasileira. Soares (2001) narra que, no 
final do século 19, na Europa, mesmo na presença de 
descobertas científicas, eram observadas altas taxas de 
morbimortalidade no meio operário. Nesse contexto, a 
Educação Física passa a constar no rol das práticas que 
deveriam se tornar habituais para tornar as pessoas mais 
saudáveis. O caráter que a Educação Física assumiu, 
nessa época, era o de uma educação

(A) humanista.

(B) esportiva.

(C) do físico.

(D) crítica.

(E) sociopolítica.

32. Manuel Sérgio (In: Moreira, 1992) propõe a criação da 
C iência da Motricidade Humana. Para o desenvolviment o 
dessa ciência, ele afirma que é preciso admitir que nos 
e ncontramos diante da corporeidade e da motricidade, por
tanto, do homem, e que o homem, por sua vez, é um ser 

(A) complexo.

(B) complicado.

(C) completo.

(D) dominado pela razão.

(E) puramente sentimental.

33. Maldonado e Silva (2016) comentam que, no início do 
século 21, grande parte dos referenciais curriculares 
da Educação Física foram lançados nas redes públicas  
de ensino brasileiras tendo o conceito de cultura corporal 
de movimento como ponto de convergência da organi
zação dos conteúdos. No entendimento desses autores, 
isso significa que o docente de Educação Física escolar 
precisa levar os alunos a compreenderem as influências 
dos elementos filosóficos, políticos, religiosos, sociais e 
pedagógicos sobre a cultura corporal, propiciando a

(A) consolidação das práticas corporais em seu aspecto 
técnico.

(B) automatização das modalidades esportivas em seus 
aspectos técnicos e táticos.

(C) memorização da biomecânica dos gestos visando ao 
mais alto rendimento esportivo.

(D) transmissão e reconstrução das manifestações cor
porais a partir da sua historicidade.

(E) criação de novas práticas corporais e a negação 
d aquelas que as antecederam.

29. O art. 26 da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional) trata dos currículos da Educação 
Básica, compostos de uma base nacional comum e de 
uma parte diversificada.

O parágrafo 11 desse mesmo artigo estabelece que a 
educação digital,

(A) com foco na profissionalização e nas condições de 
plena empregabilidade, será componente curricular 
optativo no Ensino Médio e obrigatório nas modali
dades de Ensino Médio técnico.

(B) com foco no letramento digital e no ensino de com
putação, programação, robótica e outras competên
cias digitais, será componente curricular do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio.

(C) com foco no desenvolvimento de uma tecnologia de 
base nacional, autossustentável e competitiva, será 
componente curricular da parte diversificada nos es
tados e municípios com vocação tecnológica.

(D) com foco no desenvolvimento de habilidades funda
mentais da nova economia, será componente curri
cular do Ensino Médio, oferecido mediante parceria 
com escolas ou institutos especializados.

(E) com foco na leitura crítica das informações aces
sadas pela internet, será componente curricular do 
Ensino Fundamental e Médio, incorporado às disci
plinas de Língua Portuguesa.

30. O artigo 6o da Resolução CNE/CEB no 7/2010 (Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 
anos) afirma: “Os sistemas de ensino e as escolas ado
tarão, como norteadores das políticas educativas e das 
ações pedagógicas, os seguintes princípios”.

Quais princípios são elencados e descritos em seus in
cisos?

(A) Éticos, políticos e estéticos.

(B) Universais, nacionais e regionais.

(C) Pedagógicos, educacionais e culturais.

(D) Individuais, coletivos e sociais.

(E) Estruturais, materiais e relacionais.
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37. Cavaleiro e Vianna (In: Knijnik e Zuzzi, 2010) criticam a 
existência, nas aulas de Educação Física, de uma natu
ralização das diferenças construídas socialmente, dando 
a entender que elas são inscritas no aspecto biológico.  
A consequência dessa naturalização é que os estudantes 
são ensinados que 

(A) as diferenças biológicas podem ser apagadas quan
do elas são aceitas pelo grupo.

