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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

A leitura e interpretação de textos são habilidades essenciais 
no âmbito dos concursos públicos, pois exigem do candidato a 
capacidade de compreender não apenas o sentido literal, mas 
também as nuances e intenções do autor. Os textos podem ser 
divididos em duas categorias principais: literários e não literários. 
A interpretação de ambos exige um olhar atento à estrutura, ao 
ponto de vista do autor, aos elementos de coesão e à argumen-
tação. Neste contexto, é crucial dominar técnicas de leitura que 
permitam identificar a ideia central do texto, inferir informações 
implícitas e analisar a organização textual de forma crítica e ob-
jetiva.

 1. Compreensão Geral do Texto
A compreensão geral do texto consiste em identificar e cap-

tar a mensagem central, o tema ou o propósito de um texto, se-
jam eles explícitos ou implícitos. Esta habilidade é crucial tanto 
em textos literários quanto em textos não literários, pois fornece 
ao leitor uma visão global da obra, servindo de base para uma 
interpretação mais profunda. A compreensão geral vai além da 
simples decodificação das palavras; envolve a percepção das in-
tenções do autor, o entendimento das ideias principais e a iden-
tificação dos elementos que estruturam o texto.

 Textos Literários
Nos textos literários, a compreensão geral está ligada à in-

terpretação dos aspectos estéticos e subjetivos. É preciso con-
siderar o gênero (poesia, conto, crônica, romance), o contexto 
em que a obra foi escrita e os recursos estilísticos utilizados pelo 
autor. A mensagem ou tema de um texto literário muitas vezes 
não é transmitido de maneira direta. Em vez disso, o autor pode 
utilizar figuras de linguagem (metáforas, comparações, simbolis-
mos), criando camadas de significação que exigem uma leitura 
mais interpretativa.

Por exemplo, em um poema de Manuel Bandeira, como “O 
Bicho”, ao descrever um homem que revirava o lixo em busca 
de comida, a compreensão geral vai além da cena literal. O po-
ema denuncia a miséria e a degradação humana, mas faz isso 
por meio de uma imagem que exige do leitor sensibilidade para 
captar essa crítica social indireta.

Outro exemplo: em contos como “A Hora e a Vez de Augus-
to Matraga”, de Guimarães Rosa, a narrativa foca na jornada de 
transformação espiritual de um homem. Embora o texto tenha 
uma história clara, sua compreensão geral envolve perceber os 
elementos de religiosidade e redenção que permeiam a narrati-
va, além de entender como o autor utiliza a linguagem regiona-
lista para dar profundidade ao enredo.

 Textos Não Literários
Em textos não literários, como artigos de opinião, reporta-

gens, textos científicos ou jurídicos, a compreensão geral tende 
a ser mais direta, uma vez que esses textos visam transmitir in-
formações objetivas, ideias argumentativas ou instruções. Neste 
caso, o leitor precisa identificar claramente o tema principal ou 
a tese defendida pelo autor e compreender o desenvolvimento 
lógico do conteúdo.

Por exemplo, em um artigo de opinião sobre os efeitos da 
tecnologia na educação, o autor pode defender que a tecnologia 
é uma ferramenta essencial para o aprendizado no século XXI. A 
compreensão geral envolve identificar esse posicionamento e as 
razões que o autor oferece para sustentá-lo, como o acesso faci-
litado ao conhecimento, a personalização do ensino e a inovação 
nas práticas pedagógicas.

Outro exemplo: em uma reportagem sobre desmatamento 
na Amazônia, o texto pode apresentar dados e argumentos para 
expor a gravidade do problema ambiental. O leitor deve captar 
a ideia central, que pode ser a urgência de políticas de preserva-
ção e as consequências do desmatamento para o clima global e 
a biodiversidade.

 Estratégias de Compreensão
Para garantir uma boa compreensão geral do texto, é impor-

tante seguir algumas estratégias:
- Leitura Atenta: Ler o texto integralmente, sem pressa, 

buscando entender o sentido de cada parte e sua relação com 
o todo.

- Identificação de Palavras-Chave: Buscar termos e expres-
sões que se repetem ou que indicam o foco principal do texto.

- Análise do Título e Subtítulos: Estes elementos frequente-
mente apontam para o tema ou ideia principal do texto, especial-
mente em textos não literários.

