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ACENTUAÇÃO

Quanto à acentuação, observamos que algumas 
palavras têm acento gráfico e outras não; na pro-
núncia, ora se dá maior intensidade sonora a uma 
sílaba, ora a outra. Por isso, vamos às regras!

Regras básicas 

A acentuação tônica está relacionada à intensi-
dade com que são pronunciadas as sílabas das pa-
lavras. Aquela que se dá de forma mais acentuada, 
conceitua-se como sílaba tônica. As demais, como 
são pronunciadas com menos intensidade, são de-
nominadas de átonas. 

De acordo com a tonicidade, as palavras são 
classificadas como:

Oxítonas – São aquelas cuja sílaba tônica recai 
sobre a última sílaba. Ex.: café – coração – Belém – 
atum – caju – papel 

Paroxítonas – São aquelas em que a sílaba tô-
nica recai na penúltima sílaba. Ex.: útil – tórax – 
táxi – leque – sapato – passível 

Proparoxítonas - São aquelas cuja sílaba tôni-
ca está na antepenúltima sílaba. Ex.: lâmpada – câ-
mara – tímpano – médico – ônibus

Há vocábulos que possuem mais de uma síla-
ba, mas em nossa língua existem aqueles com uma 
sílaba somente: são os chamados monossílabos . 

1.2 Os acentos

A) acento agudo (´) – Colocado sobre as letras 
“a” e “i”, “u” e “e” do grupo “em” -  indica que estas 
letras representam as vogais tônicas de palavras 
como pá, caí, público. Sobre as letras “e” e “o” indi-
ca, além da tonicidade, timbre aberto: herói – mé-
dico – céu (ditongos abertos).

B) acento circunflexo  (^) – colocado sobre 
as letras “a”, “e” e “o” indica,  além da tonicidade, 
timbre fechado: tâmara – Atlântico – pêsames – su-
pôs .

C) acento grave (`) – indica a fusão da prepo-
sição “a” com artigos e pronomes: à – às – àquelas 
– àqueles 

D) trema ( ¨ ) – De acordo com a nova regra, foi 
totalmente abolido das palavras.  Há uma exceção: 
é utilizado em palavras derivadas de nomes pró-
prios estrangeiros: mülleriano (de Müller) 

E) til (~) – indica que as letras “a” e “o” repre-
sentam vogais nasais: oração – melão – órgão – ímã 

1.2.1 Regras fundamentais

A) Palavras oxítonas:
Acentuam-se todas as oxítonas terminadas em: “a”, 

“e”, “o”, “em”, seguidas ou não do plural(s): 
Pará – café(s) – cipó(s) – Belém.  
Esta regra também é aplicada aos seguintes casos:

Monossílabos tônicos terminados em “a”, “e”, “o”, 
seguidos ou não de “s”: pá – pé – dó – há 

Formas verbais terminadas em “a”, “e”, “o” tônicos, 
seguidas de lo, la, los, las: respeitá-lo, recebê-lo, compô-lo 

B) Paroxítonas: 
Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em: 
i, is: táxi – lápis – júri 
us, um, uns: vírus – álbuns – fórum 
l, n, r, x, ps: automóvel – elétron - cadáver – tórax – 

fórceps 
ã, ãs, ão, ãos: ímã – ímãs – órfão – órgãos 
ditongo oral, crescente ou decrescente, seguido ou 

não de “s”: água – pônei – mágoa – memória

#FicaDica
Memorize a palavra LINURXÃO. Para quê? Repare 

que esta palavra apresenta as terminações das paroxíto-
nas que são acentuadas: L, I N, U (aqui inclua UM = fó-
rum), R, X, Ã, ÃO. Assim ficará mais fácil a memorização!

C) Proparoxítona: 
A palavra é proparoxítona quando a sua antepe-

núltima sílaba é tônica (mais forte). Quanto à regra de 
acentuação: todas as proparoxítonas são acentuadas, 
independentemente de sua terminação: árvore, parale-
lepípedo, cárcere.

1.2.2 Regras especiais

Os ditongos de pronúncia aberta “ei”, “oi” (ditongos 
abertos), que antes eram acentuados, perderam o acento 
de acordo com a nova regra, mas desde que estejam em 
palavras paroxítonas. 

FIQUE ATENTO!
Alerta da Zê! Cuidado: Se os ditongos abertos es-

tiverem em uma palavra oxítona (herói) ou monossílaba 
(céu) ainda são acentuados: dói, escarcéu.

Antes               Agora
assembléia              assembleia
idéia               ideia
geléia               geleia
jibóia               jiboia
apóia (verbo apoiar)  apoia
paranóico   paranoico
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1.2.3 Acento Diferencial

Representam os acentos gráficos que, pelas regras de 
acentuação, não se justificariam, mas são utilizados para 
diferenciar classes gramaticais entre determinadas palavras 
e/ou tempos verbais. Por exemplo:

Pôr (verbo) X por (preposição)  /  pôde (pretérito perfeito 
de Indicativo do verbo “poder”) X pode (presente do Indica-
tivo do mesmo verbo).

Se analisarmos o “pôr” - pela regra das monossílabas: 
terminada em “o” seguida de “r” não deve ser acentuada, 
mas nesse caso, devido ao acento diferencial, acentua-se, 
para que saibamos se se trata de um verbo ou preposição.

Os demais casos de acento diferencial não são mais 
utilizados: para (verbo), para (preposição), pelo (substanti-
vo), pelo (preposição). Seus significados e classes gramati-
cais são definidos pelo contexto.

Polícia para o trânsito para realizar blitz. = o primei-
ro “para” é verbo; o segundo, preposição (com relação de 
finalidade).

#FicaDica
Quando, na frase, der para substituir o “por” por “co-

locar”, estaremos trabalhando com um verbo, portanto: 
“pôr”; nos outros casos, “por” preposição. Ex: Faço isso por 
você.  / Posso pôr (colocar) meus livros aqui?

1.2.4 Regra do Hiato

Quando a vogal do hiato for “i” ou “u” tônicos, for a se-
gunda vogal do hiato, acompanhado ou não de “s”, haverá 
acento. Ex.: saída – faísca – baú – país – Luís 

Não se acentuam o “i” e o “u” que formam hiato quan-
do seguidos, na mesma sílaba, de l, m, n, r ou z. Ra-ul, Lu-iz, 
sa-ir, ju-iz 

Não se acentuam as letras “i” e “u” dos hiatos se esti-
verem seguidas do dígrafo nh. Ex: ra-i-nha, ven-to-i-nha. 

Não se acentuam as letras “i” e “u” dos hiatos se vierem 
precedidas de vogal idêntica: xi-i-ta, pa-ra-cu-u-ba 

Não serão mais acentuados “i” e “u” tônicos, formando 
hiato quando vierem depois de ditongo (nas paroxítonas): 

Antes  Agora
bocaiúva bocaiuva
feiúra  feiura
Sauípe           Sauipe

O acento pertencente aos encontros “oo” e “ee” foi 
abolido:

Antes  Agora
crêem  creem
lêem  leem
vôo  voo
enjôo  enjoo

#FicaDica
Memorize a palavra CREDELEVÊ. São os verbos 

que, no plural, dobram o “e”, mas que não recebem 
mais acento como antes: CRER, DAR, LER e VER.

Repare:
O menino crê em você. / Os meninos creem em você.
Elza  lê bem! / Todas leem bem!
Espero que ele dê o recado à sala. / Esperamos que 

os garotos deem o recado!
Rubens vê tudo! / Eles veem tudo!

Cuidado! Há o verbo vir: Ele vem à tarde! / Eles 
vêm à tarde!

As formas verbais que possuíam o acento tônico 
na raiz, com “u” tônico precedido de “g” ou “q” e se-
guido de “e” ou “i” não serão mais acentuadas:

Antes      Depois
apazigúe (apaziguar)    apazigue
averigúe (averiguar)    averigue
argúi (arguir)     argui

Acentuam-se os verbos pertencentes a terceira 
pessoa do plural de: ele tem – eles têm / ele vem – 
eles vêm (verbo vir)

A regra prevalece também para os verbos conter, 
obter, reter, deter, abster: ele contém – eles contêm, 
ele obtém – eles obtêm, ele retém – eles retêm, ele 
convém – eles convêm.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
SACCONI, Luiz Antônio. Nossa gramática completa 

Sacconi. 30.ª ed. Rev. São Paulo: Nova Geração, 2010.
Português linguagens: volume 1 / Wiliam Roberto 

Cereja, Thereza Cochar Magalhães. – 7.ª ed. Reform.  
– São Paulo: Saraiva, 2010.

SITE
http://www.brasilescola.com/gramatica/acentua-

cao.htm

CLASSES DE PALAVRAS E SUAS FLEXÕES

1.1 Adjetivo 

É a palavra que expressa uma qualidade ou ca-
racterística do ser e se relaciona com o substantivo, 
concordando com este em gênero e número.

As praias brasileiras estão poluídas.
Praias = substantivo; brasileiras/poluídas = adje-

tivos (plural e feminino, pois concordam com “praias”).
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1.1.2 Locução adjetiva

Locução = reunião de palavras. Sempre que são necessárias duas ou mais palavras para falar sobre a mesma coisa, tem-
-se locução. Às vezes, uma preposição + substantivo tem o mesmo valor de um adjetivo: é a Locução Adjetiva (expressão 
que equivale a um adjetivo). Por exemplo: aves da noite (aves noturnas), paixão sem freio (paixão desenfreada).

Observe outros exemplos:

de aluno discente
de anjo   angelical
de ano               anual
de aranha aracnídeo
de boi                bovino
de cabelo  capilar
de campo  campestre ou rural
de chuva  pluvial
de criança  pueril
de dedo digital
de estômago  estomacal ou gástrico
de fogo ígneo
de ilha                insular
de inverno  hibernal ou invernal
de lago                lacustre
de madeira  lígneo
de mestre  magistral
de ouro áureo
de paixão  passional
de rio                fluvial
de sonho  onírico
de velho  senil
de vento  eólico
de vidro                vítreo ou hialino
de virilha inguinal
de visão  óptico ou ótico

Observação: 
Nem toda locução adjetiva possui um adjetivo correspondente, com o mesmo significado. Por exemplo: Vi as alunas 

da 5ª série. / O muro de tijolos caiu.

