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ANEXO I

QUADRO DE CARGOS/EXIGÊNCIAS E VAGAS  

Denominação do 
Cargo

Escolaridade e Exigências para o cargo
Jornada de 

trabalho 
semanal

Vencimento 
Básico

Vagas   
Ampla 

Concorrência

Vagas Reservadas 
para Portadores de 

Necessidades 
Especiais 

Especialista em 
Educação

 Certificado devidamente registrado, 
acompanhado de Histórico Escolar de 

conclusão de Curso  de Graduação de Nível 
Superior de Licenciatura Plena  em 

Pedagogia, com habilitação em Supervisão 
Escolar ou certificado de habilitação em 

Curso Superior na área de educação, 
acrescido de certificado de conclusão de 

Pós Graduação Lato Sensu na área de 
Supervisão, fornecido por Instituição de 

Ensino reconhecida pelo MEC.

24 hs 659,00
30 para 

Supervisão 02

Monitor de Educação 
Infantil Ensino Médio Completo  30 hs 409,18 32 

Professor de Educação 
Básica II – Séries 
iniciais/educação 

infantil

Certificado, devidamente registrado, 
acompanhado de Histórico Escolar , de 

conclusão de Curso de Graduação de Nível 
Superior de Licenciatura Plena em 

Pedagogia ou Normal Superior, fornecido 
por Instituição de Ensino reconhecida pelo 

MEC.

25 hs/aula 659,00 27 02

Professor de Educação 
Básica II – História

Certificado, devidamente registrado, 
acompanhado de Histórico Escolar , de 

conclusão de Curso de Graduação de Nível 
Superior de Licenciatura Plena em História, 

fornecido por Instituição de Ensino 
reconhecida pelo MEC

25 hs/aula 659,00 02 

Professor de Educação 
Básica II – Geografia

Certificado, devidamente registrado, 
acompanhado de Histórico Escolar , de 

conclusão de Curso de Graduação de Nível 
Superior de Licenciatura Plena em Geografia, 

fornecido por Instituição de Ensino 
reconhecida pelo MEC.

25 hs/aula 659,00 05 

Professor de Educação 
Básica II – Educação 

Religiosa

Certificado, devidamente registrado, 
acompanhado de Histórico Escolar, de 

conclusão de Curso de Graduação de Nível 
Superior de Licenciatura Plena  Educação 

Religiosa ou Curso Superior na área de 
educação, acrescido de Curso de Pós 
Graduação em Ciências da Religião, 
fornecido por Instituição de Ensino 

25 hs/aula 659,00 11 02



Denominação do 
Cargo

Escolaridade e Exigências para o cargo
Jornada de 

trabalho 
semanal

Vencimento 
Básico

Vagas   
Ampla 

Concorrência

Vagas Reservadas 
para Portadores de 

Necessidades 
Especiais 

reconhecida pelo MEC.

Professor de Educação 
Básica II – Matemática

Certificado, devidamente registrado, 
acompanhado de Histórico Escolar , de 

conclusão de Curso de Graduação de Nível 
Superior de Licenciatura Plena em 

Matemática, fornecido por Instituição de 
Ensino reconhecida pelo MEC.

25 hs/aula 659,00 15 02

Professor de Educação 
Básica II  Ciências

Certificado, devidamente registrado, 
acompanhado de Histórico Escolar , de 

conclusão de Curso de Graduação de Nível 
Superior de Licenciatura Plena em Ciências 

Físicas e Biológicas, fornecido por Instituição 
de Ensino reconhecida pelo MEC.

25 hs/aula 659,00 07 

Professor de Educação 
Básica II  Português

Certificado, devidamente registrado, 
acompanhado de Histórico Escolar , de 

conclusão de Curso de Graduação de Nível 
Superior de Licenciatura Plena em Letras, 

com habilitação em Português, fornecido por 
Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC.

25 hs/aula 659,00 03 

Professor de Educação 
Básica II  Literatura

Certificado, devidamente registrado, 
acompanhado de Histórico Escolar , de 

conclusão de Curso de Graduação de Nível 
Superior de Licenciatura Plena em Letras, 

com habilitação em Português, fornecido por 
Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC.

25 hs/aula 659,00 02


Professor de Educação 
Básica II  Inglês

Certificado, devidamente registrado, 
acompanhado de Histórico Escolar , de 

conclusão de Curso de Graduação de Nível 
Superior de Licenciatura Plena em Letras, 
com habilitação em Inglês, fornecido por 

Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC

25 hs/aula 659,00 07 01

Professor de Educação 
Básica II – Educação 

Física

Certificado, devidamente registrado, 
acompanhado de Histórico Escolar , de 

conclusão de Curso de Graduação de Nível 
Superior de Licenciatura Plena em Educação 

Física, fornecido por Instituição de Ensino 
reconhecida pelo MEC

25 hs/aula 659,00 18 

Professor de Educação 
Básica II – Educação 

Artística

Certificado, devidamente registrado, 
acompanhado de Histórico Escolar , de 

conclusão de Curso de Graduação de Nível 
Superior de Licenciatura Plena em Educação 
Artística, fornecido por Instituição de Ensino 

reconhecida pelo MEC

25 hs/aula 659,00 06 



ANEXO II
QUADRO DE PROVAS  

Cargo Disciplinas Nº de 
Questões

Valor de 
Cada 

Questão

Pontuação 
Mínima na 

Prova Objetiva

Especialista em Educação

Português 20

Noções de Informática 05

Conhecimentos Gerais 10

Conhecimentos Específicos 15

2 50

Monitor de Educação 
Infantil

Português 20

Matemática 15

Noções de Informática 05

Conhecimentos Gerais 10

2 50

Professor de Educação 
Básica II

Português 20

Noções de Informática 05

Conhecimentos Gerais 10

Conhecimentos Específicos 15

2 50



ANEXO III

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E SUGESTÕES  BIBLIOGRÁFICAS  

OBSERVAÇÃO: Havendo programas comuns a mais de um nível de escolaridade, as questões terão níveis de dificuldade 
diferentes.

