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LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS (LITERÁRIOS E NÃO 

LITERÁRIOS). 

Sabemos que a “matéria-prima” da literatura são as pa-
lavras. No entanto, é necessário fazer uma distinção entre 
a linguagem literária e a linguagem não literária, isto é, 
aquela que não caracteriza a literatura.

Embora um médico faça suas prescrições em deter-
minado idioma, as palavras utilizadas por ele não podem 
ser consideradas literárias porque se tratam de um voca-
bulário especializado e de um contexto de uso específi-
co. Agora, quando analisamos a literatura, vemos que o 
escritor dispensa um cuidado diferente com a linguagem 
escrita, e que os leitores dispensam uma atenção diferen-
ciada ao que foi produzido.

Outra diferença importante é com relação ao trata-
mento do conteúdo: ao passo que, nos textos não literá-
rios (jornalísticos, científicos, históricos, etc.) as palavras 
servem para veicular uma série de informações, o texto 
literário funciona de maneira a chamar a atenção para a 
própria língua (FARACO & MOURA, 1999) no sentido de 
explorar vários aspectos como a sonoridade, a estrutura 
sintática e o sentido das palavras.

Veja abaixo alguns exemplos de expressões na lin-
guagem não literária ou “corriqueira” e um exemplo de 
uso da mesma expressão, porém, de acordo com alguns 
escritores, na linguagem literária:

Linguagem não literária:  
1- Anoitece.       
2- Teus cabelos loiros brilham. 
3- Uma nuvem cobriu parte do céu.  ...   

 Linguagem literária:
 1- A mão da noite embrulha os horizontes. (Alvaren-

ga Peixoto)
2- Os clarins de ouro dos teus cabelos cantam na luz! 

(Mário Quintana)
3- um sujo de nuvem emporcalhou o luar em sua 

nascença. (José Cândido de Carvalho)
 
Como distinguir, na prática, a linguagem literária da 

não literária?
- A linguagem literária é conotativa, utiliza figuras 

(palavras de sentido figurado), em que as palavras adqui-
rem sentidos mais amplos do que geralmente possuem.

- Na linguagem literária há uma preocupação com a 
escolha e a disposição das palavras, que acabam dando 
vida e beleza a um texto.

- Na linguagem literária é muito importante a manei-
ra original de apresentar o tema escolhido.

- A linguagem não literária é objetiva, denotativa, 
preocupa-se em transmitir o conteúdo, utiliza a palavra em 
seu sentido próprio, utilitário, sem preocupação artística. 
Geralmente, recorre à ordem direta (sujeito, verbo, com-
plementos).

Leia com atenção os textos a seguir e compare as lin-
guagens utilizadas neles.

Texto A
Amor (ô). [Do lat. amore.] S. m. 1. Sentimento que pre-

dispõe alguém a desejar o bem de outrem, ou de alguma 
coisa: amor ao próximo; amor ao patrimônio artístico de 
sua terra. 2. Sentimento de dedicação absoluta de um ser 
a outro ser ou a uma coisa; devoção, culto; adoração: amor 
à Pátria; amor a uma causa. 3. Inclinação ditada por laços 
de família: amor filial; amor conjugal. 4. Inclinação forte por 
pessoa de outro sexo, geralmente de caráter sexual, mas 
que apresenta grande variedade e comportamentos e rea-
ções.

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Novo Dicionário 
da Língua Portuguesa, Nova Fronteira.

Texto B
Amor é fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói e não se sente;
É um contentamento descontente;
é dor que desatina sem doer.
            Luís de Camões. Lírica, Cultrix.

Você deve ter notado que os textos tratam do mesmo 
assunto, porém os autores utilizam linguagens diferentes.

No texto A, o autor preocupou-se em definir “amor”, 
usando uma linguagem objetiva, científica, sem preocupa-
ção artística.

No texto B, o autor trata do mesmo assunto, mas com 
preocupação literária, artística. De fato, o poeta entra no 
campo subjetivo, com sua maneira própria de se expres-
sar, utiliza comparações (compara amor com fogo, ferida, 
contentamento e dor) e serve-se ainda de contrastes que 
acabam dando graça e força expressiva ao poema (con-
tentamento descontente, dor sem doer, ferida que não se 
sente, fogo que não se vê).

Questões

1-) Leia o trecho do poema abaixo. 

O Poeta da Roça 
Sou fio das mata, cantô da mão grosa 
Trabaio na roça, de inverno e de estio 
A minha chupana é tapada de barro 
Só fumo cigarro de paia de mio. 
                             Patativa do Assaré 
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A respeito dele, é possível afirmar que 

(A) não pode ser considerado literário, visto que a lin-
guagem aí utilizada não está adequada à norma culta for-
mal. 

(B) não pode ser considerado literário, pois nele não 
se percebe a preservação do patrimônio cultural brasileiro. 

(C) não é um texto consagrado pela crítica literária. 
(D) trata-se de um texto literário, porque, no processo 

criativo da Literatura, o trabalho com a linguagem pode 
aparecer de várias formas: cômica, lúdica, erótica, popular 
etc 

(E) a pobreza vocabular – palavras erradas – não permi-
te que o consideremos um texto literário. 

 
Leia os fragmentos abaixo para responder às questões 

que seguem:

TEXTO I
O açúcar
O branco açúcar que adoçará meu café
nesta manhã de Ipanema
não foi produzido por mim
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre.
Vejo-o puro
e afável ao paladar
como beijo de moça, água
na pele, flor
que se dissolve na boca. Mas este açúcar
não foi feito por mim.
Este açúcar veio
da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, 

dono da mercearia.
Este açúcar veio
de uma usina de açúcar em Pernambuco
ou no Estado do Rio
e tampouco o fez o dono da usina.
Este açúcar era cana
e veio dos canaviais extensos
que não nascem por acaso
no regaço do vale.
Em lugares distantes, onde não há hospital
nem escola,
homens que não sabem ler e morrem de fome
aos 27 anos
plantaram e colheram a cana
que viraria açúcar.
Em usinas escuras,
homens de vida amarga
e dura
produziram este açúcar
branco e puro
com que adoço meu café esta manhã em Ipanema.

Fonte: “O açúcar” (Ferreira Gullar. Toda poesia. Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira, 1980, pp.227-228)

TEXTO II

A cana-de-açúcar

Originária da Ásia, a cana-de-açúcar foi introduzida no 
Brasil pelos colonizadores portugueses no século XVI. A re-
gião que durante séculos foi a grande produtora de cana-de
-açúcar no Brasil é a Zona da Mata nordestina, onde os férteis 
solos de massapé, além da menor distância em relação ao 
mercado europeu, propiciaram condições favoráveis a esse 
cultivo. Atualmente, o maior produtor nacional de cana-de
-açúcar é São Paulo, seguido de Pernambuco, Alagoas, Rio 
de Janeiro e Minas Gerais. Além de produzir o açúcar, que em 
parte é exportado e em parte abastece o mercado interno, a 
cana serve também para a produção de álcool, importante 
nos dias atuais como fonte de energia e  de bebidas. A imen-
sa expansão dos canaviais no Brasil, especialmente em São 
Paulo, está ligada ao uso do álcool como combustível.