1.1.3 Morfossintaxe do Adjetivo (Função Sintática):

O adjetivo exerce sempre funções sintáticas (função dentro de uma oração) relativas aos substantivos, atuando como 
adjunto adnominal ou como predicativo (do sujeito ou do objeto).

1.1.4 Adjetivo Pátrio (ou gentílico)

Indica a nacionalidade ou o lugar de origem do ser. Observe alguns deles:
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Estados e cidades brasileiras:

Alagoas  alagoano
Amapá             amapaense
Aracaju  aracajuano ou aracajuense
Amazonas  amazonense ou baré
Belo Horizonte belo-horizontino
Brasília  brasiliense
Cabo Frio  cabo-friense
Campinas  campineiro ou campinense

1.1.4.1 Adjetivo Pátrio Composto

Na formação do adjetivo pátrio composto, o primeiro elemento aparece na forma reduzida e, normalmente, erudita. 
Observe alguns exemplos:

África               afro- / Cultura afro-americana
Alemanha germano- ou teuto-/Competições teuto-inglesas
América               américo- / Companhia américo-africana
Bélgica                belgo- / Acampamentos belgo-franceses
China                sino- / Acordos sino-japoneses
Espanha   hispano- / Mercado hispano-português
Europa                euro- /  Negociações euro-americanas
França     franco- ou galo- / Reuniões franco-italianas
Grécia                greco- / Filmes greco-romanos
Inglaterra anglo- / Letras anglo-portuguesas
Itália  ítalo- / Sociedade ítalo-portuguesa
Japão             nipo- / Associações nipo-brasileiras
Portugal            luso- / Acordos luso-brasileiros

1.1.5 Flexão dos adjetivos

O adjetivo varia em gênero, número e grau.
 
1.1.5.1 Gênero dos Adjetivos

Os adjetivos concordam com o substantivo a que se referem (masculino e feminino). De forma semelhante aos subs-
tantivos, classificam-se em: 

A) Biformes - têm duas formas, sendo uma para o masculino e outra para o feminino: ativo e ativa, mau e má.
Se o adjetivo é composto e biforme, ele flexiona no feminino somente o último elemento: o moço norte-americano, a 

moça norte-americana. 
Exceção: surdo-mudo e surda-muda.

B) Uniformes - têm uma só forma tanto para o masculino como para o feminino: homem feliz e mulher feliz.
Se o adjetivo é composto e uniforme, fica invariável no feminino: conflito político-social e desavença político-social.

1.1.5.2 Número dos Adjetivos

A) Plural dos adjetivos simples
Os adjetivos simples se flexionam no plural de acordo com as regras estabelecidas para a flexão numérica dos subs-

tantivos simples: mau e maus, feliz e felizes, ruim e ruins, boa e boas.
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MATEMÁTICA

NÚMEROS NATURAIS, INTEIROS, RACIONAIS 
E REAIS

Os números naturais são o modelo matemático neces-
sário para efetuar uma contagem. Começando por zero e 
acrescentando sempre uma unidade, obtemos o conjunto 
infinito dos números naturais 

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 ope-
rações, devemos resolver a multiplicação ou a divisão pri-
meiramente, na ordem em que elas aparecerem e somente 
depois a adição e a subtração, também na ordem em que 
aparecerem e os parênteses são resolvidos primeiro. 

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,...} 

Exercício Resolvido

(PREF. MARÍLIA/SP – Agente de Controle de Ende-
mias – Nível Fundamental - VUNESP/2017) Com o intui-
to de alertar quanto aos cuidados necessários para o com-
bate à proliferação de mosquitos, dois Agentes de Controle 
de Endemias visitaram, em separado, aproximadamente, 30 
casas por dia, com uma média de 5 pessoas em cada casa. 
Sabendo-se que eles não visitaram as mesmas casas, o nú-
mero total de pessoas visitadas em 12 dias de trabalho, por 
esses dois agentes, foi de, aproximadamente,

A. 3600.
B. 3000.
C. 1800.
D. 1200.
E. 720.

Resposta: A.
Cada agente 30 casas então os dois: 60 casas
60⋅5=300 pessoas
Em 12 dias:300⋅12=3600

EXERCÍCIOS

01. (MGS – Artífice – Nível Fundamental – NOSSO 
RUMO/2017) Assinale a alternativa que apresenta o resul-
tado da expressão algébrica abaixo.

                                    2(14 + 12)⋅  9 ÷ 3
A.156
B. 300
C. 221
D. 180

Resposta: A.
                                    2(14 + 12)⋅  9 ÷ 3
2(26)⋅9÷3=468÷3=156

02. (MPE/GO - Secretário Auxiliar – Cachoeira Dou-
rada – Nível Fundamental – MPE/2017) Em um certo dia, 
o ônibus que sai da cidade A com destino à cidade C, pas-
sando pela cidade B, estava com seus 45 lugares totalmen-
te ocupados. Sabe-se que alguns passageiros vão apenas 
até a cidade B e pagam por essa viagem R$ 13,00, enquan-
to os demais vão até o destino final, a cidade C, cujo preço 
da passagem é de R$ 20,00. Nesse dia, após conferir o valor 
total arrecadado com a venda dos bilhetes de passagem, o 
motorista anotou em sua planilha R$ 781,00. Diante dessas 
informações, pode-se dizer que o número de passageiros 
que desembarcaram na cidade C superou o número de 
passageiros que foram até a cidade B em:

A. 10
B. 11
C. 15
D. 17
E. 20

Resposta: B.
45⋅13=585
Como arrecadou 781, o que falta foi para a cidade C.
781-585=196
196/7=28 pessoas foram até C.
45-28=17 foram até B.
28-17=11

03. (MPE/GO - Secretário Auxiliar – Ceres – Nível 
Fundamental – MPE/2017) Leticia, Lívia e Luana vão jogar 
três rodadas de um jogo. O combinado é que o perdedor 
da rodada deve dar a cada um dos demais jogadores exa-
tamente a quantia de dinheiro que cada um tem naquela 
rodada. Sabe-se que Leticia perdeu a primeira rodada, Lívia 
perdeu a segunda e Luana perdeu a terceira. Sabendo-se 
ainda que ao final das três rodadas cada jogadora ficou 
com R$ 40,00, é correto afirmar que Luana começou a pri-
meira rodada do jogo tendo:
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A. 20,00.
B. 15,00. 
C. 30,00.
D.  35,00. 
E. 40,00.

Resposta: A.
Vamos começar do final:
3ª rodada
Para terminar todas com 40, sendo que Luana perdeu 

a rodada
Leticia tinha 20
Lívia 20
Luana 80 (pois ela da 20 para Leticia e 20 para Lívia)

2ª Rodada 
Lívia perdeu
Se Luana terminou a 2ª rodada com 80, ela começou 

com 40
Letícia terminou com 20, então tinha 70
E Luana terminou com 80, então tinha 40

1ª rodada
Leticia perdeu a rodada.
Se Livia terminou com 70, então tinha 35
Luana terminou com 40, então tinha 20

04. (PREF. DE SALVADOR/BA – Auxiliar de Desen-
volvimento Infantil – Nível Fundamental - FGV/2017) 
Odete comprou um saco contendo 8 dúzias de balas. A 
seguir, ela fez saquinhos menores com 7 balas cada um.

Tendo feito o maior número possível de saquinhos, o 
número de balas que sobrou foi 

A. 1.
B. 2. 
C. 3. 
D. 4.
E. 5.

Resposta: E.
8⋅12=96 balas
96/7=13 sobraram 5 balas

05. (CÂMARA DE SUMARÉ/SP – Ajudante Administrati-
vo – Nível Fundamental - VUNESP/2017) Um supermercado 
vende certo suco em 2 tipos de frasco: C e D. Uma pessoa com-
prou 6 frascos do tipo D. Se tivesse comprado a mesma quanti-
dade de suco apenas no frasco C, o número de frascos teria sido

A. 15.
B. 12.
C. 10.
D. 9.
E. 8.

Resposta: C.
1500⋅6=9000 ml de suco
9000/900=10 frascos

06. (PREF. DE SANTO EXPEDITO/SP – Motorista – 
Nível Fundamental – PRIME CONCURSOS/2017) Calcu-
le ( 9 + 8 +7 + 6 - 5) x (4 + 3 - 2 -1) e assinale a alternativa 
que corresponde ao resultado: 

A. 100
B. 96
C. 80
D. 200

Resposta: A.
25x4=100

07. (FCEP – Agente de Serviços Gerais Interno – 
AMAUC/2017) Efetuando-se a adição da expressão 7 - 9 
+ 8 , obtemos como resultado:

A. 6
B. 10
C. 16
D. 17
E. 24

Resposta: A.
Vamos fazer as somas primeiro:
7+8=15
15-9=6

08. (FCEP – Agente de Serviços Gerais Interno – 
AMAUC/2017) Considere a expressão:   O valor de A é:

A. 9
B. 6
C. 3
D. 1
E. 0

Resposta: D.
Fazemos a multiplicação primeiro, depois a divisão, a 

soma e a subtração:

3 + 9 ÷ 3− 3
3

=
3 + 3 − 3

3
=

3
3

= 1
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09. (UEM – Auxiliar Operacional – Nível Funda-
mental – UEM/2017) Um auditório possui 13 filas, sendo 
que uma delas possui 25 assentos e as demais 21. Quan-
tos assentos têm nessas 13 filas deste auditório? 