 Língua Portuguesa – para todos os cargos
Ortografia.  Pontuação. Interpretação de  texto.  Processo de Formação de Palavras.  Emprego das 
Classes de Palavras. Sintaxe de Concordância, Regência e Colocação. Estrutura do Período e da 
Oração. Variação lingüística: modalidades do uso da língua e adequação lingüística. Tópicos de 
língua portuguesa padrão.
Sugestões Bibliográficas
CEREJA, W. & MAGALHÃES, T. Gramática, texto e reflexão. Editora Atual. 2004. 
SACCONI, Luiz Antônio. Nossa Gramática Contemporânea. São Paulo: Escala Educacional, 2004.
SAVIOLI, F. & FIORIN, J. Lições de texto. Editora Ática. 1996 (1ª impressão).

 Matemática   Nível  Médio
Conjunto dos números naturais: numeração decimal, operações e resolução de problemas. Múltiplos 
e divisores de um número natural: divisibilidade, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum. 
Números fracionários:  operações  com números fracionários,   resolução de  problemas.  Frações  e 
números  decimais:  operações   com números  decimais.  Conjunto  dos  números   inteiros   relativos: 
operações e resolução de problemas. Razão e proporção.   Propriedades das proporções. Divisão 
proporcional. Média aritmética simples e ponderada. Regra de três simples. Regra de três composta. 
Porcentagem, juros simples e montante. Fatoração. Raciocínio Lógico, resolução de Problemas.
Sugestões Bibliográficas
DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. Ensino Médio. Volumes 1 e 2. Editora 
Ática, 2000.
GIOVANNI, José Ruy & GIOVANNI JÚNIOR, José Ruy. Matemática pensar e descobrir: novo  5ª 
a 8ª séries. Editora FTD, 2000.
GOULART, Márcio Cintra. Matemática no ensino médio. Volumes 1 e 2. Editora Scipione, 1999.
IEZZI,   Gelson   &   DOLCE,   Osvaldo   &   MACHADO,   Antônio.   Matemática   e   realidade.   Atual 
Editora, 1997.
SCIPIONE, Di Pierro Netto. Pensar matemática: para o ensino fundamental. 5ª a 8ª séries. Ed. Scipione. 1ª edição, 2001.

 Noções de Informática – para todos os cargos
Sistema Operacional Microsoft Windows: configurações básicas do Sistema Operacional (painel de 
controle); organização de pastas e arquivos; operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, 
mover,   excluir   e   renomear).   Editor   de   Textos   Microsoft   Word:   criação,   edição,   formatação   e 
impressão; Criação e manipulação de tabelas; Inserção e formatação de gráficos e figuras; Geração 
de  mala  direta.  Planilha  Eletrônica  Microsoft  Excel:  criação,    edição,   formatação e   impressão; 
Utilização   de   fórmulas;   Geração   de   gráficos;   Classificação   e   organização   de   dados.   Internet. 
Produção, manipulação e organização de mensagens eletrônicas (email).
Sugestões Bibliográficas
Manuais online do Sistema Operacional Windows 2000 ou XP;
Manuais online do Microsoft Word 2000 ou XP;
Manuais online do Microsoft Excel 2000 ou XP;
Manuais online do Internet Explorer 6.0 ou superior;
Manuais online do Outlook Express 6.0 ou superior.



 Conhecimentos Gerais  – para todos os cargos
Estatuto do Servidor Público Municipal. Lei Orgânica do Município.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília. MEC, 
SEF,   1997.   10   v.   Conteúdo:   V.1   –   Introdução   aos   Parâmetros   Curriculares   Nacionais;   V.8    
Apresentação dos Temas Transversais e Ética; 
BRASIL, Constituição Federal de 1988, em especial: princípios fundamentais, direitos e deveres 
individuais e coletivos, direitos sociais, administração pública e educação.
BRASIL. LDBEN: Lei n. 9394/96, de 20 de dezembro de 1996.
MINAS GERAIS. Parecer CEE/MG n. 1132/97, de 12/11/97. Dispõe sobre a Ed. Básica nos termos 
da LDB.
BRASIL.   Resolução   CNE   /CEB   n.   2/01,   de   11/09/2001.   Institui   Diretrizes   Nacionais   para   a 
Educação Especial na Educação Básica. 
BRASIL. Resolução CNE / CEB n. 1/00, de 05/07/2000. Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação de Jovens e Adultos. 
BRASIL. Lei n.11.274/06, de 06/02/06. Altera a LDB. Ensino Fundamental de nove anos.
BRASIL. Resolução CNE/ CEB n. 3/05 de 03/08/05. Ensino Fundamental de nove anos.
BRASIL. Lei Federal n. 8.069/1990  ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Sugestões Bibliográficas
Legislação seca.

 Conhecimentos Específicos – Especialista em Educação

Supervisão escolar no contexto sóciopolítico educacional brasileiro; A prática da supervisão e as 
metodologias   do   ensino   fundamental;   A   prática   da   supervisão   no   processo   de   alfabetização; 
Supervisão e currículo; Supervisão e avaliação do ensino; Supervisão e treinamento de recursos 
humanos;   Supervisão   e   a   relação   professor/aluno;   Projeto   político   pedagógico   da   escola;   A 
aprendizagem num enfoque psicológico;  Planejamento escolar,  uma perspectiva  transformadora; 
Especialista da educação em questão.