2-) Para que um texto seja literário:
a) basta somente a correção gramatical; isto é, a expres-

são verbal segundo as leis lógicas ou naturais.
b) deve prescindir daquilo que não tenha correspondên-

cia na realidade palpável e externa.
c) deve fugir do inexato, daquilo que confunda a capaci-

dade de compreensão do leitor.
d) deve assemelhar-se a uma ação de desnudamento. O 

escritor revela, ao escrever, o mundo, e, em especial, revela o 
Homem aos outros homens.

e) deve revelar diretamente as coisas do mundo: senti-
mentos, ideias, ações.

3-) Ainda com relação ao textos I e II, assinale a opção 
incorreta

a) No texto I, em lugar de apenas informar sobre o real, 
ou de produzi-lo, a expressão literária é utilizada principal-
mente como um meio de refletir e recriar a realidade.

b) No texto II, de expressão não literária, o autor informa 
o leitor sobre a origem da cana-de-açúcar, os lugares onde é 
produzida, como teve início seu cultivo no Brasil, etc.

c) O texto I parte de uma palavra do domínio comum 
– açúcar – e vai ampliando seu potencial significativo, explo-
rando recursos formais para estabelecer um paralelo entre o 
açúcar – branco, doce, puro – e a vida do trabalhador que o 
produz – dura, amarga, triste.

d) No texto I, a expressão literária desconstrói hábitos 
de linguagem, baseando sua recriação no aproveitamento de 
novas formas de dizer.

e) O texto II não é literário porque, diferentemente do lite-
rário, parte de um aspecto da realidade, e não da imaginação.

Gabarito

1-) D

2-) D – Esta alternativa está correta, pois ela remete ao 
caráter reflexivo do autor de um texto literário, ao passo 
em que ele revela às pessoas o “seu mundo” de maneira 
peculiar.
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NÚMEROS INTEIROS E RACIONAIS: 
OPERAÇÕES (ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO, 

MULTIPLICAÇÃO, DIVISÃO, 
POTENCIAÇÃO); EXPRESSÕES 

NUMÉRICAS; FRAÇÕES E OPERAÇÕES COM 
FRAÇÕES. 

Números Naturais
Os números naturais são o modelo mate-

mático necessário para efetuar uma contagem.
Começando por zero e acrescentando sempre uma unida-
de, obtemos o conjunto infi nito dos números naturais

- Todo número natural dado tem um sucessor 
a) O sucessor de 0 é 1.
b) O sucessor de 1000 é 1001.
c) O sucessor de 19 é 20.

Usamos o * para indicar o conjunto sem o zero.

- Todo número natural dado N, exceto o zero, tem um 
antecessor (número que vem antes do número dado).

Exemplos: Se m é um número natural fi nito diferente 
de zero.

a) O antecessor do número m é m-1.
b) O antecessor de 2 é 1.
c) O antecessor de 56 é 55.
d) O antecessor de 10 é 9.

Expressões Numéricas

Nas expressões numéricas aparecem adições, subtra-
ções, multiplicações e divisões. Todas as operações podem 
acontecer em uma única expressão. Para resolver as ex-
pressões numéricas utilizamos alguns procedimentos:

Se em uma expressão numérica aparecer as quatro 
operações, devemos resolver a multiplicação ou a divisão 
primeiramente, na ordem em que elas aparecerem e so-
mente depois a adição e a subtração, também na ordem 
em que aparecerem e os parênteses são resolvidos primei-
ro.

Exemplo 1 

10 + 12 – 6 + 7 
22 – 6 + 7
16 + 7
23

Exemplo 2

40 – 9 x 4 + 23 
40 – 36 + 23
4 + 23
27

Exemplo 3
25-(50-30)+4x5
25-20+20=25

Números Inteiros
 Podemos dizer que este conjunto é composto pelos 

números naturais, o conjunto dos opostos dos números 
naturais e o zero. Este conjunto pode ser representado por:

Z={...-3, -2, -1, 0, 1, 2,...}
Subconjuntos do conjunto :
1)Conjunto dos números inteiros excluindo o zero
Z*={...-2, -1, 1, 2, ...}

2) Conjuntos dos números inteiros não negativos
Z+={0, 1, 2, ...}

3) Conjunto dos números inteiros não positivos
Z-={...-3, -2, -1}

Números Racionais
Chama-se de número racional a todo número que 

pode ser expresso na forma , onde a e b são inteiros 
quaisquer, com b≠0

São exemplos de números racionais:
-12/51
-3
-(-3)
-2,333...

As dízimas periódicas podem ser representadas por 
fração, portanto são consideradas números racionais.

Como representar esses números?
Representação Decimal das Frações

Temos 2 possíveis casos para transformar frações em 
decimais

1º) Decimais exatos: quando dividirmos a fração, o nú-
mero decimal terá um número fi nito de algarismos após a 
vírgula.
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2º) Terá um número infi nito de algarismos após a vír-
gula, mas lembrando que a dízima deve ser periódica para 
ser número racional

OBS: período da dízima são os números que se repe-
tem, se não repetir não é dízima periódica e assim números 
irracionais, que trataremos mais a frente.

Representação Fracionária dos Números Decimais

1ºcaso) Se for exato, conseguimos sempre transformar 
com o denominador seguido de zeros.

O número de zeros depende da casa decimal. Para uma 
casa, um zero (10) para duas casas, dois zeros(100) e assim 
por diante.

2ºcaso) Se dízima periódica é um número racional, en-
tão como podemos transformar em fração?

Exemplo 1 

Transforme a dízima 0, 333... .em fração
Sempre que precisar transformar, vamos chamar a dízi-

ma dada de x, ou seja
X=0,333...
Se o período da dízima é de um algarismo, multiplica-

mos por 10.

10x=3,333...

E então subtraímos:

10x-x=3,333...-0,333...
9x=3
X=3/9
X=1/3

Agora, vamos fazer um exemplo com 2 algarismos de 
período.

Exemplo 2

Seja a dízima 1,1212...

Façamos x = 1,1212...
100x = 112,1212... .
Subtraindo:
100x-x=112,1212...-1,1212...
99x=111
X=111/99

Números Irracionais
Identifi cação de números irracionais

- Todas as dízimas periódicas são números racionais.
- Todos os números inteiros são racionais.
- Todas as frações ordinárias são números racionais.
- Todas as dízimas não periódicas são números irra-

cionais.
- Todas as raízes inexatas são números irracionais.
- A soma de um número racional com um número irra-

cional é sempre um número irracional.
- A diferença de dois números irracionais, pode ser um 

número racional.
-Os números irracionais não podem ser expressos na 

forma , com a e b inteiros e b≠0.