(B) por meio do esforço e do treinamento, é natural que 
o desempenho de meninos e meninas seja o mesmo.

(C) há atitudes e movimentos corporais que são naturais 
e, por isso, são os esperados para cada sexo.

(D) aspectos culturais e biológicos influenciam no 
d esempenho e na dissolução das diferenças entre as 
p essoas.

(E) meninas e meninos podem compor turmas mistas, 
pois isso será benéfico para o seu desenvolvimento.

38. De acordo com Gallahue (2001), habilidades motoras 
especializadas são movimentos fundamentais madu
ros que foram adaptados às necessidades específicas 
de uma atividade esportiva, recreativa ou cotidiana.  
O desenvolvimento de tais habilidades motoras ocorre 
ao longo dos três seguintes estágios:

(A) inicial, mediano e superior.

(B) iniciante, intermediário e superior.

(C) transacional, parcial e de alto rendimento.

(D) de utilização, intermediário e de rendimento superior.

(E) de transição, de aplicação e de utilização permanente.

39. Dispêndio energético diário total (DEDT), também conhe
cido como gasto energético diário total (GEDT), é a quan
tidade total de energia que uma pessoa gasta em um  
dia para manter todas as funções corporais e realizar 
a tividades.

Alguns fatores afetam, de forma importante, o DEDT 
ou GEDT. Entre esses fatores, o que exerce a maior  
influência é

(A) o clima.

(B) a lactação.

(C) a gestação.

(D) a atividade física.

(E) a termogênese de indução dietética.

34. A violência é um fenômeno humano que se manifesta de 
diferentes formas e é entendida de diversas maneiras, 
d ependendo da cultura do local onde ela ocorre. Na esco
la, existe um tipo de violência caracterizada por estudan
tes que apresentam condutas agressivas sistematizadas, 
conscientes e deliberadas que visam maltratar um cole
ga tido como mais fraco para amedrontálo, colocálo sob 
t ensão. Esse tipo de violência é chamado de

(A) aversão.

(B) bullying.

(C) impulsividade.

(D) hiperatividade.

(E) esquizofrenia.

35. Marcellino (In: De Marco, 2013) afirma a existência de 
uma relação entre lazer e Educação Física e que o pro
fissional de Educação Física precisa ter uma visão cor
reta sobre tal relação. Segundo o autor, esse profissional 
deve atuar como

(A) mercador que estimula a aquisição de produtos 
 ligados ao lazer.

(B) mercador que informa sobre a qualidade dos produ
tos ligados ao lazer.

(C) defensor da função do lazer como compensação das 
horas de trabalho.

(D) educador que ensina que o lazer é um direito asse
gurado ao cidadão.

(E) educador que nega que o lazer é voltado para o des
canso e divertimento.

36. O Currículo Paulista (2019) preconiza que, na segunda 
metade do Ensino Fundamental, busquese ampliar “a 
autonomia intelectual, a compreensão de normas e os 
interesses pela vida social, o que possibilita aos estudan
tes lidarem com sistemas mais amplos, que dizem res
peito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, 
com a história, com a cultura, com as tecnologias e com 
o ambiente”. Na unidade t emática brincadeiras e jogos, 
no 7o ano, essa relação dos estudantes com as novas 
tecnologias é trabalhada por meio do estudo dos jogos

(A) reduzidos.

(B) simbólicos.

(C) de exercício.

(D) cooperativos.

(E) eletrônicos.
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43. Leia o seguinte trecho, extraído de Silva (2013), a res
peito de abordagens pedagógicas da Educação Física:

Idealmente, a aprendizagem deve ser uma aventura edu
cacional significativa e partilhada. Para isso, em vez de 
ser levado ao “que fazer” e ser instruído a “como fazer”, 
ao aluno se apresentará um problema cuidadosamente 
estruturado. O aluno e o professor podem descobrir e 
estruturar o problema juntos, e, em seguida, o primeiro 
buscará soluções para esse problema.

A abordagem discutida no livro de Silva (2013) e que 
apresenta os procedimentos metodológicos menciona
dos no trecho lido é a abordagem

(A) construtivista.