Sugestões Bibliográficas:

ANTUNES, Celso. Alfabetização Emocional. São Paulo: Terra Editora, 1996.

BRASIL.   CONSELHO   NACIONAL   DE   EDUCAÇÃO.Resolução   CEB   nº   1/99.   Diretrizes 
Curriculares nacionais para a educação infantil. Brasília: 1999

CRUZ, Carlos Henrique Carrilho, GANDI, Danilo. Planejamento na sala de aula.São Paulo: Vozes, 
2006.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

GADOTTI, Moacir. Diversidade Cultural e Educação para Todos: Rio de Janeiro: Graal, 1992.

GANDI, Danilo.  A prática do Planejamento Participativo:  na educação e em outra   instituições, 
grupos, movimentos.São Paulo: Vozes, 2001.

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem Escolar Estudos e Proposições.São Paulo: 
Cortez ,1998.

MOREIRA,Flavio   Antonio,   SILVA   Tomaz   Tadeu   (organizadores).   Currículo,   Cultura   e 
Sociedade.São Paulo: Cortez, 2000.

MORETTO,Vasco Pedro. Prova um momento privilegiado de estudo não um acerto de contas. Rio 
de Janeiro: DP & A Editora. 2005.



NICOLAU, Marieta Lúcia Machado. A Educação Préescolar Fundamentos e Didática. São Paulo: 
Ática, 1997.

PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrática da Escola Pública. São Paulo: Atica, 2001.

PIRRENOUD, Philipe. AVALIAÇÃO: da excelência à  regulação das Aprendizagens entre duas 
lógicas; Trad. Patrícia  Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artes Médicas Sul,1999.

PIRRENOUD, Philippe. Dez Novas Competências para Ensinar. Trad.Patrícia Chittoni Ramos.Porto 
Alegre: Artes Médicas,2000.

SAVIANI   Demerval.   Da   nova   LDB   ao   Plano   Nacional   de   Educação:   Por   uma   outra   Política 
Educacional. Campinas: Autores Associados, 2004 ( Coleção Educação Contemporânea).

STAINBACK, Susan,  STAIBACK, Willian.   Inclusão:  Um Guia para Educadores.  Porto Alegre: 
Artmed, 1999.

 Conhecimentos   Específicos   –   Professor   de   Educação   Básica   II   –   Séries 
Iniciais/Educação Infantil

HISTÓRIA: História, histografia e iconografia. O saber histórico escolar e sua importância social. 
Concepção do ensino de história. Tempo histórico: a relação tempo/espaço – orientações didáticas. 
Procedimentos  metodológicos  e   recursos  didáticos:  uso  de  diferentes  gêneros   textuais   (poesias, 
textos  jornalísticos,  histórias em quadrinhos etc.   jogos,  músicas,   filmes,  documentos,  estudo do 
meio e exploração de fontes orais como entrevistas e telejornalismo). A avaliação em História. 
Sugestões Bibliográficas:
BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais. História. Brasília: MEC/SEF, 1997.
BITTENCOURT, Circe. O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1997.
PENTEADO, Heloisa Dupas. Metodologia do ensino de História e Geografia. São Paulo: 1990.
DUTRA, Soraia F. O ensino de História para crianças Dimensão:Belo Horizonte:. Revista Presença 
Pedagógica, Belo Horizonte, v.6, n.31 p.6169, jan/fev/2000. 

GEOGRAFIA: Concepção do ensino de geografia (abordagem crítica).  Estudo do espaço como 
construção social e histórica da ação humana. O estudo da paisagem local (o lugar e a paisagem, 
natureza, transformação e conservação). Urbano e rural: modos de vida e o papel das tecnologias na 
construção  das   paisagens  urbanas   e   rurais.   Procedimentos   metodológicos   e   recursos  didáticos: 
estudo do meio, relatos e experiências, mapas, maquetes, jogos, leitura e produção de textos. A 
avaliação em Geografia.
Sugestões bibliográficas:
BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais Geografia. Brasília: MEC/SEF, 1997.
CASTRO GIOVANNI,  A.C.   (org.).  Ensino de  Geografia:  práticas  e   textualização no  cotidiano. 
Porto Alegre: Mediação, 2000.

CIÊNCIAS:   A   importância   e   os   objetos   do   ensino   de   ciências   nos   anos   iniciais   do   ensino 
fundamental. Diretrizes metodológicas para o ensino de ciências. A abordagem interdisciplinar no 
ensino  de   ciências.  O  papel   da   experimentação  no   ensino  de  ciências.  Conteúdos  básicos  das 
ciências naturais que são objetos do ensinoaprendizagem nas séries iniciais relativos à tecnologia, 
noções de química e física, corpo humano, ecologia, geologia e astronomia. Os blocos temáticos: 
ambiente; ser humano e saúde; recursos tecnológicos; Terra e Universo. Temas transversais; meio 
ambiente e saúde; orientação sexual. Avaliação em ciências.
Sugestões bibliográficas:
ANTUNES, Celso. Alfabetização Emocional. São Paulo: Terra Editora, 1996.