Exemplo:  -  = 0 e 0 é um número racional.

- O quociente de dois números irracionais, pode ser 
um número racional.

Exemplo:  :  =  = 2  e 2 é um número racional.

- O produto de dois números irracionais, pode ser um 
número racional.

Exemplo:  .  =  = 7 é um número racional.

Exemplo:radicais(  a raiz quadrada de um nú-
mero natural, se não inteira, é irracional.

Números Reais
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TÓPICOS RELEVANTES E ATUAIS DE DI-
VERSAS ÁREAS, TAIS COMO SEGURANÇA, 

TRANSPORTES, POLÍTICA, ECONOMIA, SO-
CIEDADE, EDUCAÇÃO, SAÚDE, CULTURA, 

TECNOLOGIA, ENERGIA, RELAÇÕES INTER-
NACIONAIS, DESENVOLVIMENTO SUSTEN-

TÁVEL E ECOLOGIA.

Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas

1- Política/Geopolítica 
Avaliando o cenário nacional e internacional ao longo 

dos últimos cinco anos, não se pode negar os fatores que 
infl uenciaram o funcionamento das instituições políticas 
nas nações, como a própria crise fi nanceira. Esse elemento 
impulsionou instabilidades políticas, em tempos de insatis-
fação popular, em meio a protestos contra a situação fi nan-
ceira e agravamento das desigualdades sociais nas nações. 

Numa visão mais global, a crise econômica impactou 
a geração de empregos, trouxe mais pobreza. E uma das 
medidas de parte dos países, especialmente nações como 
Grécia ou Espanha, foi recorrer à austeridade fi scal, com 
impacto na redução de programas sociais, o que trouxe 
profunda insatisfação popular.

No caso do Brasil, a partir de 2016 é perceptível o 
quanto a crise política infl uenciou os negócios e econo-
mia, com redução de PIB (Produto Interno Bruto), aumento 
desemprego, além de fuga de investimentos estrangeiros, 
entre outras questões. Levando em conta que o próprio 
agravamento da crise econômica constituiu-se em um ce-
nário também global, não sendo exclusividade do Brasil. 

A crise financeira é um assunto perfeitamente 
tratado em economia, mas também transita 
em geopolítica – à medida que influencia 
a performance nas instituições políticas e 
impacto nas nações e relação com o mundo, por 
exemplo. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
Esses temas podem trazer questões com 
textos de apoio (recortes de jornais ou livros), 
sendo essencial caprichar na interpretação e 
entendimento do conteúdo para se dar bem. 
Portanto, mantenha atenção à leitura, parte das 
respostas pode estar no enunciado. 

EXERCÍCIO COMENTADO

Câmara dos Deputados - Analista Legislativo – CES-
PE/ 2014. 

Da Espanha ao Himalaia, o mundo está cheio de po-
vos que, como o da Crimeia, querem se separar de um Es-
tado ou obter mais autonomia. Existem cerca de setenta 
movimentos separatistas e secessionistas no mundo, dos 
quais pouco mais de vinte são ativos. Os primeiros aceitam 
autonomia dentro de um país. Os segundos só aceitam in-
dependência. E o mapa global não para de se transformar: 
pelo menos trinta novos países emergiram desde o fi m da 
Guerra Fria em 1989, por meio de processo de secessão, 
nas contas de especialistas.

Globo, 23/3/2014, p.32.

Tendo o fragmento de texto acima como referência ini-
cial e considerando a geopolítica mundial do tempo pre-
sente, julgue o  item  a seguir.

Na Ucrânia, a crise, que se arrastou no tempo, com as 
multidões ocupando as ruas de sua capital, Kiev, deve-se, 
entre muitas outras razões, à estratégica opção pela apro-
ximação com a União Soviética ou a integração à União 
Europeia.

(  ) certo
(  ) errado 
  
Resposta: Certo. O embate interno Ucrânia ocorreu 

basicamente devido ao confl ito entre grupos favoráveis a 
uma aproximação do país com a União Europeia, o que no 
entendimento deles traria estabilidade à nação, contra gru-
pos defensores de aliança com a Rússia, tradicional nação 
aliada, desde os tempos de União Soviética. 

2-Economia 
Entre 2015 e 2016, a economia brasileira passou por 

tempos críticos de recessão, atendendo uma tendência 
mundial. Esse cenário também atingiu outros mercados 
globais, com impacto na geração de emprego e aumento 
da pobreza e desigualdade social.

No Brasil, houve encolhimento do PIB (Produto Interno 
Bruto) e redução do poder de compra da população. Em 
anos anteriores, a chamada classe C enfrentou tempos de 
apogeu com política de incentivo de crédito até a chegada 
da crise, a partir de 2015.

Em 2018, é perceptível uma melhora quanto à econo-
mia e PIB nacional, mesmo que de forma lenta.  Setores 
como serviços e construção, por exemplo, têm registrado 
índices positivos gradualmente desde o fi nal de 2017. 
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Acompanhe sempre esses indicativos quanto 
ao crescimento ou encolhimento do PIB, 
observando a performance dos anos anteriores. 
Esse monitoramento contribui para instaurar 
de forma natural maior proximidade com 
o tema, pois questões relativas à economia 
sempre carregam a sensação de serem 
complexas demais. E isso não deve ocorrer, é 
preciso entender que esse assunto está ligado à 
realidade das pessoas.

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
Muitas vezes a resposta é fácil e óbvia, mas 
propositalmente a banca elabora uma pergunta 
aparentemente mais difícil. Então, a solução é 
tentar captar a essência da questão e perguntar 
a si mesmo o que ela propõe. 

EXERCÍCIO COMENTADO

Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - CES-
PE /2014. Quatro gigantes do agronegócio — Bunge, Car-
gill, Maggi e Dreyfus — mais a estruturadora de negócios 
Estação da Luz Participações pretendem associar-se para 
criar uma empresa de logística que participará dos leilões 
de concessão de ferrovias. Juntas, elas respondem por 70% 
das exportações de grãos do país. Essas empresas estão 
dispostas a construir e operar novas linhas em Mato Grosso. 
O alvo principal da sociedade, porém, é atuar como trans-
portadora independente de carga ferroviária, uma fi gura 
que não existe hoje no Brasil, mas será criada com base no 
novo modelo para ferrovias proposto pelo governo. 

O Estado de S.Paulo, 23/3/2014, p. B1. 

Tendo o fragmento de texto acima como referência 
inicial e considerando o tema por ele abordado — a inser-
ção econômica internacional do Brasil e as características 
essenciais do atual estágio da economia global —, julgue 
o  item  seguinte.