(B) filosófica.

(C) da saúde renovada.

(D) antropológica.

(E) esportivista.

44. Lomakine (In: Scarpato, 2007) escreve a respeito do ensi
no da dança na escola. Sobre o uso de estímulos sonoros 
para o trabalho com ritmos, a autora afirma que

(A) a música deve estar sempre presente.

(B) é possível explorar ritmos no silêncio, como o da 
r espiração.

(C) a música não pode ser substituída por outros ritmos.

(D) o silêncio é a ausência de ritmos, por isso os sons 
são necessários.

(E) o trabalho de percussão corporal produz sons difí
ceis de ouvir.

45. Alves e Duarte (2012) afirmam que o movimento de 
inclu são defende que a criança com deficiência deve ser 
i ncluída no ensino regular para que possa se desenvol
ver e participar ativamente da sociedade. A participação  
de estudantes com deficiência nas aulas de Educação 
Física lhes proporciona efeitos positivos. Os autores 
 afirmam que esses efeitos dependem da vivência de 
e xperiências positivas e que elas ocorrem quando 

(A) o professor ignora as deficiências e proporciona o 
mesmo tipo de atividade para a turma toda.

(B) há atendimento individualizado, em horários e locais 
diferentes dos do grupo, com atividades especiais.

(C) a turma entende que o professor terá que dedicar 
toda sua atenção aos estudantes com deficiência.

(D) há atendimento individualizado, separado do grupo, 
sem preocupação com os benefícios por meio das 
atividades propostas.

(E) há o senso de pertencimento ao grupo, participação 
total e possibilidade de benefício com o programa de 
atividades propostas.

40. Um estudante sofreu uma entorse no tornozelo duran
te atividades práticas da aula de Educação Física. Seu 
professor sabe que, nessas ocasiões, o procedimento de 
primeiros socorros indicado é a aplicação de gelo por 

(A) 15 a 20 minutos ou até que a região apresente 
d ormência.

(B) 5 minutos no máximo, evitando que o estudante sinta 
dormência na região.

(C) 1 minuto, com intervalo de dois minutos; repetindo a 
sequência três vezes.

(D) 30 minutos, por cima da imobilização feita imedia
tamente após a entorse.

(E) 1 hora, abrangendo o local e as articulações próxi
mas, como o joelho.

41. O Currículo do Ensino Fundamental do município de 
I tatiba, alinhado à Base Nacional Comum Curricular, 
explicita que a Educação Física está inserida na área 
de linguagens, pois as práticas corporais presentes no 
m ovimento

(A) desenvolvem a musculatura do corpo como um todo, 
fortalecendo as partes do corpo ligadas ao aparelho 
fonador.

(B) ampliam a capacidade cardiorrespiratória dos estu
dantes, o que possibilita falarem de forma mais forte 
e com volume mais alto.

(C) apresentamse como textos culturais, permitem pro
dução, reprodução, leitura e interpretação e expres
sam desejos, emoções, sentimentos e mensagens 
diversas.

(D) são voltadas para a memorização do passado da 
n ação que deve ser transmitido de geração em gera
ção para manter as tradições.

(E) trazem em si os preceitos morais, de saúde e de 
h igiene corporal que constituem a base filosófica  
da nação brasileira.

42. Consta no Currículo do Ensino Fundamental do município 
de Itatiba que o objetivo da Educação Física é promover  
a           da cultura corporal por meio das 
unidades temáticas, despertando gosto pela atividade 
f ísica e conscientizando sobre a importância da saúde 
e da qualidade de vida, contribuindo para a formação de 
um cidadão crítico, participativo e          .

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectiva
mente, as lacunas do texto.

(A) diversidade … interconectado

(B) diversidade … autônomo

(C) uniformidade … autônomo

(D) uniformidade … interconectado

(E) complexidade … politizado
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49. A literatura que analisa a relação entre esporte e escola 
afirma que o esporte não pode ser, simplesmente, trans
posto para o contexto escolar, porque se subordina aos 
significados imprimidos a ele pela sociedade capitalista 
e, com isso, reforça as desigualdades sociais. Existem 
algumas características essenciais no esporte que gera
ram tais críticas a respeito do seu ensino sem a devida 
adaptação ao contexto escolar.