BRASIL.   CONSELHO   NACIONAL   DE   EDUCAÇÃO.Resolução   CEB   nº   1/99.   Diretrizes 
Curriculares nacionais para a educação infantil. Brasília: 1999

CRUZ, Carlos Henrique Carrilho, GANDI, Danilo. Planejamento na sala de aula. São Paulo: Vozes, 
2006.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

GADOTTI, Moacir. Diversidade Cultural e Educação para Todos: Rio de Janeiro: Graal, 1992.

GANDI, Danilo.  A prática do Planejamento Participativo:  na educação e em outra   instituições, 
grupos, movimentos.São Paulo: Vozes, 2001.

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da Aprendizagem Escolar Estudos e Proposições.São Paulo: 
Cortez ,1998.

MOREIRA,   Flavio   Antonio,   SILVA   Tomaz   Tadeu   (organizadores).   Currículo,   Cultura   e 
Sociedade.São Paulo: Cortez, 2000.

MORETTO,Vasco Pedro. Prova um momento privilegiado de estudo não um acerto de contas. Rio 
de Janeiro: DP & A Editora. 2005.

NICOLAU, Marieta Lúcia Machado. A Educação Préescolar Fundamentos e Didática. São Paulo: 
Ática, 1997.

PARO, Vitor Henrique. Gestão Democrática da Escola Pública. São Paulo: Atica, 2001.

PIRRENOUD, Philipe. AVALIAÇÃO: da excelência à  regulação das Aprendizagens entre duas 
lógicas; Trad. Patrícia  Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artes Médicas Sul,1999.

PIRRENOUD, Philippe. Dez Novas Competências para Ensinar. Trad.Patrícia Chittoni Ramos.Porto 
Alegre: Artes Médicas,2000.

SAVIANI   Demerval.   Da   nova   LDB   ao   Plano   Nacional   de   Educação:   Por   uma   outra   Política 
Educacional. Campinas: Autores Associados, 2004 ( Coleção Educação Contemporânea).

STAINBACK, Susan,  STAIBACK, Willian.   Inclusão:  Um Guia para Educadores.  Porto Alegre: 
Artmed, 1999.

WEISSMANN, Hilda.   (org)  –  Didática  das  Ciências  Naturais:  Contribuições  e   reflexões.  Porto 
Alegre. Artes Médicas. 1998.

 Conhecimentos Específicos – Professor de Educação Bás ica II – Educação Artística

1. Objetivos gerais e específicos de Arte; 2. Critérios de Avaliação na disciplina; 3. Fundamentos 
das  Artes  Visuais  e   seus  elementos  sintáticos;  4.  Fundamentos  da  Música;  5.  Fundamentos  da 
Dança; 6. Fundamentos do Teatro; 7. História da Arte Universal; 8. História da Arte Brasileira. 9. 
Histórico do ensino das artes no Brasil e suas perspectivas atuais. 10. Critérios para seleção de 
conteúdos no ensino das artes. 11. Organização do tempo e do espaço na prática do ensino das artes. 
12. Critérios para avaliação no ensino das artes.
Sugestões Bibliográficas:
BARBOSA, Ana Mae T. B. A imagem no ensino da arte. São Paulo: Perspectiva, 2005.
BRASIL, SEF/MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais: ARTE. Brasília, MEC,1998.
BENNET, R. Uma breve história da música. 3.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1986.
FONTERRADA, Marisa T. O. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. São Paulo: 
UNESP, 2005.
GOMBRICH, E. H. A história da arte. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
JAPIASSU, Ricardo. Metodologia do ensino de teatro. Campinas: Papirus, 2001.



OSTROWER, Fayga. Universos da arte. Rio de Janeiro: Campus, 1996.
SPOLIN, Viola 1992. Improvisação para o teatro. São Paulo: Perspectiva, 1992.
SEE/MG. Proposta Curricular. Arte. Educação Básica, 2005 – CBC.