A.265  
B. 273
C.277
D. 300
E. 321

Resposta: C.
12⋅21=252
252+25=277

10. (POLÍCIA CIENTÍFICA/PR – Auxiliar de Necropsia 
e Auxiliar de Perícia – Nível Fundamental – IBFC/2017) 
No dia anterior ao pagamento do seu salário, a conta 
corrente de Teodoro apresentava o saldo negativo de R$ 
2.800,00. Com o salário creditado em sua conta, o saldo 
passou a ser positivo e ficou em R$ 450,00. Assinale a alter-
nativa que indica o salário que Teodoro recebeu.

A. R$ 3.250,00
B. R$ 3.350,00
C. R$ 2.350,00
D. R$ 2.950,00
E. R$ 1.900,00

Resposta: A.
2800+450=3250

11. (POLÍCIA CIENTÍFICA/PR – Auxiliar de Necropsia 
e Auxiliar de Perícia – Nível Fundamental – IBFC/2017) 
Sabe-se que x e y são números inteiros. Nessas condições e 
considerando as operações elementares, a única alternativa 
incorreta é:

A. O produto entre x e y pode resultar num número 
negativo

B. Se x é maior que y, então a divisão entre eles, nessa 
ordem, pode resultar num número negativo

C. O resultado sempre é negativo quando se multipli-
cam x e y, sendo x maior que zero e y negativo

D. Sendo x menor que y, a subtração entre eles, nessa 
ordem, resulta num número menor que zero

E. Se x e y forem negativos e y maior que x, então a 
soma entre eles resulta num número positivo

Resposta: E.
Vamos analisar cada alternativa
A. correta
se x=2 y=-3
Xy=-6
B. correta
X=3 y=-3

𝑥
𝑦

=
3
−3

= −1

C. correto (como no exemplo da alternativa A)
D. x=-3 y=-2
-3-(-2)=-1
E. errado(exemplo da alternativa anterior)

12. (PREF. DE PIRAÚBA/MG – Oficial de Serviço 
Público – Nível Fundamental – MSCOCNURSOS/2017) 
Uma linha de telefonia tem 762 km e 405m de comprimen-
to. Dois postes consecutivos quaisquer dessa linha distam 
53m um do outro. Nessas condições, podemos concluir 
que a quantidade de postes dessa linha telefônica é:

A. 14 380
B. 14 385
C. 14 400
D. 14 480

Resposta: B.
762km=762000m
762000+405=762405m
762405/53=14385

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

pode ser expresso na forma , onde a e b são inteiros quais-
quer, 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 finito de algarismos após a 
vírgula.

2º) Terá um número infinito 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.
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Potenciação 
Multiplicação de fatores iguais 
2³=2.2.2=8

Se o sinal do expoente for negativo, devemos passar 
o sinal para positivo e inverter o número que está na base. 

Simplificando Frações

Cláudio dividiu a pizza em 8 partes iguais e comeu 4 
partes. Que fração da pizza ele comeu?

Cláudio comeu 4/8 da pizza. Mas 4/8 é equivalente a 
2/4. Assim podemos dizer que Cláudio comeu 2/4 da pizza.

A fração 2/4 foi obtida dividindo-se ambos os termos 
da fração 4/8 por 2 veja:

4/8 : 2/2 = 2/4

Dizemos que a fração 2/4 é uma fração simplificada 
de 4/8.

A fração 2/4 ainda pode ser simplificada, ou seja, pode-
mos obter uma fração equivalente dividindo os dois termos 
da fração por 2 e vamos obter ½

Operações com frações

Adição e Subtração

A adição ou subtração de frações requer que todas as 
frações envolvidas possuam o mesmo denominador. Se ini-
cialmente todas as frações já possuírem um denominador 
comum, basta que realizemos a soma ou a diferença de 
todos os numeradores e mantenhamos este denominador 
comum.

1
3
−

2
3

+
5
3

=
4
3

Vejamos agora este outro exemplo:

2
3

+
1
2
−

1
6

Nesse caso, devemos achar o MMC.

O MMC(2,3,6)=6, então:

4 + 3 − 1
6

=
6
6

= 1

Multiplicação
Basta que multipliquemos os seus numerados entre si, 

fazendo-se o mesmo em relação aos seus denominadores.

1
2
�

3
4

=
3
8

Divisão
A divisão de frações resume-se a inversão das frações 

divisoras, trocando-se o seu numerador pelo seu deno-
minador e realizando-se então a multiplicação das novas 
frações.

2
3

:
4
5

Para realizar essa divisão, basta inverter:

2
3
�

5
4

=
10
12

=
5
6

Radiciação 
Radiciação é a operação inversa a potenciação

Técnica de Cálculo 
A determinação da raiz quadrada de um número torna-

-se mais fácil quando o algarismo se encontra fatorado em 
números primos. Veja:



CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, econômico e social no Brasil e no mundo. Princípios 
de organização social, cultural, saúde, meio ambiente, política e econômica brasileira. Análise dos principais conflitos 
nacionais e mundiais. Assuntos de interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, nos últimos 
dois anos, pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais, revistas e/ou inter-
net. ............................................................................................................................................................................................................................01



1

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES

CONHECIMENTOS MARCANTES 
DO CENÁRIO CULTURAL, POLÍTICO, 

CIENTÍFICO, ECONÔMICO E SOCIAL NO 
BRASIL E NO MUNDO. PRINCÍPIOS DE 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL, CULTURAL, 

SAÚDE, MEIO AMBIENTE, POLÍTICA E 
ECONÔMICA BRASILEIRA. ANÁLISE DOS 

PRINCIPAIS CONFLITOS NACIONAIS E 
MUNDIAIS. ASSUNTOS DE INTERESSE 

GERAL - NACIONAL OU INTERNACIONAL - 
AMPLAMENTE VEICULADOS, NOS ÚLTIMOS 

DOIS ANOS, PELA IMPRENSA FALADA 
OU ESCRITA DE CIRCULAÇÃO NACIONAL 
OU LOCAL - RÁDIO, TELEVISÃO, JORNAIS, 

REVISTAS E/OU INTERNET.

Atualidades – Temas mensais 
1 - Febre amarela
Desde 2016, algumas regiões do Brasil têm enfrentado 

um surto de febre amarela, mas foi em 2018 que a crise 
se intensificou, com aumento de casos da doença. A febre 
amarela é transmitida por mosquitos silvestres, que ocorre 
em áreas de florestas e matas. Na área urbana, o mosquito 
transmissor é o Aedes aegypti.

A única forma de se prevenir é recorrer à vacinação, 
disponível nos postos de saúde, por meio do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Segundo dados do Ministério da Saúde, 
entre de 1º julho de 2017 a 28 de fevereiro, foram 723 ca-
sos e 237 óbitos. Em 2017, houve  576 casos e 184 óbitos. 
Por isso, uma das indicações segundo especialistas na área 
da saúde, é evitar áreas rurais, caso a pessoa ainda não 
esteja vacinado. A vacina dura cerca de 10 anos. 

As áreas mais atingidas pela febre amarela são os Esta-
dos de Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e São Paulo. De 
acordo com os especialistas, os índices atuais apontam que 
a atual situação supera o surto dos anos 80. Os principais 
sintomas da doença são febre, dor de cabeça, dores mus-
culares, fadiga, náuseas, vômitos, entre outros. 

Um dos pontos de mais destaque na mí-
dia, quando se trata de febre amarela, é a fal-
ta de vacinas nos postos de saúde, devido à 
alta procura pela vacina, em janeiro de 2018. 
Na ocasião, as vacinas foram fracionadas para 
conter a alta demanda pelo serviço, por parte 
da população.

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
As provas em concursos públicos podem 

tratar sobre a alta procura pela vacina, moti-
vada pela escassez, em meio à euforia popular 
em se vacinar, por conta dos índices de mor-
tes. Vale também manter atenção quanto às 
formas de transmissão e de que a vacina, de 
fato, é melhor forma de se prevenir. 

2 -  Questão das armas nos EUA
Historicamente, os Estados Unidos têm políticas mais 

flexíveis de porte armas para os cidadãos, uma questão 
bastante inserida na cultura do país, diferentemente de na-
ções como o Brasil. 

Contudo, com os altos índices de ataques e tiroteios 
em escolas e outros locais publicados, na maioria das vezes 
crimes causados por civis com porte de armas, tem susci-
tado a discussão sobre endurecer o acesso às armas, com 
políticas menos flexíveis. 

No governo de Barack Obama (2009-2017), essas dis-
cussões foram intensificadas. O então presidente demons-
trava ser favorável à implantação de medidas mais rígidas, 
mas encontrou grande resistência de seus oponentes no 
Partido Republicano. 

No atual governo de Donald Trump, que assumiu em 
2017, essa discussão é tida pela Casa Branca como um as-
sunto que pode esperar, por não se tratar de prioridade 
para o atual governo. A camada da sociedade norte-ame-
ricana inclinada a leis mais rígidas, defende que haja restri-
ção na venda de armas. 

É importante ressaltar que a questão das 
armas é um tema que divide a sociedade dos 
Estados Unidos. Camadas da sociedade, desde 
ONGs e pessoas da esfera política, defendem o 
controle das armas como forma de minimizar 
os ataques recentes. Porém quem é contra a 
ideia, acredita que o momento é propício para 
armar ainda mais a população. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
Não é difícil de imaginar que algumas 

questões previstas em concursos relacionem o 
tema a Donald Trump, que claramente se mos-
trou favorável a ao direito de armar a popula-
ção. Além disso, é possível que seja relaciona-
do ainda a polêmica de envolve a indústria de 
armas, ou seja, para os críticos da flexibilidade 
de armamento, manter as atuais leis interes-
sa esse mercado milionário, que vive um bom 
momento em 2018. 
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3 - Guerra comercial - China e EUA
De um lado os gigantes norte-americanos, de outro a 

poderosa China. O embate comercial entre as duas potên-
cias tem influenciado o mercado de outros países. Em resu-
mo, ambas as nações implementaram no final do primeiro 
semestre de 2018 políticas mais rígidas e restrições de pro-
dutos dos dois países no mercado interno do oponente. 