Assinale a alternativa que menciona uma dessas carac
terísticas.

(A) Regulamentação flexível, que pode ser ajustada 
p elos participantes.

(B) Meios e técnicas artesanais, ajustados às caracterís
ticas dos estudantes.

(C) Colaboração entre os participantes, que concretiza o 
princípio da cooperação.

(D) Norma de comparação de rendimento, que idealiza o 
princípio de sobrepujar.

(E) Princípio da ludicidade, em que o prazer da prática 
se sobrepõe ao resultado da competição.

50. Para organizar eventos esportivos na escola, o(a) pro
fessor(a) de Educação Física precisa saber quais são as 
características de cada um deles para poder adequálos 
à realidade do local onde trabalha. De acordo com Poit 
(2011), campeonato e torneio esportivo se diferenciam, 
porque, no campeonato,

(A) os concorrentes se enfrentam pelo menos uma vez, 
e sua duração é mais longa do que a de um torneio.

(B) há premiação para todos os concorrentes, e ele 
pode ser realizado em apenas um fim de semana, 
diferentemente do torneio.

(C) há um forte caráter eliminatório, sendo preferível ao 
torneio, porque comporta um número elevado de 
participantes.

(D) há um forte caráter eliminatório, e dificilmente have
rá o confronto entre todos os participantes como  
no torneio.

(E) a característica principal é a informalidade, diferen
temente do que ocorre no torneio, que costuma ser 
realizado em homenagem a alguém.

46. Chicon, Mendes e Sá (In: Andrade & Freitas, 2016) 
o bservaram práticas de ensino de professores de Edu
cação Física e notaram que uma professora, que tinha 
em sua turma um aluno com baixa visão e outro com sín
drome de Down, adotava um procedimento que acabava 
por levar os demais alunos a reproduzirem condutas de 
segregação em relação aos colegas com deficiências.

Esse procedimento era:

(A) dar uma bola para os alunos com deficiência mani
pularem separadamente da turma e censurar seus 
colegas quando se aproximavam deles para realiza
rem práticas em conjunto.

(B) pedir para um ou dois alunos da turma se exercita
rem junto com os colegas com deficiência.

(C) elogiar, sem distinção entre os alunos, o desempe
nho e o esforço observado durante as atividades  
da aula.

(D) pedir para os alunos com deficiência ajudarem a pro
fessora em algum momento da aula, como ela fazia 
com os demais.

(E) proporcionar atividades adaptadas aos alunos com 
deficiência, viabilizando a participação deles junto 
com a turma.

47. Uma pessoa pratica uma habilidade para conseguir 
a umentar sua capacidade de executála em situações 
futuras que a solicitem. Uma característica da prática 
que aumenta as oportunidades de desempenhos futu
ros bemsucedidos consiste na variabilidade das expe
riências práticas. Uma forma de programar práticas 
variáveis consiste em aplicar o fenômeno da aprendiza
gem conhecido como efeito da interferência contextual.  
A prática que produz um efeito superior na retenção e na 
transferência da aprendizagem é aquela que apresenta 
uma interfe rência contextual

(A) inexistente.

(B) mínima.

(C) baixa.

(D) média.

(E) alta.

48. O ensino do esporte que privilegia a execução de ges
tos técnicos e padronizados, obtidos a partir de análises 
biomecânicas, morfológicas e funcionais do movimento, 
que exige que o aprendiz se submeta a puxados treinos 
de coordenação motora, da condição física geral e de 
h abilidades específicas destes gestos, independente
mente do sentido ou do significado que eles possam ter, 
individual ou coletivamente, desprezando seus condicio
nantes históricoculturais e eliminando a possibilidade 
crítica, possui, para Kunz (2001), um caráter

(A) lúdico.

(B) pessoal.

(C) autoritário.

(D) humanístico.

(E) contextualizado.
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