 Conhecimentos Específicos – Professor de Educação Bás ica II – Educação Física

1. O ensino da educação física no processo histórico de constituição da educação escolar brasileira. 
2. Ordenamentos legais e educação física. 3. A educação física como área de conhecimento escolar: 
finalidades e diretrizes. 4. Conhecimento escolar: os saberes e práticas que compõem o ensino da 
educação física. 4.1 organização curricular; 4.2 conteúdos de ensino (CBC); 4.3 metodologias; 4.4 
valiação  do  processo   ensinoaprendizagem.  5.  Os   (as)   professores   (as)   de   educação   física   e   a 
construção do saber docente.
Sugestões Bibliográficas:
BETTI, Mauro. Educação física e sociologia. In: CARVALHO, Yara M. e RUBIO, kátia (Org.) 
Educação Física e Ciências Humanas. São Paulo: Hucitec, 2001, p. 155  169           
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parecer n. CEB 15/98. Diretrizes Curriculares 
Nacionais Para o Ensino Fundamental.
BRACHT,  Valter.   A   constituição  das   teorias   pedagógicas   da   Educação   Física.   Caderno  Cedes 
Campinas, n. 48. p. 6988, ago 1999.
BRACHT,   Valter.   Educação   física   escolar   e   lazer.   In:   WERNECK,   Christianne   Luce   Gomes, 
ISAYAMA, H. Ferreira (Org.). Lazer, recreação e educação física. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
CALDEIRA,   A.M.S.   A   formação   de   professores   de   Educação   Física:   quais   saberes   e   quais 
habilidades? Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Campinas: CBCE, v. 22, n. 3, p. 87102, 
maio 2001.
CARVALHO, Yara M. de. Educação física e filosofia. In: CARVALHO, Yara M. e RUBIO, kátia 
(Org.) Educação Física e Ciências Humanas. São Paulo: Hucitec, 2001. p. 89   101
DAOLIO,   Jocimar.   A   antropologia   social   e   a   educação   física:   possibilidades   de   encontro.   In: 
CARVALHO, Yara M. e RUBIO, kátia (Orgs.) Educação física e ciências humanas. São Paulo: 
Hucitec, 2001. p. 27 38
FONTANA, Roseli A . C. O corpo aprendiz. In:  CARVALHO, Yara M. e RUBIO, kátia (Org.) 
Educação Física e Ciências Humanas. São Paulo: Hucitec, 2001. p. 4152
SANT’ ANNA, Denise B. de.   Educação Física e História. In: CARVALHO, Yara M. e RUBIO, 
kátia (Org.) Educação Física e Ciências Humanas. São Paulo: Hucitec, 2001. p. 105  114
SEE/MG. Proposta Curricular. Educação Física. Educação Básica, 2005 – CBC – (Disponível no 
site da Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais   <http://crv.educacao.mg.gov.br>
SILVEIRA, Guilherme C.F., PINTO, Joécio. F. Educação Física na perspectiva da cultura corporal: 
uma proposta pedagógica. Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Campinas: CBCE, v. 22, n. 3, 
p. 137150, maio 2001.
SOARES, Carmem L. Imagens da retidão: a ginástica e a educação do corpo. In: CARVALHO, Yara 
M. e RUBIO, kátia (Org.) Educação Física e Ciências Humanas. São Paulo: Editora Hucitec, 2001. 
p. 5374
SOUSA,   E.S.,   ALTMANN,   H.   Meninos   e   meninas;   expectativas   corporais   e   implicações   na 
educação física escolar. Caderno Cedes n. 48. Campinas, p.5268, agosto 1999.
SOUSA, E.S.,  VAGO, T.M. A nova LDB: repercussões no ensino da educação física.  Presença 
pedagógica, Belo Horizonte, v. 3, n. 16, p. 1829, jul/ago 1997.
WERNECK, C. Recreação e lazer: apontamentos históricos no contexto da Educação Física. In: In: 
WERNECK, Christianne Luce Gomes, ISAYAMA, H. Ferreira (Orgs.) Lazer, recreação e educação 
física. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
KUNZ, Elenor. Didática da educação física 1. Ijuí: Unijuí, 1998.
KUNZ, Elenor. Didática da educação física 2. Ijuí: Unijuí, 2001.



 Conhecimentos Específicos – Professor de Educação Bás ica II – Educação Religiosa

Concepções   de   educação   religiosa:   religiosidade   e   fenômeno   religioso.   Educação   religiosa   no 
Brasil:   aspectos   legais   e  históricos.  As   tradições   religiosas   e  o  pluralismo  religioso  no  Brasil. 
Educação religiosa e as novas exigências educacionais. Objetivos da educação religiosa. Os blocos 
de conteúdos: ethos, ética, culturas e tradições religiosas, ritos. ER e a Lei n. 9475/97, de 22/07/97. 
O papel do professor de ER.
Sugestões Bibliográficas:
ALVES, Rubem. O que é religião. 7. ed. Loyola, Ano 2006.
BOFF, Leonardo. Saber Cuidar – Ética do humano – compaixão pela terra. Petrópolis: Vozes, 1a 
Edição. 
FERREIRA,  Amauri  Carlos.  Ensino  Religioso  nas  Fronteiras  da  Ética.  Subsídios  Pedagógicos. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2001.
FIGUEIREDO, Anísia de Paulo. O Ensino Religioso no Brasil. Petrópolis, RJ Vozes 1996. 
FÓRUM   NACIONAL   PERMANENTE   DO   ENSINO   RELIGIOSO.   Parâmetros   curriculares 
nacionais; ensino religioso. 5a ed. São Paulo: Ave Maria, 2001. 
GONÇALVES FILHO, Tarcizo. Ensino Religioso e formação do ser político – uma proposta para a 
consciência de cidadania. Petrópolis (RJ): Vozes, 1998.
GRUEN, Wolfgang. O Ensino Religioso na Escola. Petrópolis, RJ Vozes 1994.
SEE DE MINAS GERAIS: Programa para o Ensino Fundamental (5º a 8ª Série) Ensino Religioso, 
Volume III e IV. Belo Horizonte, 1995 e 1997. 
JUNQUEIRA, Sérgio et al. Ensino religioso e sua relação pedagógica. Petrópolis: Vozes, 2002.
MORENO, Ciriaco Izquierdo. Educar em Valores. São Paulo: Paulinas, 2001. 1a Edição.