A inserção econômica internacional do Brasil tem sido 
facilitada pela disposição do país em participar de blocos 
econômicos bem estruturados, como o MERCOSUL e o 
Pacto Andino, com grande capacidade de produzir e de 
ganhar largas fatias do mercado mundial e que abandona-
ram, há tempos, atitudes protecionistas. 

(  ) certo
(  ) errado 

Resposta: Errado. Note que uma das questões mais 
impactantes quando se trata de blocos econômicos é o 
protecionismo.  Nessas negociações, cada nação avalia 
o que é vantajoso para si e o que não impacta de forma 
negativa em seu mercado interno. Entre 2017 e 2018, por 
exemplo, o Mercosul enfrentou atitudes protecionistas da 
Europa e Estados Unidos quanto à exportação de seus pro-
dutos para esses mercados. 

3- Desenvolvimento Sustentável e Ecologia 
As questões relativas à sustentabilidade e ecologia são 

bastante tratadas nos concursos ao longo dos anos. É um 
tema complexo e considerado uma das prioridades para 
humanidade, como abordado em conferências e comissões 
ambientais aprovadas por órgãos como a ONU. 

Desde a Conferência Rio-92, considerado um marco 
para o ambientalismo no planeta, a sociedade tem aborda-
do cada vez mais a necessidade de apoiar e implementar 
políticas de preservação ambiental. Nesse contexto, iniciou 
debate sobre sustentabilidade quanto ao consumo, produ-
ção e forma de se relacionar com a Terra. 

A sustentabilidade também chegou ao meio corpora-
tivo, as empresas se engajaram nessa tendência, que acar-
reta reputação às organizações, à medida que se discute a 
urgência e necessidade de focar em ações ambientalmente 
corretas.  E nesse contexto, surge cobrança, por parte de 
órgãos ambientais e sociedade, em relação às nações, para 
que cooperem com os tratados climáticos com intuito de 
combater o aquecimento global. 

É importante ter noção sobre conferências e 
acordos ambientais marcantes, como: Eco-92, 
Rio+20 e Protocolo de Kyoto. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
Questões sobre meio ambiente e 
sustentabilidade, nem sempre, focam apenas 
em preservação ambiental diretamente, 
como índices de desmatamento nas florestas 
e poluição, mas podem abordar o papel das 
nações em relação ao compromisso nessas 
questões urgentes. Tem a ver com a reputação 
e responsabilidade do país quanto à degradação 
ambiental. Estados Unidos e China, por 
exemplo, são bem criticados por fazerem o 
mínimo, em relação ao tema, na opinião de 
organizações ligadas à causa ambiental.
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NOÇÕES DE SISTEMA OPERACIONAL 
(AMBIENTES LINUX E WINDOWS 7, 8 E 10). 

Linux

O Linux é um sistema operacional inicialmente basea-
do em comandos, mas que vem desenvolvendo ambientes 
gráficos de estruturas e uso similares ao do Windows. Ape-
sar desses ambientes gráficos serem cada vez mais adota-
dos, os comandos do Linux ainda são largamente emprega-
dos, sendo importante seu conhecimento e estudo.

Outro termo muito usado quando tratamos do Linux é 
o kernel, que é uma parte do sistema operacional que faz a 
ligação entre software e máquina, é a camada de software 
mais próxima do hardware, considerado o núcleo do sis-
tema. O Linux teve início com o desenvolvimento de um 
pequeno kernel, desenvolvido por Linus Torvalds, em 1991, 
quando era apenas um estudante finlandês. Ao kernel que 
Linus desenvolveu, deu o nome de Linux. Como o kernel é ca-
paz de fazer gerenciamentos primários básicos e essenciais 
para o funcionamento da máquina, foi necessário desenvol-
ver módulos específicos para atender várias necessidades, 
como por exemplo um módulo capaz de utilizar uma placa 
de rede ou de vídeo lançada no mercado ou até uma in-
terface gráfica como a que usamos no Windows.

Uma forma de atender a necessidade de comunicação 
entre ker- nel e aplicativo é a chamada do sistema (System 
Call), que é uma interface entre um aplicativo de espaço de 
usuário e um serviço que o kernel fornece.

Como o serviço é fornecido no kernel, uma chamada di-
reta não pode ser executada; em vez disso, você deve utilizar 
um processo de cruzamento do limite de espaço do usuário/
kernel.

No Linux também existem diferentes run levels de ope-
ração. O run level de uma inicialização padrão é o de nú-
mero 2.

Como o Linux também é conhecido por ser um sistema 
operacional que ainda usa muitos comandos digitados, não 
poderíamos deixar de falar sobre o Shell, que é justamente 
o programa que permite ao usuário digitar comandos que 
sejam inteligíveis pelo sistema operacional e executem fun-
ções.

No MS DOS, por exemplo, o Shell era o command.com, 
através do qual podíamos usar comandos como o dir, cd 
e outros. No Linux, o Shell mais usado é o Bash, que, para 
usuários comuns, aparece com o símbolo $, e para o root, 
aparece como símbolo #.

Temos também os termos usuário e superusuário. En-
quanto ao usuário é dada a permissão de utilização de 
comandos simples, ao superusuário é permitido configurar 
quais comandos os usuários po- dem usar, se eles podem 
apenas ver ou também alterar e gravar dire- tórios, ou seja, 
ele atua como o administrador do sistema. O diretório pa-
drão que contém os programas utilizados pelo superusuário 
para o gerenciamento e a manutenção do sistema é o /sbin.

/bin - Comandos utilizados durante o boot e por usuá-
rios comuns.

/sbin - Como os comandos do /bin, só que não são 
utilizados pelos usuários comuns.

Por esse motivo, o diretório sbin é chamado de superu-
suário, pois existem comandos que só podem ser utilizados 
nesse diretório. É como se quem estivesse no diretório sbin 
fosse o administrador do sistema, com permissões especiais 
de inclusões, exclusões e alterações.

Comandos básicos
Iniciaremos agora o estudo sobre vários comandos que 

podemos usar no Shell do Linux:
-addgroup - adiciona grupos
-adduser - adiciona usuários
-apropos - realiza pesquisa por palavra ou string
-cat - mostra o conteúdo de um arquivo binário ou texto
 -cd - entra num diretório (exemplo: cd docs) ou retorna 

para home
 cd <pasta> – vai para a pasta especificada. exem-

plo: cd /usr/bin/
-chfn - altera informação relativa a um utilizador
-chmod - altera as permissões de arquivos ou diretórios. 

É um comando para manipulação de arquivos e diretórios 
que muda as permissões para acesso àqueles. por exemplo, 
um diretório que poderia ser de escrita e leitura, pode pas-
sar a ser apenas leitura, impedindo que seu conteúdo seja 
alterado.