A primeira polêmica começou com imposição de ta-
rifas dos EUA sobre cerca de US$ 34 bilhões em produtos 
da China, em julho de 2018. A justificativa da Casa Branca 
é que a medida fortalece o mercado interno. A nação ain-
da acusou a China de roubo de propriedade intelectual de 
produtos norte-americanos.

O governo chinês retaliou e aplicou taxas compatíveis 
em relação a centenas de produtos dos Estados Unidos, o 
que representa também cerca de US$ 34 bilhões. Esse ce-
nário trouxe a maior guerra comercial de todos os tempos. 

As medidas afetam a exportações de diversos produ-
tos no mundo, desde petróleo, gás e outros produtos re-
finados. Numa economia globalizada, embates como esse 
causam turbulência no mercado.

Antes das medidas, o presidente dos Esta-
dos Unidos, Donald Trump, já havia anunciado 
a necessidade de rever as políticas comerciais 
com a China dando sinais de que seria rígido 
quanto às taxas. Nesse mesmo cenário, os chi-
neses defenderam políticas mais favoráveis à 
integração, em um mundo o qual vigora eco-
nomias globalizadas. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
É importante manter atenção quanto à in-

fluência desse tema em relação ao Brasil. Há 
quem defenda que a situação favorece a co-
mercialização de commodities para o mercado 
chinês. 

4 - Crise na Venezuela
Pelo menos há quatro ou cinco anos, a Venezuela tem 

enfrentado instabilidade econômica, principalmente pelo 
desabastecimento de produtos básicos para consumo diá-
rio e crescente pobreza populacional.  Também é preciso 
considerar que a queda no valor do preço do petróleo con-
tribuiu para o empobrecimento do país, levando em conta 
de que se trata da principal economia da nação. 

Os conflitos políticos também ganharam espaço, em 
meio a protestos violentos entre manifestantes contrá-
rios e favoráveis ao governo de Nicolás Maduro, o atual 
presidente do país. A rivalidade entre os grupos se in-
tensificou após a morte de Hugo Chávez e chegada de 
Maduro ao poder.

Em 2018, a situação econômica se agravou trazendo 
mais miséria à população e busca por melhores condições 
de vida em outros países, especialmente o Brasil. A quan-
tidade diária de venezuelanos que chegaram ao país, a 
partir de Roraima, tem suscitado conflitos na região, com 
crescimento de hostilidade da população em relação aos 
vizinhos sul-americanos. 

A crise venezuelana é complexa e traz mui-
tas narrativas, mas é preciso considerar um 
tema de muito destaque em 2018: a imigração. 
A chegada maciça de venezuelanos ao Brasil 
enfatiza mais um cenário de xenofobia em ter-
ritório nacional, em meio à rejeição da popula-
ção de Roraima à chegada dos imigrantes.

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
Pode haver questões de atualidades com 

enunciados que requerem atenção e inter-
pretação de texto. Uma boa compreensão do 
enunciado pode ser fundamental para chegar 
à resposta correta. 

5 - Fake news nas eleições presidenciais
Em tempos de novas tecnologias e redes sociais, o fe-

nômeno fake news ganha espaço e torna-se um desafio 
para o mundo, à medida que a propagação de notícias fal-
sas se espalha facilmente. A circulação desse tipo de infor-
mação não é algo novo, esteve sempre presente na história 
da humanidade, e no passado não havia como checar da-
dos facilmente. 

Nos dias atuais, conviver com as notícias falsas tende a 
ser danoso, por promover alienação e desinformação entre 
a população. Muitos são os casos de mensagens falsas que 
circulam no WhatsApp sobre supostos ações ou medidas 
polêmicas diversas que geram desconforto às pessoas.

E em ano eleitoral, vigora a demanda por minimizar os 
efeitos da fake news, para que não haja comprometimen-
to quanto aos processos democráticos. Em 2017, em plena 
eleição dos Estados Unidos, onde culminou na eleição de 
Donald Trump, circulou informações falsas que favorece-
ram a campanha do republicano, diante da oponente, Hil-
lay Clinton, do Partido Republicano. 

No Brasil, a situação não é diferente. Em tempos de 
pleito, sempre circula nas redes sociais notícias falsas re-
forçadas em correntes e posts que priorizam a propagação 
de inverdades. 
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Nos últimos anos, gigantes como Google e 
Facebook são acusados de não criarem limites 
para bloquearem a onda de fake news. Porém 
em 2018, o Facebook anunciou a compra de 
uma startup empenhada em combater as notí-
cias falsas na rede. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
E na batalha contra as notícias falsas sur-

gem diversas agências de notícias no mundo 
especializadas em checar a procedência das 
informações (fact-checking). No Brasil, um dos 
nomes mais conhecidos é a Agência Lupa, a 
primeira empresa do gênero. 

6 – Desmatamento atinge recordes em 2018
Pesquisa divulgada em setembro de 2018, pelo Institu-

to Ibope Inteligência, cita que 27% dos brasileiros acredi-
tam que o desmatamento é a maior ameaça para o meio 
ambiente. As informações são da Agência Brasil. 

Além desse estudo, um relatório da revista Science 
mostra que o desmatamento não tem reduzido quando 
se trata de espaço para produção de commodities. Esses 
produtos, em geral, requerem grande espaço para cultivo. 

Porém em entrevista à BBC, o analista de dados Philip 
Curtis, colaborador da organização não governamental The 
Sustainability Consortium, afirma que os commodities não 
podem ser culpados. Levando em conta que a produção 
desses produtos é necessária para suprir o aumento po-
pulacional. 

Cerca de 27% do desmatamento é causado pela pro-
dução de commodities. Além disso, 26% dos impactos am-
bientais se referem ao manejo comercial florestal, e 24% 
corresponde à agricultura, com produção de produtos para 
subsistência. 

O estudo cita ainda que incêndios flores-
tais correspondem a 23% dos danos. No caso, 
a urbanização chega a menos de 1%.

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
Nos países ao Norte e mais desenvolvidos, 

o desmatamento é causado principalmente 
por incêndios florestais. Na porção mais ao 
Sul, entre as nações em desenvolvimento, a 
produção de commodities e a agricultura têm 
impacto no desmatamento. 

7 - EUA e questão imigratória
Historicamente, os Estados Unidos têm mantido polí-

ticas rígidas quando se trata de imigração, num combate 
à entrada ilegal de estrangeiros no país, em busca de uma 
vida melhor. Com a eleição do republicano Donald Trump, 
em 2017, a política imigratória tem sido endurecida, o que 
trouxe críticas por parte da comunidade internacional em 
relação às medidas adotadas. 

Um dos momentos mais tensos quanto às políticas de 
imigração no país ocorreu quando o governo Trump deci-
diu separar crianças pequenas de seus pais, na situação em 
que ocorre detenção de adultos ao atravessar a fronteira 
de forma ilegal. A medida faz parte do programa “Tolerân-
cia Zero”, que busca reduzir o índice de imigrações ilegais 
no país. 

Essa prática que separa pais e crianças foi duramen-
te criticada por entidades e organizações internacionais. A 
justificativa do governo quanto à ação era de que não seria 
possível abrigar as crianças junto aos pais, nos centros de 
detenção federal reservados aos adultos. Por isso, os me-
nores foram encaminhados a abrigos.

Além disso, as instalações foram consideradas pre-
cárias para receber as crianças, na opinião de críticos da 
medida. Após a repercussão negativa desse caso, a Casa 
Branca voltou atrás quanto à separação das famílias, mas 
críticas prevalecem quanto à tolerância zero. 

A política de imigração nos Estados Uni-
dos demonstra uma tendência por parte de 
nações ricas quanto aos imigrantes, em meio à 
intolerância que pode culminar em xenofobia. 
Na Europa, por exemplo, destino de milhões 
de imigrantes de várias partes do planeta, a 
aversão ao estrangeiro, sobretudo em relação 
a países pobres e marginalizados, tem aumen-
tado significativamente. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
Quando se fala de imigração e xenofobia, 

é importante ressaltar que mesmo mantendo 
historicamente uma cultura que recebe todos, 
o Brasil tem registrado casos dessa natureza 
nos últimos anos, como hostilização e precon-
ceitos em relação a haitianos, bolivianos e ve-
nezuelanos. 

8 - Facebook: crise e perda de popularidade
A rede social mais popular do mundo sempre foi vis-

ta como um dos maiores fenômenos dos últimos anos, 
capaz de faturar como nenhuma empresa e atrair uma 
multidão para navegar em suas páginas. E essa repu-
tação imbatível enfrentou pela primeira vez momentos 
tensos que culminaram no comprometimento da credi-
bilidade da plataforma. 
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Tudo começou quando a rede social de Mark Zucker-
berg foi acusada de ter facilitado o vazamento de dados de 
usuários sem autorização. Na prática, a empresa britânica 
Cambridge Analytica coletou informações de perfis na rede 
social em 2014. E por meio disso, as pessoas receberam 
mensagens e posts de caráter eleitoral, durante o pleito em 
2016, nos Estados Unidos. 

A situação trouxe crise ao Facebook com perda de va-
lores das ações da empresa no mercado financeiro. E além 
disso, a rede social teve de enfrentar perda de popularida-
de e comprometimento de sua reputação. 

Zuckerberg prestou depoimento no congresso dos Es-
tados Unidos e Parlamento Europeu em 2018. Em ambas as 
situações, ele foi duramente criticado pelo caso e acusado 
de ter negligenciado a situação, o que comprometeu e ex-
pôs a privacidade de milhões de usuários em todo mundo. 
O co-fundador da rede social se desculpou pela situação 
e prometeu investir e priorizar medidas para proteger os 
dados dos usuários. 

O caso do Facebook põe em discussão a 
segurança dos usuários e garantia de que seus 
dados e privacidade sejam resguardados. E o 
desafio para as empresas e a sociedade é criar 
mecanismos que minimizam acessos indevidos 
e sem autorização na internet. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
 Pode haver questões com abordagem da 

crise enfrentada pelo Facebook, que minou 
sua reputação diante da opinião pública, mas 
também é preciso  se atentar a questões sobre 
privacidade, vazamentos e violações nas redes.