 Conhecimentos Específicos – Professor de Educação Bás ica II – Geografia

1.As   competências,   as   habilidades   e   os   eixos   temáticos   na   estruturação   curricular   da   escolar: 
reflexões   teóricas   e   abordagens   práticas   para   o   ensino   de   Geografia.   2.Noções   de   cartografia 
aplicada ao ensino fundamental: o ensino e a aprendizagem das noções, habilidades e conceitos de 
orientação   e   localização   geográficas.   3.As   relações   sociedade   e   natureza   e   os   problemas 
socioambientais contemporâneos: a noção de espaço geográfico e a discussão de sustentabilidade na 
prática  da sala  de  aula  e  no debate  teórico.  4.Pluralidade cultural  e  paisagem: debates  sobre a 
geografia cultural e as potencialidades paisagísticas brasileiras. 5.A produção do espaço geográfico 
e   suas   transformações   no   século   XX   e   início   do   século   XXI:   globalização,   regionalização, 
fragmentação,   crescimento,   sistemas   econômicos   e   desenvolvimento   como   abordagens   para   o 
ensino fundamental. 6.O campo e a cidade como formação socioespaciais e acumulação de tempos 
desiguais:   dilemas,   desafios   e   redefinição   nas   relações.   7.O   espaço   urbano   do   mundo 
contemporâneo. 8.Conflitos culturais, territórios, lugares e a conquista da cidadania. 9.A natureza, a 
sociedade, o desenvolvimento e as questões socioambientais nas teorias da Geografia e na prática 
escolar.   10.Modernização,   modo  de  vida   e   dinâmica  populacional:   abordagens   práticas   para   o 
ensino da geografia. 
Sugestões bibliográficas:
ALMEIDA, Rosangela Doin. Do desenho ao mapa: iniciação cartográfica na escola. São Paulo: 
Contexto, 2001.
AB’SABER, Aziz. Os domínios de natureza no Brasil – potencialidades paisagísticas. São Paulo: 
Ateliê, 2003.
BRASIL.   Secretaria   de   Educação   Fundamental,   Parâmetros   Curriculares   Nacionais:   terceiro   e 
quarto ciclos do ensino fundamental; geografia. Brasília: MEC/SEF, 1998, Volume 5.



CARLOS, Ana Fani Alessandri e DAMIANI, Amélia Luísa. A geografia na sala de aula. São Paulo: 
Contexto, 2001.
_________________Dilemas Urbanos (org) São Paulo: Contexto, 2003.
CORRÊA, Roberto Lobato et al (Orgs). Introdução à geografia cultural. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2003.
CASTELLAR, Sônia (Org.) Educação geográfica: teorias e práticas docentes. São Paulo: Contexto, 
2005.
CASTRO, Iná E. et al. Geografia. Conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996.
HAESBAERTT, Rogério. O mito da desterritorialização. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.
MARTÍN, Elena e COLL, César e colaboradores. Aprender conteúdos e desenvolver capacidades. 
Porto Alegre, ARTMED, 2004.
SANTOS, Milton. SILVEIRA, Maria Laura. O Brasil: território e sociedade no início do século 
XXI. Rio de Janeiro: Record, 2001.
THOMAZ JUNIOR, Antonio. Geografia passoapasso: ensaios críticos dos anos 90. Presidente 
Prudente: Centelha, 2005 (acessível pelo site: <www.prudente.unesp.br/ceget/pegada.htm>
SENE, Eustáquio & Moreira, João Carlos. Espaço Geográfico e Globalização. São Paulo: Scipione, 
1998 (download acessível por: < http://www.scipione.com.br/ap/ggb/download.htm>
SEE/MG.   Proposta   Curricular.   Geografia.   Educação   Básica,   2005   –   CBC.   Disponível   em: 
<www.educacao.crv.gov.br>

 Conhecimentos Específicos – Professor de Educação Bás ica II – História

Noções gerais de teoria e metodologia da História. O ensino de História e as escolas históricas: 
saber histórico e saber histórico escolar”. A conquista da América. Cortez e Montezuma: a visão do 
outro. Economia no Brasil  colônia. Escravismo, pacto colonial e  tráfico negreiro. Sociedade no 
Brasil colônia. Sociedade de plantation e sociedade mineradora. Revoluções burguesas. Ideário da 
revolução   francesa.   Política   no   Brasil   império.   Partidos   políticos   no   II   Reinado.   Política   na 
República   velha.   Coronelismo.   Totalitarismo,   autoritarismo   e   democracia   liberal.   Conceitos. 
Período Vargas. Ideologia do Estado Novo. Ditadura militar (19641984). Doutrina da segurança 
nacional. Redemocratização do Brasil. Movimento pela anistia. Movimento pela DiretasJá. Greves 
do ABC.
Sugestões bibliográficas:
BITTENCOURT,   Circe.   Ensino   de   história:   conceitos   e   métodos.   São   Paulo:   Contexto,   2005. 
(Coleção Formação Docente, Ensino Fundamental).
BRASIL Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental.  Parâmetros curriculares 
nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental. Brasília. MEC, SEF, 1998. 10 v. 5ª a 8ª 
séries. Conteúdo: História.
CARDOSO,   Ciro   F.,   VAINFAS,   Ronaldo   (Org).   Domínios   da   História:   Ensaio   de   teoria   e 
metodologia. Rio de Janeiro: Campos, 1997.
FAUSTO,  Boris.  História  do  Brasil.  2  ed.  São Paulo:  Edusp/Fundação do Desenvolvimento da 
Educação, 1995. 647 p. 
FERRO, Marc. História das colonizações. Das conquistas às independências. Séculos XIII a XIX. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
HOBSBAWN, Eric. A era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 
1998.
__________________. A era das revoluções – 1789 – 1848. Trad. Maria Tereza Lopes Teixeira e 
Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
KARNAL, Leandro. História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas. São Paulo: Contexto, 
2003.
LINHARES, Maria Yedda (Org.). História geral do Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1990.



REIS, José Carlos. As identidades do Brasil. De Varnhagem a FHC. 3. ed. Rio de Janeiro: FGV, 
2000.
SEE/MG. Proposta Curricular. História. Educação Básica, 2005 – CBC.
TODOROV, Tzvetan. A conquista da América. A questão do outro. Trad. Beatriz Perrone Moisés. 
São Paulo: Martins Fontes, 1993.