-chown - altera a propriedade de arquivos e pastas 
(dono)

-clear – limpa a tela do terminal
-cmd>>txt - adiciona o resultado do comando (cmd) ao 

fim do arquivo (txt)
-cp - copia diretórios   ‘cp -r’ copia recursivamente
-df - reporta o uso do espaço em disco do sistema de 

arquivos
-dig - testa a configuração do servidor DNs
-dmesg - exibe as mensagens da inicialização (log)
-du - exibe estado de ocupação dos discos/partições
-du -msh - mostra o tamanho do diretório em mega-

bytes
-env - mostra variáveis do sistema
-exit – sair do terminal ou de uma sessão de root.
-/etc – É o diretório onde ficam os arquivos de configu-

ração do sistema
-/etc/skel – É o diretório onde fica o padrão de arquivos 

para o diretório Home de novos usuários.
-fdisk -l – mostra a lista de partições.
-find - comando de busca ex: find ~/ -cmin -3
-find – busca arquivos no disco rígido.
-halt -p – desligar o computador.
-head - mostra as primeiras 10 linhas de um arquivo
-history – mostra o histórico de comandos dados no 

terminal.
-ifconfig - mostra as interfaces de redes ativas e as infor- 

mações relacionadas a cada uma delas
-iptraf - analisador de tráfego da rede com interface 

gráfica baseada em diálogos
-kill - manda um sinal para um processo. Os sinais sIG- 

TErm e sIGKILL encerram o processo.
-kill -9 xxx – mata o processo de número xxx.
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-killall - manda um sinal para todos os processos.
-less - mostra o conteúdo de um arquivo de texto com 

controle
-ls - listar o conteúdo do diretório
-ls -alh - mostra o conteúdo detalhado do diretório
-ls –ltr - mostra os arquivos no formado longo (l) em or-

dem inversa (r) de data (t)
-man - mostra informações sobre um comando
-mkdir - cria um diretório. É um comando utilizado na raiz 

do Linux para a criação de novos diretórios. 

Na imagem a seguir, no prompt ftp, foi criado o diretório 
chamado “myfolder”.

Figura 22: Prompt “ftp”

-mount – montar partições em algum lugar do sistema.
-mtr - mostra rota até determinado IP
-mv - move ou renomeia arquivos e diretórios
-nano – editor de textos básico.
-nfs - sistema de arquivos nativo do sistema operacional 

Linux, para o compartilhamento de recursos pela rede
-netstat - exibe as portas e protocolos abertos no sistema.
-nmap - lista as portas de sistemas remotos/locais atrás 

de portas abertas.
-nslookup - consultas a serviços DNs
-ntsysv - exibe e configura os processos de inicialização
-passwd - modifica senha (password) de usuários
-ps - mostra os processos correntes
-ps –aux - mostra todos os processos correntes no siste-

ma
-ps -e – lista os processos abertos no sistema.
-pwd - exibe o local do diretório atual. o prompt padrão 

do Linux exibe apenas o último nome do caminho do diretório 
atual. para exibir o caminho completo do diretório atual digite 
o comando pwd. Linux@fedora11 – é a versão do Linux que 
está sendo usada. help pwd – é o comando que nos mostrará 
o conteúdo da ajuda sobre o pwd. A informação do help nos 
mostra-nos que pwd imprime o nome do diretório atual.

-reboot – reiniciar o computador.
-recode - recodifica um arquivo ex: recode iso-8859-15.. 

utf8 file_to_change.txt
-rm - remoção de arquivos (também remove diretórios)
-rm -rf - exclui um diretório e todo o seu conteúdo
-rmdir - exclui um diretório (se estiver vazio)
-route - mostra as informações referentes às rotas
-shutdown -r now – reiniciar o computador
-split - divide um arquivo

-smbpasswd - No sistema operacional Linux, na ver-
são samba, smbpasswd permite ao usuário alterar sua senha 
criptografada smb que é armazenada no arquivo smbpasswd 
(normalmente no diretório privado sob a hierarquia de dire-
tórios do samba). os usuários comuns só podem executar o 
comando sem opções. Ele os levará para que sua senha velha 
smb seja digitada e, em seguida, pedir-lhes sua nova senha 
duas vezes, para garantir que a senha foi digitada correta-
mente. Nenhuma senha será mostrada na tela enquanto está 
sendo digitada.

-su - troca para o superusuário root (é exigida a senha)
-su user -  troca para o usuário especificado em ‘user’ (é 

exigida a senha)
-tac - semelhante ao cat, mas inverte a ordem
-tail - o comando tail mostra as últimas linhas de um ar-

quivo texto, tendo como padrão as 10 últimas linhas. Sua sin-
taxe é: tail nome_do_arquivo. Ele pode ser acrescentado de al-
guns parâmetros como o -n  que mostra o [numero] de linhas 
do final do arquivo; o – c [numero] que mostra o [numero] de 
bytes do final do arquivo e o – f que exibe continuamente os 
dados do final do arquivo à medida que são acrescentados.

-tcpdump   sniffer - sniffer é uma ferramenta que “ouve” 
os pacotes

-top – mostra os processos do sistema e dados do pro-
cessador.

-touch touch foo.txt - cria um arquivo foo.txt vazio; tam-
bém altera data e hora de modificação para agora

-traceroute - traça uma rota do host local até o destino 
mostrando os roteadores intermediários

-umount – desmontar partições.
-uname -a – informações sobre o sistema operacional
-userdel - remove usuários
-vi - editor de ficheiros de texto
-vim - versão melhorada do editor supracitado
-which - mostra qual arquivo binário está sendo chama-

do pelo shell quando chamado via linha de comando
-who - informa quem está logado no sistema

Não são só comandos digitados via teclado que pode-
mos executar no Linux. Várias versões foram desenvolvidas 
e o kernel evoluiu muito. Sobre ele rodam as mais diversas 
interfaces gráficas, baseadas principalmente no servidor de 
janelas XFree. Entre as mais de vinte interfaces gráficas criadas 
para o Linux, vamos citar o KDE.

Figura 23: Menu K, na versão Suse – imagem obtida de 
http://pt.wikibooks. org/wiki/Linux_para_iniciantes/A_inter-

face_gr%C3%A1fica_KDE
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ESTATUTO DO SERVIDOR

LEI ORDINÁRIA Nº 3.181/76 - DISPÕE SOBRE 
O REGIME JURÍDICO DOS FUNCIONÁRIOS 

DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

LEI Nº 3181/76
(Vide Leis Complementar nº 403/1994 e nº 811/1998, 

nº 2213/2007, nº 2284/2008)

DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS FUNCIO-
NÁRIOS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu pro-
mulgo a seguinte lei:

Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários 
do Município de Ribeirão Preto.