 
9 - Inteligência artificial cada vez mais presente na 

sociedade
Num mundo cada vez mais conectado e imerso nas 

redes sociais, as inovações tecnológicas estabelecem no-
vas configurações nas relações sociais e de trabalho. A in-
teligência artificial se constitui num mecanismo que  traz 
mudanças nas formas como as pessoas se relacionam e nas 
funções que exercem.

No campo profissional, por exemplo, a inteligência ar-
tificial – por meio de máquinas ou robôs –, já realiza de 
forma automatizada funções anteriormente exercidas por 
pessoas. Hoje, por exemplo, softwares e máquinas realizam 
relatórios e análises que eram feitas por profissionais pre-
parados para essa função. 

Outro exemplo é o uso de atendentes virtuais em chats 
de relacionamento com clientes. A GOL Linhas Aéreas 
mantém uma atendente- robô em sua página para esclare-
cer dúvidas mais freqüentes do usuários. 

Uma das questões mais complexas quando se fala nes-
sa tecnologia, é a perda de profissões que passam a ser 
exercidas por máquinas. Num futuro nem tão distante as-
sim a tendência é essa. E de certa forma, as carreiras profis-
sionais vão se adaptando à tecnologia e passam por trans-
formações intensas para saber lidar com essas mudanças. 

Em julho de 2018, uma equipe de cientis-
tas estrangeiros assinou um acordo em que se 
comprometiam a não criar máquinas e robôs 
que possam ameaçar a vida e integridade da 
raça humana. 

#FicaDica

FIQUE ATENTO!
Inteligência artificial é um tema bem con-

temporâneo e está ligado à realidade das pes-
soas, à medida  que interfere nas atividades 
profissionais e formas de se relacionar. Por 
isso, é um assunto bem relevante. 

10 - Cuba aprova projeto reforma constitucional
A aprovação do projeto da reforma constitucional em 

Cuba, em 22 de julho de 2018, representa um processo de 
mudança significativa na ilha depois de décadas. Um dos 
pontos destaque é a substituição do termo comunismo 
por construção do socialismo, a ser citado na Constituição 
do país. Além disso, fica estabelecido o reconhecimento 
da propriedade privada e medidas que podem viabilizar a 
união entre homossexuais. 

O país hoje é governado por Miguel Díaz- Canel. Raul 
Castro ficou no poder entre 2008 a 2018, sucedendo Fidel 
Castro, seu irmão que esteve no poder entre 1976 e 2008. 

O conteúdo aprovado passará por consulta popular 
até novembro de 2018, depois o projeto será discutido 
novamente com atualizações impostas pela consulta po-
pular. Em seguida, o objetivo é levar a medida para apro-
vação e referendo com participação dos cidadãos, por 
meio de voto. 

No governo de Barack Obama, Cuba e Es-
tados Unidos vivenciaram uma aproximação 
histórica depois de décadas de afastamento e 
hostilidade entre as nações. O presidente esta-
dunidense prometeu melhorar a relação entre 
os países e encerrar o embargo econômico so-
frido por Havana. 

#FicaDica
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MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ, 
(MEIOS DE TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO, 

LIMITES, PONTOS EXTREMOS, RELEVO, 
CLIMA, HIDROGRAFIA, EXTRATIVISMO, 
PONTOS TURÍSTICOS E FOLCLORE); AS 

AUTORIDADES (MUNICIPAIS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS); SÍMBOLOS DO MUNICÍPIO; 

DATAS CÍVICAS E SOCIAIS.

São Sebastião do Passé é um município brasileiro do 
estado da Bahia (microrregião de Catu). Tem 42.246 habi-
tantes, numa área total de 553,4 km² e situa-se a 37 metros 
de altitude.

História
Há duvidas quanto à origem do nome da cidade, al-

guns estudiosos afirmam que a expressão “ São Sebastião” 
foi devido à exigência de uma capela, erguida por uma fa-
mília feita em homenagem ao Santo. A opinião mais aceita 
é que a palavra Passé deriva da existência de indígenas re-
manescente da tribo (Aruaque dos Passes), originários da 
região sita entre os rios amazonenses Negro e Icã, espalha-
dos por alguns pontos do Brasil.

A tradição oral refere-se a certo riacho “Passé” sem re-
gistro, contudo, nas fontes escritas de pesquisas.

Sabe-se que a Igreja Católica teve uma participação 
decisiva na formação das maiorias das cidades brasileiras, 
As primeiras notícias oficias de São Sebastião do Passé 
também derivem da fé cristã através de Alvará Regéio, do-
tado de 11 de abril de 1718, e assim foi criado freguesia 
de São Sebastião do Passé, nesta época registrava-se uma 
população de 2.600 habitantes, contando ainda oito enge-
nhos, quatro capelas (uma principal e três filiais).

Até 1926, São Sebastião do Passé era considerado dis-
trito do município São Francisco do Conde, a sua indepen-
dência ocorreu decorrente da amizade que havia entre o 
coronel Luís Ventura Esteves, um importante político local, 
e o governador da época, Francisco Marques de Góis Cal-
mon.

Distritos
* Nazaré de Jacuípe
* Lamarão do Passé
* Maracangalha
* Banco de Areia

Economia
Na produção agrícola destaca-se o cultivo de man-

dioca. Na pecuária, destacam-se os rebanhos de bovinos, 
eqüinos e muares. Seu parque hoteleiro registra 30 leitos. 
O município de São Sebastião do Passé fica a 58 quilôme-
tros de Salvador.

Segundo dados da SEI/IBGE, o PIB do município para 
2003 foi de R$141.648.650,00 e a estrutura setorial para 
2003 foi distribuída da seguinte forma: 8,21% para agro-
pecuária, 51,82% para a indústria e 39,98% para serviços.

Biblioteca
Biblioteca Municipal - Getúlio Vargas, que está localiza-

da em prédio próprio no Centro da cidade.
e contém um vasto acervo literário que ajuda ainda 

mais no enriquecimento literário e cultural do povo sebas-
tianense.

Turismo
Fé e belezas naturais são alguns dos atrativos do As-

sentamento 3 de Abril, em São Sebastião do Passé, no Re-
côncavo baiano. A 14 quilômetros do centro do município, 
o assentamento também tem um potencial histórico des-
conhecido. No local, vivem hoje 92 famílias, mas a região já 
tinha moradores desde o Século XIX. Neto de escravos, o 
assentado Antônio Marcelino dos Santos, de 80 anos, con-
ta que seus antepassados sentiram na pele o sofrimento 
da escravidão. “Eles comemoraram bastante a abolição da 
escravatura e me disseram que a vida na senzala era difícil”, 
recorda.

A parte histórica tem ainda maior destaque por causa 
das ruínas de uma igreja construída há 200 anos. A trilha 
para chegar às ruínas, de aproximadamente 400 metros de 
distância, está praticamente fechada pelo mato. Em perío-
dos de chuva intensa, o local fica inacessível. A antiga igreja 
tem cerca de 800 metros quadrados. “É um local de grande 
valor histórico”, enfatiza o presidente da Associação Rainha 
dos Anjos (integrante do Assentamento 3 de Abril), Marti-
nho dos Reis Santos.

Gruta do Assentamento Nossa Senhora dos Anjos
Outro destaque local é a religiosidade. A padroeira do 

assentamento é Nossa Senhora Rainha dos Anjos que, se-
gundo conta a lenda, já teria sido vista na gruta do 3 de 
Abril. O lugar é visitado por cerca de mil fiéis por ano. Além 
disso, são rezadas missas nas proximidades da gruta, prin-
cipalmente no verão, quando o acesso é mais fácil.

Depoimentos da comunidade local reforçam a crença. 
Para o assentado Antônio Marcelino, a água da gruta é mi-
lagrosa. “Meu irmão, José Marcelino, iria para o hospital, 
onde amputaria a perna. Depois que ele banhou a perna 
com a água da gruta, voltou a andar como antes. Nunca 
vou me esquecer disso”, conta.

Segundo Marcelino, outro milagre também atribuído 
à santa aconteceu no assentamento há cerca de 50 anos. 
“Eu me lembro de uma moça que tinha paralisia. Após se 
banhar com a água da gruta, essa menina jogou a muleta 
no chão e começou a andar normalmente. Isso me marcou 
bastante”, destaca.

Atualmente, há uma igreja com a imagem de Nossa 
Senhora Rainha dos Anjos, onde é rezada mensalmente 
uma missa que atrai moradores de municípios próximos ao 
assentamento. Os visitantes também podem encontrar no 
local uma área remanescente de Mata Atlântica com 492,5 
hectares – o equivalente a 21% da área total do 3 de Abril.

Maracangalha
Famosa e imortalizada pela canção de Dorival Caymmi 

(“Eu vou para maracangalha, eu vou, Eu vou com chapéu de 
palha eu vou…), que apresentou esta pequena vila para o 
mundo através de sua canção.
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Tem como atração a praça Dorival Caymmi, em formato de violão; a Capela de Nossa Senhora da Guia, inaugurada em 
1963, reúne devotos em torno da imagem da protetora da vila, sendo que no mês de janeiro, recebe os fiéis em festejos 
para a santa com missa, procissão e lavagem das escadarias; e as ruinas da Usina Cinco Rios, fundada em 1912, que tornou-
-se uma das mais tradicionais do Recôncavo Baiano e já chegou a produzir 300 mil sacas de açúcar por ano e a absorver 
mão-de-obra de mais de 1000 trabalhadores, sendo responsável por 75 anos de movimentação na vila, hoje encanta visi-
tantes com seu passado.

Como chegar à Vila: Maracangalha dista 57 km de Salvador. No cruzamento das rodovias BR-324/BR-110, entra-se na 
altura do km 51. Seguindo 3 km no sentido de São Sebastião do Passé/Candeias, onde 500 metros após a ponte sobre o Rio 
Joanes, há um desvio à direita (onde tem uma placa com uma seta “Maracangalha”). Segue-se por uma estrada de asfalto 
com extensão de 3 km e chega-se à vila.