 Conhecimentos Específicos – Professor de Educação Bás ica II – Inglês

A prova de inglês tem como objetivo avaliar: A competência de leitura do (a) candidato (a), com a 
compreensão (análise e síntese) de texto ou textos de gêneros variados. Serão avaliadas neste item as 
habilidades de identificação e reconhecimento do vocabulário em textos autênticos, a compreensão 
do sentido global, a identificação do tema geral do texto e o estabelecimento de aspectos de suas 
condições de produção, a inferência, a coesão, a coerência e a localização de idéias principais no 
texto. O conhecimento das estruturas básicas da língua, em que se exige o conhecimento léxico
gramatical para a construção de sentidos, incluindose aí  os seguintes itens: O sistema verbal – 
formas, uso e voz. Modais. Discurso direto e indireto. Uso de pronomes. Referência pronominal. 
Ordem das palavras na oração. Modificadores (modifiers).  Formação de palavras – processo de 
derivação   e   composição.   Conjunções,   advérbios   e   preposições.   Gênero,   número   e   caso   dos 
substantivos.
A compreensão do (a) candidato (a) sobre as abordagens de ensino mais recentes e das questões 
envolvidas no desenvolvimento das habilidades do aluno no uso comunicativo do idioma e dos 
aspectos léxicosistêmicofonológicos necessários à interação oral e escrita. O (a) candidato (a) deve 
também   ser   capaz   de   reconhecer   procedimentos   didáticopedagógicos   que   promovam   a 
aprendizagem da  língua estrangeira na sala  de aula,  compreendendo ainda como as  teorias das 
múltiplas   inteligências,   estilos   de   aprendizagem   e   autonomia   contribuem   para   as   ações   de 
professores no seu contexto de ensino.
Sugestões Bibliográficas:
BIBER, Douglas et al.  The Longman student grammar of spoken and written English. London: 
Longman, 2002.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares 
nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental. Brasília: MEC, SEF, 1998. 10 v. 5a a 8a 
séries. Conteúdo: Língua Estrangeira.
CELCEMurcia, Marianne & LARSEN FREEMAN, Diane. The grammar book. 2nd.ed. Boston: 
HeinleThomson, 1999.
CELCEMURCIA,   Marianne   &   OLSHTAIN,   E.   Discourse   and   context   in   language   teaching. 
Chapter 7: Reading. Cambridge: Cambridge, 2000, p. 118140. 
DIAS,   R.   Proposta   Curricular   de   Língua   Estrangeira   para   o   Estado   de   Minas   Gerais.   Belo 
Horizonte: SEEMG, 2006. Disponível em: 
http://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/index.htmhttp://crv.educacao.mg.gov.br/sistema_crv/inde
x.htm
DIAS, R. Reading critically in English. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.
DUTRA,   Deise   P.   e   MELLO,   Heliana.   Gramática   e   vocabulário   no   ensino   de   inglês:   novas 
perspectivas. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, POSLIN, 2004.
JORDÃO, C., GIMENEZ, T. & ANDREOTTI, V. Perspectivas educacionais e o ensino de inglês na 
escola pública. Pelotas: Educat, 2005.
MURPHY, Raymond. English grammar in use. Cambridge: Cambridge University
Press, 1991.
OXFORD,   R.L.   Language   Learning   Styles   and   Strategies.   IN:   CELCEMURCIA,   M.   (Ed.) 
Teaching english as a second or foreign language. 3rd ed. Boston: Heinle & Heinle, 2001. p. 359
366.



OXFORD, R. L. Language learning strategies: what every teacher should know. Boston: Heinle & 
Heinle, 1990.
PAIVA, Vera Lúcia Menezes de Oliveira (org.). Práticas de ensino e aprendizagem de inglês com 
foco na autonomia. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2005.

 Conhecimentos Específicos – Professor de Educação Bás ica II – Matemática

Linguagem básica dos conjuntos. Os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e reais. 
Operações   fundamentais:   adição,   subtração,   multiplicação   e   divisão;   Potências   de   expoentes 
racionais. Radiciação. A reta numérica.   Propriedades específicas de cada um desses conjuntos: 
Naturais:  múltiplos  e  divisores,   fatoração,  máximo divisor  comum e  mínimo múltiplo  comum. 
Inteiros: múltiplos e divisores. Representação decimal dos números racionais e reais. Linguagem 
algébrica. Equações e Inequações Equações do 1o e do 2o graus. Raízes de produtos de polinômios 
do 1o e do 2o graus. Sistemas de equações do 1o grau, com duas variáveis. Inequações produto e 
quociente,   envolvendo  polinômios  do  1o  e   2o  graus.  Razões   e  Proporções  Proporcionalidade. 
Grandezas   diretamente   proporcionais   e   grandezas   inversamente   proporcionais.   Regra   de   três 
simples   e   composta.   Porcentagem,   juros   e   descontos   simples.   Taxas   compostas   de   juros   e   de 
desconto. Cálculo AlgébricoOperações com expressões algébricas. Identidades algébricas notáveis. 
Polinômios. Operações. Funções: Funções do 1o e do 2o graus. Raízes. Estudo de sinais. Gráficos. 
Gráfico de uma função real de variável real: intervalos de crescimento e/ou decrescimento, raízes, 
pontos   de   máximo/mínimo   e   variação   de   sinais   da   função.   Matrizes   Matriz   genérica,   matriz 
quadrada,   triangular,  diagonal,   identidade,  nula,   transposta  e   inversa.   Igualdade  e  operações  de 
matrizes  Sistemas   lineares:  Equações   lineares,   sistemas  de   equações   lineares   e   escalonamento. 
Linguagem Estocástica Noções de análise combinatória e probabilidade Problemas que podem ser 
resolvidos   via   listagens,   diagrama   de   árvore   ou   pela   utilização   do   Princípio   Fundamental   da 
Contagem.   Probabilidade   de   um   evento   em   um   espaço   amostral   finito.   Binômio   de   Newton. 
Triângulo de Pascal. Tratamento da Informação  Interpretação e utilização de dados apresentados 
em tabelas e/ou gráficos (segmentos, coluna, setores). Média aritmética e ponderada. Linguagem 
geométrica. Geometria plana  Posição de retas no plano. Teoremas de Pitágoras e Tales. Polígonos. 
Polígonos   regulares.   Perímetro.   Ângulos   internos   e   externos.   Congruência   e   semelhança   de 
triângulos.   Quadriláteros.   Tipos,   propriedades,   perímetros   e   áreas.   Circunferência   e   disco. 
Propriedades, perímetro e área. Ângulos na circunferência. Relações métricas e trigonométricas em 
triângulos   retângulos.  Áreas  e  perímetros  de   triângulos.  Geometria   sólida:  Volumes de  sólidos. 
Áreas   total   e   lateral   de   figuras   tridimensionais.   Figuras   tridimensionais   e   suas   planificações. 
Fundamentos   da   matemática   História   e   conteúdos   conceituais   específicos   da   matemática. 
Matemática e ensino. Diferentes práticas pedagógicas no ensino da matemática.
Sugestões Bibliográficas:
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Associadas, 2003.
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GELSON IEZZI e outros. Matemática (de 1a a 3a séries do 2o grau). Coleção Fundamentos de 
Matemática Elementar. Vol. 1: Conjuntos e Funções; Vol. 5: Combinatória e Probabilidade Vol. 9: 
Geometria Plana e Vol. 10: Geometria Espacial. São Paulo:Atual, 1977.
PERRENOUD, P. Avaliação: Da excelência à regulação das aprendizagens entre duas lógicas. Porto 
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 Conhecimentos Específicos – Professor de Educação Bás ica II – Português e Literatura