§ 1º - As disposições desta lei, aplicam-se aos funcionários:
I - da Câmara Municipal respeitadas a sua competência 

constitucional privativa;
II - das Autarquias, que conservarem vinculação estatutária.
§ 2º - Para todos os efeitos que decorram desta lei, o Pre-

feito Municipal o Presidente da Câmara Municipal e os Supe-
rintendentes de Autarquias são denominados «AUTORIDADE».

Art. 2º Para os efeitos desta lei, FUNCIONÁRIO e a pes-
soa legalmente investida em cargo público.

Art. 3º CARGO PÚBLICO é aquele criado por lei, com de-
nominação própria, em número certo e pago pelos cofres do 
Município, cometendo ao seu titular um conjunto de deveres, 
atribuições e responsabilidades.

Art. 4º O vencimento dos cargos públicos obedecerá a 
padrões fixados em lei.

Art. 5º É vedada a prestação de serviços gratuitos.

Art. 6º Os cargos serão considerados de carreira ou iso-
lados, de provimento efetivo ou em comissão, na forma que 
a lei determinar.

Art. 7º CLASSE é um agrupamento de cargos da mesma 
profissão ou atividade, e de igual padrão de vencimento.

Art. 8º CARREIRA é um agrupamento de classes da mes-
ma profissão ou atividade, com denominação própria.

§ 1º - As atribuições de cada carreira serão definidas em 
regulamento.

§ 2º - Respeitado o regulamento, as atribuições inerentes 
a uma carreira poderão ser cometidas, indistintamente, aos 
funcionários de suas diferentes classes.

§ 3º - É vedado atribuir-se ao funcionário encargos ou ser-
viços diversos daqueles que são próprios de sua carreira ou 
cargo, e que, como, tais, sejam definidos em leis ou regula-
mentos, ressalvadas as funções de chefia e as comissões legais.

Art. 9º QUADRO é o conjunto de carreiras e cargos iso-
lados.

Art. 10 - Não haverá equivalência entre os diferentes cargos 
isolados ou de carreira, quanto às atribuições, mas não haverá 
diferenciação nos respectivos padrões ou classes de vencimen-
tos ou funções, desde que as denominações sejam idênticas.

Art. 11 - Os cargos públicos municipais serão acessíveis 
a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabele-
cidos nesta lei.

Capítulo II
DO PROVIMENTO

SECÇÃO I
DO PROVIMENTO

Art. 12 - Os cargos públicos municipais serão providos 
por:

I – nomeação
II – promoção
III – transferência
IV – reintegração
V – aproveitamento
VI – reversão

Art. 13 - Compete ao Prefeito prover, mediante portaria, 
os cargos e funções públicas municipais, ressalvada a compe-
tência do presidente da Câmara Municipal, quanto aos car-
gos existentes em seus quadros e dos Superintendentes dos 
órgãos descentralizados, quanto aos respectivos servidores.

SECÇÃO II
DA NOMEAÇÃO
SUB-SECÇÃO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 14 - A nomeação, como forma de provimento inicial, 
será feita:

I - em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado ou 
de carreira, de provimento efetivo, e o candidato for ocupante 
de cargo público municipal, com estágio probatório completo;

II - em comissão, quando se tratar de cargo que, em de-
corrência de lei, assim deva ser provido;

III - em caráter efetivo, mas com sujeição a estágio probató-
rio, quando se tratar de cargo de carreira ou isolado, preenchido 
em concurso por candidato estranho ao quadro do funcionalis-
mo municipal ou sem o estágio referido no item I, acima.

Art. 15 - A nomeação obedecerá à ordem de classifica-
ção dos candidatos, habilitados em concurso.

Art. 16 - Será tornada sem efeito, em portaria, a nomea-
ção, quando a posse não se verificar no prazo estabelecido.

Art. 17 - É vedada a nomeação de candidato habilitado 
em concurso após a expiração do prazo de sua validade.

Art. 18 - A portaria de provimento dos cargos públicos 
deverá conter, necessariamente, as seguintes indicações:

I - o cargo vago, com todos os elementos de identificação;
II - o caráter de investidura;
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III - o fundamento legal, bem como a indicação do pa-
drão de vencimento do cargo;

IV - indicação de que o exercício do cargo se fará cumu-
lativamente com outro, quando for o caso.

SUB - SEÇÃO II
DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

Art. 19 - Estágio probatório é o período de 3 (três) anos 
de efetivo exercício em que o servidor, nomeado para cargo 
de provimento efetivo, isolado ou de carreira, por meio de 
concurso público, será submetido à avaliação especial de de-
sempenho, como condição obrigatória para a aquisição da 
estabilidade.

§ 1º - A avaliação especial de desempenho será execu-
tada com base em relatórios periódicos, preenchidos pelas 
chefias e por demais documentos que constituam elemen-
tos de convicção acerca do desempenho do servidor e será 
coordenada por uma comissão composta de, no mínimo, três 
servidores estáveis a serem indicados por Portaria do Chefe 
do Poder Executivo.

§ 2º - A comissão poderá, caso entenda necessário, reali-
zar diligências, a fim de esclarecer situações ocorridas no pro-
cedimento de avaliação de desempenho.

§ 3º - O servidor, durante o estágio probatório, será sub-
metido a, pelo menos, uma avaliação especial de desempe-
nho por ano de efetivo exercício, em que serão apurados os 
seguintes requisitos:

I - assiduidade;
II - disciplina;
III - eficiência;
IV - capacidade funcional.
§ 4º - Os requisitos de que trata o parágrafo anterior, os 

métodos de pontuação, as atribuições da comissão de avalia-
ção e o procedimento da avaliação especial de desempenho 
serão regulamentados por meio de Decreto do Chefe do Po-
der Executivo.

§ 5º - A comissão de avaliação de desempenho deverá 
apresentar relatório conclusivo pela permanência ou não do 
servidor no cargo para deliberação do Secretário da Admi-
nistração.

§ 6º - Da decisão que acolher o parecer pela exoneração, 
caberá, no prazo de 10 dias a contar da ciência do servidor, 
um único recurso para o Secretário da Administração, que o 
decidirá no prazo de 10 dias.

§ 7º - O servidor aprovado será considerado estável por 
ato a ser apostilado em sua ficha funcional e o reprovado será 
exonerado por meio de Portaria da autoridade competente 
que deverá ser publicada no Diário Oficial do Município.»

§ 8º - Estas disposições são aplicáveis a todos os servido-
res efetivos da Administração Direta e Indireta e da Câmara 
Municipal, cabendo a cada uma das entidades a nomeação 
sua própria comissão especial de avaliação de desempenho, 
adequando o procedimento de acordo com cada estrutu-
ra administrativa. (Redação dada pela Lei Complementar 
nº 2418/2010)

Art. 20 - Para efeito de estágio probatório só será con-
tado o tempo de efetivo exercício prestado em outros cargos 
de provimento efetivo, desde que não haja ocorrido solução 
de continuidade do exercício.