Geografia
Em Suas terras predomina os sedimentos arenosos e de folhetos e siltitos de diversas cores. Os arenitos são micáceos 

e argilosos nas cores cinza e branco, quando fresco e marrom claro nas intempéries.
Tem um clima chuvoso quente e úmido, correspondendo uma estação seca compreendendo uma estação seca com-

pensada por período de elevada pluviosidade.
A media de Precipitação anual é 1.650 mm.
Acesso
Saindo de Salvador seguindo pela BR-324 até o cruzamento com a BR-110, e entra na altura do km 51 seguindo mais 

3 km até a cidade. Saindo de Camaçari segue pela BA-522 até a cidade. Saindo de Candeias basta seguir pela BR-110 até 
a cidade de São Sebastião do Passé.

Rodovias
BR-110
BR-324
BA-522

MEIO DE TRANSPORTE

Aeroporto Aeroporto Internacional Dep. Luís Eduardo Magalhães 47.7 km
Aeroporto de Valença 111.3 km
Aeroporto Internacional de Aracaju 230.5 km

Território

Superfície de São Sebastião do 
Passé

53 832 hectares 
538,32 km² (207,85 sq mi)

Altitude de São Sebastião do Passé 34 metros de altitude

Coordenadas geográficas decimais Latitude: -12.5139 
Longitude: -38.4952

Coordenadas geográficas 
sexagesimais Latitude: 12° 30› 50›› Sul, Longitude: 38° 29’ 43’’ Oeste

Fuso horário UTC -3:00 (America/Bahia)
Horário de verão : UTC -3:00
Horário de inverno : UTC -2:00

AS CIDADES E VILAREJOS VIZINHOS DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
Abaixo é possível encontrar as cidades e vilarejos vizinhos de São Sebastião do Passé, dispostos em relação à bússola 

e também à sua quilometragem de distância ao município.
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Município confinante de São Sebastião do Passé

Terra Nova Terra Nova Pojuca

Candeias Pojuca

Candeias Candeias Mata de São João

Municípios vizinhos de São Sebastião do Passé

Candeias 18.2 km Terra Nova 18.9 km Pojuca 20.4 km

Mata de São João 21.3 km Catu 21.8 km São Francisco do Conde 23.9 km

Dias d’Ávila 24.1 km Santo Amaro 24.8 km Camaçari 27.6 km

Madre de Deus 28.6 km Teodoro Sampaio 28.9 km Amélia Rodrigues 30.9 km

Simões Filho 31.8 km Conceição do Jacuípe 38 km Saubara 38.8 km

Coração de Maria 41.4 km Alagoinhas 44.8 km Araças 45.4 km

Pedrão 45.7 km Lauro de Freitas 46 km Itaparica 48.1 km

Símbolos

 Brasão do município de São Sebastião do Passé

 Bandeira do município de São Sebastião do Pass

(https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-sao-sebastiao-do-passe.html#transporte // https://www.mbi.
com.br/mbi/biblioteca/simbolo/municipio-sao-sebastiao-do-passe-ba-br/ // https://www.mfrural.com.br/mobile/
cidade/sao-sebastiao-do-passe-ba.aspx) 
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ATUALIDADES (ACONTECIMENTOS 
IMPORTANTES OCORRIDOS EM SÃO 

SEBASTIÃO DO PASSÉ)

São Sebastião do Passé comemora 92 anos de 
Emancipação Política

A Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé 
preparou uma linda festa para comemorar os 92 anos de 
emancipação política do município nesta sexta-feira (12 de 
outubro), data em que se comemoram também o Dia das 
Crianças e o Dia de Nossa Senhora Aparecida. A programa-
ção contou com alvorada às 05h da manhã, missa solene 
na Igreja Matriz, a chegada do fogo simbólico, hasteamen-
to das bandeiras, sessão solene na Câmara de Vereadores, 
desfile de fanfarras, brincadeiras e diversão para as crianças. 

O prefeito Dr. Breno Konrad, o vice-prefeito Fábio Ar-
golo e autoridades municipais recepcionaram o Grupo Pôr 
do Sol, que trouxe o fogo simbólico de Banco de Areia à 
Praça da Prefeitura em revezamento. “Parabenizo essa terra 
tão amada e querida por todos nós e me sinto honrado de 
participar desse momento tão especial como prefeito do 
município. O sentimento hoje é de muita alegria e reafirmo 
aqui o meu compromisso de continuar trabalhando incan-
savelmente para que a nossa cidade avance e se desenvolva 
cada vez mais”, disse o prefeito Dr. Breno.

Ainda na parte da manhã apresentações de fanfarras 
abrilhantaram as comemorações em homenagem ao ani-
versário da cidade. A partir das 13h, um parque montado 
na Praça 12 de Outubro foi aberto para as crianças se-
bastianenses e suas famílias. Houve ainda distribuição de 
brinquedos e doces, brincadeiras, apresentação do Grupo 
Caravana das Artes, que animou a criançada e encerrou as 
comemorações pelo aniversário da cidade.   

O vice-prefeito Fábio Argolo expressou toda felicida-
de em participar da festa e parabenizou os sebastianenses. 
“Estou muito feliz pelo aniversário da minha cidade querida 
e quero parabenizar a todos os sebastianenses por esse dia 
tão especial. A festa foi linda e as nossas crianças de diver-
tiram muito com a programação preparada pela Prefeitura. 
Que a alegria das crianças possa sempre contagiar a todos 
nós”, concluiu Fábio Argolo.

Prefeitura realiza Mutirão de Glaucoma e Catarata 
na Policlínica Dr. Renílson Rehem

A Prefeitura realizou nesta terça-feira (09/10), o mu-
tirão de glaucoma e catarata na Policlínica Dr. Renílson 
Rehem de Souza. A população sebastianense, assim como 
no primeiro e no segundo mutirão, realizados em julho e 
novembro do ano passado, teve acesso a exames de pres-
são ocular, fundoscopia e entrega de colírio gratuita. Na 
ação também foram convocados para a triagem e encami-
nhamento para cirurgia os pacientes do município identifi-
cados com catarata.

“O mutirão teve como objetivo captar a maioria das 
pessoas que participaram do primeiro mutirão para dar 
uma continuidade ao tratamento, onde estamos abarcan-
do os principais problemas visuais, entre eles o glaucoma. 
Foram convocados também os pacientes com catarata para 
realização da triagem e encaminhamento para cirurgia a 
partir do mês de novembro na cidade de Catu”, informou a 
diretora da Atenção Básica, Patrícia Matheus.

Foram convocados através dos Agentes Comunitários 
de Saúde os pacientes que participaram do primeiro muti-
rão, realizado em julho. O atendimento foi iniciado às 07h, 
onde foram atendidos cerca de 200 pacientes com glauco-
ma, e a triagem de cerca de 50 pessoas com catarata.

O prefeito Dr. Breno Konrad falou sobre a importância 
da realização do Mutirão para continuidade e acompanha-
mento dos pacientes. “Estamos realizando o Mutirão bene-
ficiando quem iniciou o tratamento na primeira edição e a 
triagem para realização da cirurgia dos pacientes com ca-
tarata. Esse acompanhamento é muito importante para ga-
rantir que o tratamento dos pacientes seja eficaz. Estamos 
trabalhando diariamente para que as melhorias na área da 
saúde aconteçam”, destacou o prefeito.

Os beneficiados com a realização do Mutirão estavam 
satisfeitos e alegres com a ação, como Maria Jucilene Perei-
ra. “Para mim é muito importante participar desse mutirão, 
porque estou sem enxergar direito e tendo muita dor de 
cabeça. Essa iniciativa da Prefeitura foi muito boa porque 
nem todo mundo pode pagar uma cirurgia de catarata e 
estar tendo essa oportunidade de graça é muito bom”, dis-
se ela. Já Marilene Regis achou muito boa a ação. “Eu es-
tava precisando muito passar pela consulta porque estou 
praticamente sem enxergar, quase fui atropelada por isso, 
e ter a chance de participar desse mutirão para mim é bom 
demais. Tenho fé em Deus que vou melhorar e muito”, de-
clarou Marilene.

SAÚDE REFORÇADA: Prefeitura entrega novas am-
bulâncias à população sebastianense

Antes, três. Agora, seis. Esse é o número de ambulân-
cias que São Sebastião do Passé possui atualmente, graças 
aos investimentos realizados pelo prefeito Dr. Breno e à 
parceria firmada pela gestão municipal com o Governo do 
Estado. Na tarde desta sexta-feira (03/08), a Prefeitura rea-
lizou uma carreata e a entrega simbólica dos novos veícu-
los conquistados pelo município em apenas um ano e sete 
meses à população sebastianense. 

O prefeito Dr. Breno Konrad comentou os investimen-
tos realizados para reforçar a frota de ambulâncias. “Esse é 
um compromisso que firmamos com o povo de São Sebas-
tião do Passé e que, graças a Deus, estamos cumprindo. No 
início da gestão, a cidade tinha apenas duas ambulâncias 
básicas e de pequeno porte, com diversos problemas, para 
atender o Hospital e outra, também de pequeno porte, 
para atender Nazaré de Jacuípe. Era muito pouco para ofe-
recer o suporte que a nossa população necessita e merece. 
Por isso, com muito trabalho e esforço, reforçamos a nos-
sa frota. Temos agora seis ambulâncias em nossa cidade 
para garantir ao nosso povo um atendimento mais rápido 
e qualificado”, comentou Dr. Breno.
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NOÇÕES SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA

SEGURANÇA PÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

A segurança tem um duplo aspecto na Constituição Fe-
deral, a saber, o aspecto de direito e garantia individual e 
coletivo, por estar prevista no caput, do artigo 5º, da Cons-
tituição Federal (ao lado do direito à vida, da liberdade, da 
igualdade, e da propriedade), bem como o aspecto de di-
reito social, por estar prevista no artigo 6º, da Constituição 
Federal. A segurança do caput, do artigo 5º, CF, todavia, se 
refere à “segurança jurídica”. Já a segurança do artigo 6º, 
CF, se refere à “segurança pública”, a qual encontra discipli-
namento no artigo 144, da Constituição da República.