Gêneros textuais e domínio discursivo: Contexto de produção, circulação e recepção textual. Texto, 
textualidade e textualização. Textualização dos discursos: narrativo, descritivo, de relato, expositivo, 
injuntivo e argumentativo (organização textual, fases ou etapas, coesão verbal e nominal, conexão 
textual,   organização   lingüística   dos   enunciados).   Língua,   discurso   e   interação:   vozes   do   texto, 
modalização e argumentatividade, marcas de subjetividade. Suportes textuais (organização, público 
alvo, credibilidade). Perigrafia de livros literários e nãoliterários. Variedade lingüística. Língua 
falada e escrita. Interação literária. O ensino de literatura na escola. Práticas de letramento escolar: 
leitura e de produção textual. Estratégias e habilidades em leitura e escrita.
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quarto Ciclos do Ensino Fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998.
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de texto: o sujeitoautor. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. v. 1. 200 p.
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 Conhecimentos Específicos – Professor de Educação Bás ica II  Ciências



Ciências no ensino fundamental  uma abordagem integradora dos saberes disciplinares. A natureza 
da   ciência   e   suas   relações   com   a   tecnologia   e   a   sociedade   contemporânea.   O   papel   da 
experimentação no ensino de ciências Avaliação da aprendizagem. Corpo humano e saúde: sistemas 
do corpo humano e suas integrações; funções de nutrição no corpo humano; doenças infecciosas e 
parasitárias;   saúde   preventiva;   reprodução   humana:   características   e   ação   hormonal;   métodos 
contraceptivos; mudanças na adolescência; sistema nervoso; luz e visão; produção e percepção de 
sons.   Modelos   da   ciência:   A   Terra   no   espaço;   força   e   inércia;   modelo   cinético   molecular;   o 
comportamento elétrico da matéria;   introdução ao conceito de átomo. Processos de produção e 
transferências   de   energia:   transformação,   conservação   e   transferência   de   energia;   obtenção   de 
energia  pelos  Seres  Vivos:   fotossíntese,   respiração   celular   e   fermentação;   produção  de   energia 
elétrica:  custos  ambientais  e  alternativas;   temperatura,   calor  e   equilíbrio   térmico;   regulação  de 
temperatura nos seres vivos; eletricidade em nossas casas. Ambiente e vida: vida nos ecossistemas 
brasileiros;   critérios   de   classificação   de   seres   vivos;   teia   alimentar   e   decomposição;   impactos 
ambientais   e   extinção   de   espécies;   materiais   e   suas   propriedades   e   transformações;   reações 
químicas: ocorrência, identificação e representação; o ar: propriedades e composição; reciclagem e 
preservação ambiental;   solos:   formação,   fertilidade  e  conservação;   técnicas de conservação dos 
solos;   ação   de   microrganismos   na   produção   de   alguns   alimentos;   ação   de   microrganismos   na 
ciclagem   de   materiais;   disponibilidade   e   qualidade   de   água;   doenças   de   veiculação   hídrica. 
Evolução  dos   seres   vivos:   fósseis   como evidências   da  evolução;   a   seleção  natural;   adaptações 
reprodutivas   dos   seres   vivos;   características   hereditárias   e   as   influências   do   ambiente; 
biotecnologia.
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SANTOS S. Evolução Biológica: ensino e aprendizagem no cotidiano de sala de aula. São Paulo: 
AnnaBlume/ FAPESP, 2002

SEE/MG. CBC de Ciências. Educação Básica, 2005 (disponibilizado no CRV: Centro de Referência 
Virtual do Professor no site: www.educacao.mg.gov.br ).

http://www.if.ufrgs.br/public/ensino/
http://www.educacao.mg.gov.br/