SUB-SEÇÃO III
DO CONCURSO

Art. 21 - Os concursos para preenchimento de cargos 
públicos serão supervisionados pela Comissão Municipal do 
Serviço Civil, de que trata o Capítulo IV desta lei.

Art. 22 - A primeira investidura em cargo, isolado ou de 
carreira, de provimento efetivo, efetuar-se-á mediante con-
curso, precedendo inspeção de saúde.

Art. 23 - O concurso será de provas, ou de provas e títu-
los, na conformidade da lei ou regulamento.

§ 1º - As provas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 
100 (cem) pontos.

§ 2º - Aos títulos, quando em concurso de provas e títu-
los, serão atribuídos até 50 (cinqüenta) pontos.

§ 3º - As instruções de concurso definirão as provas e os 
títulos a serem considerados e o critério de julgamento, obe-
decidas às disposições legais.

§ 4º - Serão considerados habilitados os candidatos que 
obtiverem média igual ou superior a 50 (cinqüenta) nas provas.

§ 5º - A classificação dos candidatos resultará da média 
geral das provas, somadas aos pontos obtidos com os títulos, 
quando estes forem considerados.

Art. 24 - Homologado o resultado do concurso à nomea-
ção será feita de acordo com a classificação dos candidatos 
aprovados, preenchidas as vagas na classe inicial, dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias.

§ 1º - O prazo de validade dos concursos será de 2 (dois) 
anos, contados da homologação.

§ 2º - O concurso, uma vez aberto, deverá estar homolo-
gado dentro do prazo de 90 (noventa) dias.

§ 3º - Homologado o concurso será expedido pelo órgão 
de pessoal, o certificado de habilitação.

Art. 25 - Encerradas as inscrições legalmente processa-
das, para concurso ao preenchimento de qualquer cargo, não 
se abrirão novas inscrições antes da realização do certame.

Art. 26 - Todo concurso será precedido de ampla publica-
ção de edital, com prazo mínimo de 10 (dez) dias para inscrição, 
e a ele serão admitidos todos os candidatos que satisfizerem as 
exigências legais, que serão objeto de divulgação no próprio 
edital. (Redação dada pela Lei Complementar nº 1679/2004)

SUB-SEÇÃO IB
DA POSSE

Art. 27 - POSSE é a investidura no cargo público.

Parágrafo Único. Não haverá posse nos casos de promo-
ção e reintegração.

Art. 28 - Somente poderá ser empossado em cargo pú-
blico quem satisfazer os seguintes requisitos:

I - ser brasileiro;
II - ter completado 18 (dezoito) anos de idade, e no má-

ximo 50 (cinquenta), salvo se tratar de candidato já titular de 
cargo municipal de provimento efetivo;

III - estar no gozo dos direitos políticos;
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LEI Nº 11.350/2006, COM AS ALTERAÇÕES 
INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 13.595/2018.

LEI Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006

Regulamenta o § 5o do art. 198 da Constituição, dispõe 
sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo pará-
grafo único do art. 2o da Emenda Constitucional no 51, de 
14 de fevereiro de 2006, e dá outras providências.

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA ado-
tou a Medida Provisória nº 297, de 2006, que o Congres-
so Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente da 
Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto 
no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da 
Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1o  As atividades de Agente Comunitário de Saúde 
e de Agente de Combate às Endemias, passam a reger-se 
pelo disposto nesta Lei.

Art. 2o  O exercício das atividades de Agente Comuni-
tário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, nos 
termos desta Lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades 
de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo 
direto entre os referidos Agentes e órgão ou entidade da 
administração direta, autárquica ou fundacional.

§ 1º  É essencial e obrigatória a presença de Agentes 
Comunitários de Saúde na Estratégia de Saúde da Família e 
de Agentes de Combate às Endemias na estrutura de vigi-
lância epidemiológica e ambiental.      (Redação dada pela 
Medida Provisória nº 827, de 2018)

§ 2º  Incumbe aos Agentes Comunitários de Saúde e 
aos Agentes de Combate às Endemias desempenhar com 
zelo e presteza as atividades previstas nesta Lei.      (Incluí-
do dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

Art. 3º O Agente Comunitário de Saúde tem como atri-
buição o exercício de atividades de prevenção de doen-
ças e de promoção da saúde, a partir dos referenciais da 
Educação Popular em Saúde, mediante ações domiciliares 
ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em 
conformidade com as diretrizes do SUS que normatizam a 
saúde preventiva e a atenção básica em saúde, com objeti-
vo de ampliar o acesso da comunidade assistida às ações e 
aos serviços de informação, de saúde, de promoção social 
e de proteção da cidadania, sob supervisão do gestor mu-
nicipal, distrital, estadual ou federal.    (Redação dada pela 
Lei nº 13.595, de 2018)

Parágrafo único. (Revogado).     (Redação dada pela Lei 
nº 13.595, de 2018)

I - (revogado);     (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 
2018)

II - (revogado);     (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 
2018)

III - (revogado);     (Redação dada pela Lei nº 13.595, 
de 2018)

IV - (revogado);     (Redação dada pela Lei nº 13.595, 
de 2018)

V - (revogado);     (Redação dada pela Lei nº 13.595, 
de 2018)

VI - (revogado).     (Redação dada pela Lei nº 13.595, 
de 2018)

§ 1º  Para fins desta Lei, entende-se por Educação Po-
pular em Saúde as práticas político-pedagógicas que de-
correm das ações voltadas para a promoção, a proteção 
e a recuperação da saúde, estimulando o autocuidado, a 
prevenção de doenças e a promoção da saúde individual e 
coletiva a partir do diálogo sobre a diversidade de saberes 
culturais, sociais e científicos e a valorização dos saberes 
populares, com vistas à ampliação da participação popular 
no SUS e ao fortalecimento do vínculo entre os trabalha-
dores da saúde e os usuários do SUS.        (Incluído pela Lei 
nº 13.595, de 2018)

§ 2º  (VETADO).        (Incluído pela Lei nº 13.595, de 
2018)

§ 2o  No modelo de atenção em saúde fundamenta-
do na assistência multiprofissional em saúde da família, 
é considerada atividade precípua do Agente Comunitário 
de Saúde, em sua área geográfica de atuação, a realização 
de visitas domiciliares rotineiras, casa a casa, para a busca 
de pessoas com sinais ou sintomas de doenças agudas ou 
crônicas, de agravos ou de eventos de importância para a 
saúde pública e consequente encaminhamento para a uni-
dade de saúde de referência.        (Incluído dada pela Lei nº 
13.595, de 2018)

§ 3o  No modelo de atenção em saúde fundamentado 
na assistência multiprofissional em saúde da família, são 
consideradas atividades típicas do Agente Comunitário de 
Saúde, em sua área geográfica de atuação:        (Incluído 
dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