Ademais, enquanto a Lei Fundamental pátria preceitua 
que a educação e a saúde são “direitos de todos e dever 
do Estado”, fala, por outro lado, que a segurança pública, 
antes mesmo de ser direito de todos, é um “dever do Esta-
do”. Com isso, isto é, ao colocar a segurança pública antes 
de tudo como um dever do Estado, e só depois como um 
direito do todos, denota o compromisso dos agentes esta-
tais em prevenir a desordem, e, consequencialmente, evitar 
a justiça por próprias mãos.

Neste prumo, no art. 144, caput, da Constituição Fede-
ral, se afirma que “a segurança pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a pre-
servação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 
e do patrimônio [...]”. Conforme enumera o próprio artigo 
144, CF em seus incisos, os órgãos responsáveis pela ga-
rantia da segurança pública, compondo sua estrutura, são: 
polícia federal; polícia rodoviária federal; polícia ferroviária 
federal; polícias civis; e polícias militares e corpos de bom-
beiros militares. 

Os parágrafos do artigo 144 regulamentam cada um 
destes órgãos que devem garantir a segurança pública, 
com suas respectivas competências:

Artigo 144, § 1º, CF. A polícia federal, instituída por lei 
como órgão permanente, organizado e mantido pela União 
e estruturado em carreira, destina-se a: 

I - apurar infrações penais contra a ordem política e so-
cial ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União 
ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, as-
sim como outras infrações cuja prática tenha repercussão 
interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, 
segundo se dispuser em lei;

II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da 
ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas 
áreas de competência;

III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuá-
ria e de fronteiras; 

IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia 
judiciária da União.

Artigo 144, § 2º, CF. A polícia rodoviária federal, órgão 
permanente, organizado e mantido pela União e estruturado 
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento 
ostensivo das rodovias federais.

 
Artigo 144, § 3º, CF. A polícia ferroviária federal, órgão 

permanente, organizado e mantido pela União e estruturado 
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento 
ostensivo das ferrovias federais.  

Artigo 144, § 4º, CF. Às polícias civis, dirigidas por dele-
gados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a compe-
tência da União, as funções de polícia judiciária e a apura-
ção de infrações penais, exceto as militares.

Artigo 144, § 1º, CF. Às polícias militares cabem a po-
lícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos 
de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, 
incumbe a execução de atividades de defesa civil.

Artigo 144, § 6º, CF. As polícias militares e corpos de 
bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, 
subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Gover-
nadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”. 
Sendo que, nos termos do artigo 42, CF, “os membros das 
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, institui-
ções organizadas com base na hierarquia e disciplina, são 
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territó-
rios. § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, 
as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, 
§§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as 
matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos 
oficiais conferidas pelos respectivos governadores. § 2º Aos 
pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do 
respectivo ente estatal.

Artigo 144, § 7º, CF. A lei disciplinará a organização 
e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança 
pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.

Artigo 144, § 8º, CF. Os Municípios poderão constituir 
guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, 
serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Artigo 144, § 9º, CF. A remuneração dos servidores po-
liciais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será 
fixada na forma do § 4º do art. 39.  

Artigo 144, § 10, CF. A segurança viária, exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 
e do seu patrimônio nas vias públicas:  

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de 
trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que asse-
gurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente; e 

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, aos respectivos órgãos ou entidades execu-
tivos e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na 
forma da lei.
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NOÇÕES SOBRE SEGURANÇA PATRIMONIAL: 
DEFINIÇÕES.

Em meados do século XX, o psicólogo norte-america-
no Abraham Maslow realizou uma série de pesquisas com 
alguns grupos de pessoas, a fim de identificar eventuais 
áreas de conflitos entre elas.

As conclusões a que chegou ficaram conhecidas como 
“A hierarquia de necessidades de Maslow” ou simplesmente 
“A pirâmide de Maslow”, que estabelece uma escala para os 
níveis de necessidades humanas, com as mais essenciais na 
base e as menos essenciais no topo.

Está se perguntando por que trouxemos tudo isso à 
tona? Simples: logo acima das necessidades fisiológicas 
(aquelas fundamentais para a sobrevivência do homem, 
como o ato de respirar, matar a sede e se alimentar) es-
tão as necessidades relacionadas à segurança do corpo, do 
emprego, dos princípios de moralidade, da família, da saú-
de e da propriedade.

Neste artigo trataremos, portanto, de uma das neces-
sidades primordiais do indivíduo: a garantia da segurança 
patrimonial. Aqui vamos verificar alguns conceitos relacio-
nados ao tema e analisar as formas como a segurança pa-
trimonial pode ser assegurada. Curioso? Então confira:

O que é segurança patrimonial?
Podemos definir a segurança patrimonial como aque-

le conjunto de medidas de prevenção, adotado a fim de 
garantir que as perdas patrimoniais de uma determinada 
organização sejam evitadas ou reduzidas. Considerando 
como organizações as empresas e instituições, assim como 
os condomínios e as residências.

Nesse sentido, cabe ainda ressaltar que essas medidas 
devem ser pensadas e adotadas de maneira integrada, com 
o objetivo de assegurar que uma influencie a outra positi-
vamente. É preciso garantir, por exemplo, que se tenha um 
sistema antifurtos integrado a um bom controle de porta-
ria, de forma a abranger toda a estrutura a ser protegida.

A segurança patrimonial protege, então, todos os inte-
resses da organização no que se refere aos recursos finan-
ceiros existentes, a seu patrimônio físico (representado por 
instalações, estoques, equipamentos, veículos e assim por 
diante) e também a seus recursos humanos.

Com isso em mente, é possível identificar facilmente o 
grau de importância que ela assume em qualquer circuns-
tância, não concorda?

Em algumas situações, essa importância pode até re-
presentar a garantia de que a organização cumprirá as 
funções para as quais foi instituída. Acompanhe o próximo 
tópico para saber mais.

Qual a importância da segurança patrimonial?
Além de preservar os valores mais evidentes de qual-

quer organização, representados tanto pelas pessoas como 
pelos bens materiais, a segurança patrimonial pode até ga-
rantir a continuidade dos processos em alguns segmentos 
empresariais.

E esse fator a torna essencial, inclusive do ponto de 
vista da estratégia produtiva. Já pensou, por exemplo, se 
ocorre um incêndio de grandes proporções ou se diversos 
veículos são furtados em uma transportadora?

Essas fatalidades podem não só prejudicar como até 
mesmo paralisar as atividades do negócio, além de afetar 
a credibilidade da organização. E tudo isso pode ser evi-
tado com a implementação de um sistema de segurança 
bem dimensionado.

Para evitar erros na segurança do seu condomínio 
leia Os 6 erros fatais na segurança de um condomínio.

Em tantos outros casos, a segurança patrimonial pode 
ser essencial para viabilizar a própria existência do negó-
cio. Casas de câmbio, que lidam com bastante dinheiro 
vivo a todo momento, fábricas de joias e joalheria e em-
presas de equipamentos de tecnologia são alguns desses 
tipos de empresas que não podem prescindir da adoção 
de medidas de segurança patrimonial.

Surge, então, a necessidade de se pensar nesses que-
sitos desde o início do projeto de implantação do ponto 
comercial.

Na prática, todo bom sistema de segurança patrimo-
nial deverá cumprir funções gerais de prevenção, a fim de 
que possa ser aplicado a qualquer organização.

Contudo, algumas dessas funções podem ser mais (ou 
menos) relevantes para um ou outro caso, avaliação que 
deve ser feita antes da efetiva implantação.

É preciso observar, portanto, as particularidades de 
cada situação, analisando os riscos e a respectiva necessi-
dade de prevenção contra as seguintes possibilidades de 
ocorrências:
	 Incêndios;
	 Furtos internos e externos;
	 Assaltos;
	 Atos de espionagem e concorrência desleal;
	 Violação de sistemas informatizados;
	 Atos de terrorismo;
	 Sabotagens e paralisações intencionais de pro-

cessos;
	 Chantagens;
	 Greves violentas;
	 Uso de álcool e drogas no ambiente de trabalho;
	 Epidemias e contaminações coletivas;
	 Acidentes, explosões e desabamentos;
	 Sequestros de dirigentes (ou de seus familiares).

Como garantir a segurança patrimonial?
O dimensionamento correto de um sistema de segu-

rança patrimonial (aquele que será capaz de prevenir ris-
cos e evitar ocorrências) parte de uma análise preliminar 
que considera todos os fatores expostos e os pontos mais 
vulneráveis nas rotinas da organização.

Só com essa avaliação será possível identificar quais 
medidas precisam ser adotadas, sempre levando em conta 
as normas estabelecidas, os equipamentos que devem ser 
instalados e a formação da equipe encarregada da segu-
rança. Nesse sentido, é preciso considerar basicamente os 
seguintes princípios:
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	 Prevenção: os expedientes de segurança devem 
ser capazes de prevenir contra tudo o que pode afetar ne-
gativamente os processos da organização.
	 Inibição: o sistema de segurança deve possuir ca-

ráter ostensivo de forma a inibir os criminosos de atuarem 
no local. Analisando externamente o local o sistema de se-
gurança deve demonstrar que quaisquer práticas crimino-
sas no local serão extremamente arriscadas.
	 Capacidade de reação: Caso a prevenção e a ini-

bição não sejam suficientes para impedir uma ação crimi-
nosa, o sistema deve prever a reação para deter os crimino-
sos. Seja reagindo diretamente contra eles, seja alertando 
os órgãos públicos de segurança.
	 Treinamento: os procedimentos de rotina e aque-

les que precisam ser adotados em casos de ocorrências de-
vem ser realizados de maneira consciente, ágil e precisa, o 
que só pode ser conquistado a partir do treinamento ade-
quado;
	 Investimento: deve ser proporcional aos riscos 

corridos;
	 Medidas: não devem atrapalhar os processos da 

organização;
	 Eficiência: todos os envolvidos da equipe devem 

estar plenamente habilitados para cumprir as funções de-
legadas;
	 Integração: o departamento encarregado pela se-

gurança deve estar completamente integrado aos demais 
da organização;
	 Transparência: todo e qualquer procedimento 

deve ser compreendido, admitido e aprovado por todos os 
envolvidos internamente no processo.
	 Sigilo: As informações contidas no Plano de Se-

gurança devem ser restringidas exclusivamente as pessoas 
envolvidas no processo, limitando-se ao máximo o acesso 
do mesmo a outras pessoas.

(http://www.aster.com.br/blog/seguranca-patrimonial/
tudo-sobre-seguranca-patrimonial/)

NOÇÕES DE SEGURANÇA PREDIAL: 
ORIENTAÇÕES GERAIS: CONHECIMENTO DO 
PRÉDIO, DAS PESSOAS QUE FREQUENTAM 

AS INSTALAÇÕES;

A guarita, assim como as áreas de entrada e saída dos 
condomínios, são os locais mais vulneráveis à ação de ban-
didos. Estima-se que 90% de todas as invasões iniciem nes-
ses locais. Além de profissionais capacitados, as instalações 
desses espaços devem ser adequadas e contar com equi-
pamentos de segurança.

Uma guarita bem projetada deve permitir a visão am-
pla do acesso feito por pessoas e veículos. A construção da 
guarita, assim como a da portaria, deve prever a utilização 
de materiais leves e resistentes a um eventual confronto 
armado. O projeto deve atender às normas de segurança e 
também às questões estéticas e de funcionalidade.

A guarita deve ser construída preferencialmente em 
alvenaria. Recomenda-se um recuo mínimo de 3 metros 
de distância da divisa frontal do prédio. A guarita deve ser 
elevada, no mínimo, em 2 metros de altura do nível da rua; 
sempre ser recuada e localizada próximo ao hall de entra-
da. Os portões de acesso ao condomínio devem ser duplos 
e dotados de sistema de intertravamento (o segundo por-
tão só abre quando o primeiro estiver fechado).

A parte interna da guarita deve ser revestida com vi-
dros blindados. A aplicação de película de proteção visual 
contribui para aumentar a segurança, pois isso permite, 
por exemplo, que o porteiro se ausente momentaneamen-
te sem que sua ausência seja notada. Esse recurso permite 
também que o profissional observe o movimento do lado 
de fora sem que seja observado. Toda guarita deve ser do-
tada de sanitário e com porta resistente, preferencialmente 
à prova de balas.

O espaço deve ter equipamentos de comunicação em 
perfeito estado, como monitor de Circuito Fechado de TV 
(CFTV), interfone, linha telefônica, radiocomunicador, bo-
tões de acionamento eletrônico dos portões, botão de pâ-
nico, sistema de alarme e outras tecnologias que permitam 
o controle de entrada e saída.

(http://www.poliserviceservicos.com.br/seguranca-
-predial-guarita-bem-planejada/)

O MUNICÍPIO E A SUA SEGURANÇA 
PATRIMONIAL.

Em pesquisa da CNI/Ibope de 2014, 31% dos entre-
vistados elencaram a segurança como a segunda área que 
deveria ser de maior prioridade do governo, ficando atrás 
apenas da saúde (48%). Nas eleições, muitos candidatos 
apostam em pautas da segurança pública para conquistar 
o voto do eleitor. Já vimos que não é incomum que candi-
datos façam promessas em áreas que não são competên-
cias dos cargos que disputam. Afinal, o que os candidatos 
das eleições municipais podem realmente fazer pela nossa 
segurança? Confira.

QUEM É RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA PÚ-
BLICA?

De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a 
segurança pública é dever do Estado brasileiro, direito 
e responsabilidade de todos. Ou seja, é uma responsabi-
lidade compartilhada entre os governos federal, estadual 
e municipal. Ela é exercida para a proteção das pessoas e 
do patrimônio, bem como a preservação da ordem públi-
ca. Tais ações se dão através das diversas polícias, como a 
rodoviária federal, a polícia civil, a polícia militar e também 
o corpo de bombeiros.

Sendo a segurança pública uma responsabilidade de 
todos, cada esfera do governo tem o compromisso de 
realizar investimentos para melhorar esta área. Veja o que 
cada uma dessas esferas pode fazer:
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Governo Federal
O governo federal é responsável por executar o poli-

ciamento das fronteiras e combater o tráfico internacional 
e interestadual de drogas. É também a União quem reali-
za o patrulhamento das rodovias federais. 

Governos Estaduais
Os governos estaduais e do Distrito Federal são res-

ponsáveis pelo policiamento ostensivo, aquele que produz 
na população uma percepção de segurança. Cabe aos esta-
dos a manutenção e organização das polícias Militar e Civil, 
assim como dos outros órgãos que investigam os crimes 
comuns.

Governos Municipais
Por sua vez, o governo municipal pode desenvolver 

ações de prevenção à violência, por meio da instalação 
dos equipamentos públicos, como iluminação e câmeras. 
Além disso, também pode criar guardas municipais para a 
proteção de bens, serviços e instalações. Uma boa manu-
tenção da cidade contribui para a inibição da criminali-
dade. Quando a administração municipal investe em ilumi-
nação e em uma boa pavimentação das ruas, por exemplo, 
tem-se uma diminuição na ocorrência de assaltos.

É preciso lembrar que a segurança pública faz parte 
da organização administrativa. Por isso, a gestão em cada 
esfera política é responsabilidade dos chefes do executivo, 
ou seja, do Presidente, dos governadores e dos prefeitos.

MAS COMO O MUNICÍPIO PODE INVESTIR EM 
SEGURANÇA?

Como explica Ludmila Ribeiro, antes de implementar 
ações para melhorar a segurança da cidade, o governo 
municipal deve compreender como funciona a dinâmica 
da criminalidade em seu município. Assim, cada municí-
pio deve realizar um diagnóstico da situação em que 
se encontra a segurança pública. Afinal, para resolver um 
problema é preciso primeiro conhecê-lo.

Logo que o diagnóstico for realizado e a gestão mu-
nicipal tiver um bom conhecimento dos problemas de se-
gurança da cidade, cabe a estes gestores a elaboração de 
um Plano Municipal de Segurança Pública, cujas ações 
podem ser executadas por uma Secretaria Municipal de 
Segurança Pública. Com a criação dessas instâncias, o mu-
nicípio pode planejar, implementar, monitorar e avaliar pro-
jetos que tenham o objetivo de prevenir o crime e reduzir o 
sentimento de insegurança dos seus cidadãos.

Além disso, o município pode criar uma Guarda Mu-
nicipal, que tem como principal função proteger o patri-
mônio público da cidade. Mas desde a aprovação da lei nº 
13.022/2014 às atribuições da Guarda Municipal passaram 
a ir muito além do que simplesmente proteger o patrimô-
nio público.

Em algumas cidades, a guarda municipal orienta o 
trânsito, faz patrulhamento em áreas comerciais e ron-
das nas escolas, além de reforçar o trabalho da polícia. A 
presença da Guarda Municipal tende a evitar a ocorrência 
de crimes, contribuindo para que os moradores se sintam 
mais seguros.

MUNICÍPIO DEVE ATUAR NA PREVENÇÃO
Para combater a criminalidade, os governos podem 

fazer mais do que simplesmente investir em ações re-
pressivas. Hoje, ela também pode ser contida através da 
prevenção e da cidadania. Para isso, a prefeitura pode de-
senvolver políticas de prevenção ao crime que tenham 
como público alvo, principalmente, as crianças e os ado-
lescentes. Algumas destas ações podem ser:

•	 programas de educação nas escolas, que traba-
lhem na elaboração de medidas que visem a redução das 
ações violentas;

•	 a criação de programas de profissionalização e 
lazer, com o objetivo de ocupar os jovens no período ex-
traclasse evitando, dessa forma, o seu envolvimento com 
atividades ilícitas;

•	 programas direcionados aos menores infratores 
para diminuir a chance de eles cometerem um novo crime.

SOCIEDADE CIVIL TAMBÉM DEVE PARTICIPAR
Outra forma de o município melhorar a segurança é 

envolvendo a sociedade civil na discussão dos problemas. 
Afinal, quem melhor para discutir a segurança pública do 
que quem é mais influenciado por ela? Para isso, o municí-
pio pode seguir dois caminhos:

1) Os Conselhos Comunitários de Segurança Pública 
(Consep’s)

Estes conselhos são canais de comunicação entre a 
população e as agências responsáveis pela segurança 
pública no âmbito local. É através deles que a população 
pode discutir com as autoridades os problemas que mais 
causam insegurança no seu bairro ou cidade.

No Consep, os gestores das organizações policiais 
devem ouvir as questões apresentadas, adotar as provi-
dências necessárias para a solução dentro da sua esfera 
de competência ou encaminhar a quem possa resolvê-las, 
além de apresentar os resultados das ações.

A principal vantagem dos conselhos é conhecer os 
problemas de cada localidade pela ótica dos moradores. O 
diagnóstico dos problemas, com mais precisão e construí-
do por moradores e gestores, permite um melhor desen-
volvimento de ações voltadas para o controle da violência 
e da criminalidade.

2) Fóruns Municipais de Segurança Pública
Os Fóruns Municipais também atuam como um canal 

de comunicação entre a população e agências responsá-
veis pela segurança. Nele, são analisadas e discutidas es-
tratégias de atuação em determinada região. O principal 
objetivo do fórum é a construção de uma política munici-
pal preventiva na segurança pública.

Nas discussões, são identificadas as demandas da 
população, métodos de ações preventivas e resultados 
pretendidos. Essa ação participativa legitima a tomada 
de decisão e orienta a adoção de medidas que realmente 
atendam ao interesse público.
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