I - a utilização de instrumentos para diagnóstico de-
mográfico e sociocultural;        (Incluído dada pela Lei nº 
13.595, de 2018)

II - o detalhamento das visitas domiciliares, com coleta 
e registro de dados relativos a suas atribuições, para fim 
exclusivo de controle e planejamento das ações de saú-
de;        (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

III - a mobilização da comunidade e o estímulo à par-
ticipação nas políticas públicas voltadas para as áreas de 
saúde e socioeducacional;        (Incluído dada pela Lei nº 
13.595, de 2018)

IV - a realização de visitas domiciliares regulares e pe-
riódicas para acolhimento e acompanhamento:       (Incluí-
do dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

a) da gestante, no pré-natal, no parto e no puerpé-
rio;        (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

b) da lactante, nos seis meses seguintes ao par-
to;        (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

c) da criança, verificando seu estado vacinal e a evolu-
ção de seu peso e de sua altura;        (Incluído dada pela Lei 
nº 13.595, de 2018)

d) do adolescente, identificando suas necessidades 
e motivando sua participação em ações de educação em 
saúde, em conformidade com o previsto na Lei no 8.069, de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescen-
te);        (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)
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e) da pessoa idosa, desenvolvendo ações de promoção 
de saúde e de prevenção de quedas e acidentes domésti-
cos e motivando sua participação em atividades físicas e 
coletivas;        (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

f) da pessoa em sofrimento psíquico;        (Incluído dada 
pela Lei nº 13.595, de 2018)

g) da pessoa com dependência química de álcool, de 
tabaco ou de outras drogas;       (Incluído dada pela Lei nº 
13.595, de 2018)

h) da pessoa com sinais ou sintomas de alteração na 
cavidade bucal;        (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 
2018)

i) dos grupos homossexuais e transexuais, desenvol-
vendo ações de educação para promover a saúde e preve-
nir doenças;        (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

j) da mulher e do homem, desenvolvendo ações 
de educação para promover a saúde e prevenir doen-
ças;       (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

V - realização de visitas domiciliares regulares e perió-
dicas para identificação e acompanhamento:       (Incluído 
dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

a) de situações de risco à família;       (Incluído dada pela 
Lei nº 13.595, de 2018)

b) de grupos de risco com maior vulnerabilidade social, 
por meio de ações de promoção da saúde, de prevenção 
de doenças e de educação em saúde;        (Incluído dada 
pela Lei nº 13.595, de 2018)

c) do estado vacinal da gestante, da pessoa idosa e da 
população de risco, conforme sua vulnerabilidade e em 
consonância com o previsto no calendário nacional de va-
cinação;        (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

VI - o acompanhamento de condicionalidades de pro-
gramas sociais, em parceria com os Centros de Referência 
de Assistência Social (Cras).       (Incluído dada pela Lei nº 
13.595, de 2018)

§ 4º  (VETADO).        (Incluído pela Lei nº 13.595, de 
2018)

§ 4o  No modelo de atenção em saúde fundamentado 
na assistência multiprofissional em saúde da família, desde 
que o Agente Comunitário de Saúde tenha concluído curso 
técnico e tenha disponíveis os equipamentos adequados, 
são atividades do Agente, em sua área geográfica de atua-
ção, assistidas por profissional de saúde de nível superior, 
membro da equipe:       (Incluído dada pela Lei nº 13.595, 
de 2018)

I - a aferição da pressão arterial, durante a visita do-
miciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente 
para a unidade de saúde de referência;       (Incluído dada 
pela Lei nº 13.595, de 2018)

II - a medição de glicemia capilar, durante a visita do-
miciliar, em caráter excepcional, encaminhando o paciente 
para a unidade de saúde de referência;       (Incluído dada 
pela Lei nº 13.595, de 2018)

III - a aferição de temperatura axilar, durante a visita 
domiciliar, em caráter excepcional, com o devido encami-
nhamento do paciente, quando necessário, para a unidade 
de saúde de referência;    (Incluído dada pela Lei nº 13.595, 
de 2018)

IV - a orientação e o apoio, em domicílio, para a correta 
administração de medicação de paciente em situação de 
vulnerabilidade;        (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 
2018)

V - a verificação antropométrica.       (Incluído dada pela 
Lei nº 13.595, de 2018)

§ 5º  (VETADO).        (Incluído pela Lei nº 13.595, de 
2018)

§ 5o  No modelo de atenção em saúde fundamentado 
na assistência multiprofissional em saúde da família, são 
consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde 
compartilhadas com os demais membros da equipe, em 
sua área geográfica de atuação:      (Incluído dada pela Lei 
nº 13.595, de 2018)

I - a participação no planejamento e no mapeamento 
institucional, social e demográfico;        (Incluído dada pela 
Lei nº 13.595, de 2018)

II - a consolidação e a análise de dados obtidos nas 
visitas domiciliares;        (Incluído dada pela Lei nº 13.595, 
de 2018)

III - a realização de ações que possibilitem o conheci-
mento, pela comunidade, de informações obtidas em le-
vantamentos socioepidemiológicos realizados pela equipe 
de saúde;        (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

IV - a participação na elaboração, na implementação, 
na avaliação e na reprogramação permanente dos planos 
de ação para o enfrentamento de determinantes do pro-
cesso saúde-doença;        (Incluído dada pela Lei nº 13.595, 
de 2018)

V - a orientação de indivíduos e de grupos sociais 
quanto a fluxos, rotinas e ações desenvolvidos no âmbito 
da atenção básica em saúde;        (Incluído dada pela Lei nº 
13.595, de 2018)

VI - o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação 
de ações em saúde;        (Incluído dada pela Lei nº 13.595, 
de 2018)

VII - o estímulo à participação da população no pla-
nejamento, no acompanhamento e na avaliação de ações 
locais em saúde.       (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 
2018)

Art. 4o  O Agente de Combate às Endemias tem como 
atribuição o exercício de atividades de vigilância, preven-
ção e controle de doenças e promoção da saúde, desen-
volvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob 
supervisão do gestor de cada ente federado.

§ 1o  São consideradas atividades típicas do Agente de 
Combate às Endemias, em sua área geográfica de atua-
ção:       (Incluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

I - desenvolvimento de ações educativas e de mobili-
zação da comunidade relativas à prevenção e ao controle 
de doenças e agravos à saúde;      (Incluído dada pela Lei 
nº 13.595, de 2018)

II - realização de ações de prevenção e controle de 
doenças e agravos à saúde, em interação com o Agente 
Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica;      (In-
cluído dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

III - identificação de casos suspeitos de doenças e agra-
vos à saúde e encaminhamento, quando indicado, para a 
unidade de saúde de referência, assim como comunicação 
do fato à autoridade sanitária responsável;      (Incluído 
dada pela Lei nº 13.595, de 2018)
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