- Contexto de Produção: Em textos literários, o contexto 
histórico, cultural e social do autor pode fornecer pistas impor-
tantes para a interpretação do tema. Nos textos não literários, o 
contexto pode esclarecer o objetivo do autor ao produzir aquele 
texto, seja para informar, convencer ou instruir.

- Perguntas Norteadoras: Ao ler, o leitor pode se perguntar: 
Qual é o tema central deste texto? Qual é a intenção do autor ao 
escrever este texto? Há uma mensagem explícita ou implícita?

 Exemplos Práticos
- Texto Literário: Um poema como “Canção do Exílio” de 

Gonçalves Dias pode, à primeira vista, parecer apenas uma des-
crição saudosista da pátria. No entanto, a compreensão geral 
deste texto envolve entender que ele foi escrito no contexto de 
um poeta exilado, expressando tanto amor pela pátria quanto 
um sentimento de perda e distanciamento.

- Texto Não Literário: Em um artigo sobre as mudanças cli-
máticas, a tese principal pode ser que a ação humana é a princi-
pal responsável pelo aquecimento global. A compreensão geral 
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exigiria que o leitor identificasse essa tese e as evidências apre-
sentadas, como dados científicos ou opiniões de especialistas, 
para apoiar essa afirmação.

 Importância da Compreensão Geral
Ter uma boa compreensão geral do texto é o primeiro passo 

para uma interpretação eficiente e uma análise crítica. Nos con-
cursos públicos, essa habilidade é frequentemente testada em 
questões de múltipla escolha e em questões dissertativas, nas 
quais o candidato precisa demonstrar sua capacidade de resumir 
o conteúdo e de captar as ideias centrais do texto.

Além disso, uma leitura superficial pode levar a erros de in-
terpretação, prejudicando a resolução correta das questões. Por 
isso, é importante que o candidato esteja sempre atento ao que 
o texto realmente quer transmitir, e não apenas ao que é dito de 
forma explícita. Em resumo, a compreensão geral do texto é a 
base para todas as outras etapas de interpretação textual, como 
a identificação de argumentos, a análise da coesão e a capacida-
de de fazer inferências.

 2. Ponto de Vista ou Ideia Central Defendida pelo Autor
O ponto de vista ou a ideia central defendida pelo autor são 

elementos fundamentais para a compreensão do texto, especial-
mente em textos argumentativos, expositivos e literários. Iden-
tificar o ponto de vista do autor significa reconhecer a posição 
ou perspectiva adotada em relação ao tema tratado, enquanto a 
ideia central refere-se à mensagem principal que o autor deseja 
transmitir ao leitor.

Esses elementos revelam as intenções comunicativas do tex-
to e ajudam a esclarecer as razões pelas quais o autor constrói 
sua argumentação, narrativa ou descrição de determinada ma-
neira. Assim, compreender o ponto de vista ou a ideia central é 
essencial para interpretar adequadamente o texto e responder a 
questões que exigem essa habilidade.

 Textos Literários
Nos textos literários, o ponto de vista do autor pode ser 

transmitido de forma indireta, por meio de narradores, perso-
nagens ou símbolos. Muitas vezes, os autores não expõem cla-
ramente suas opiniões, deixando a interpretação para o leitor. O 
ponto de vista pode variar entre diferentes narradores e perso-
nagens, enriquecendo a pluralidade de interpretações possíveis.

Um exemplo clássico é o narrador de “Dom Casmurro”, de 
Machado de Assis. Embora Bentinho (o narrador-personagem) 
conte a história sob sua perspectiva, o leitor percebe que o ponto 
de vista dele é enviesado, e isso cria ambiguidade sobre a ques-
tão central do livro: a possível traição de Capitu. Nesse caso, a 
ideia central pode estar relacionada à incerteza e à subjetividade 
das percepções humanas.

Outro exemplo: em “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, o 
ponto de vista é o de uma narrativa em terceira pessoa que se 
foca nos personagens humildes e no sofrimento causado pela 
seca no sertão nordestino. A ideia central do texto é a denúncia 
das condições de vida precárias dessas pessoas, algo que o autor 
faz por meio de uma linguagem econômica e direta, alinhada à 
dureza da realidade descrita.

Nos poemas, o ponto de vista também pode ser identificado 
pelo eu lírico, que expressa sentimentos, reflexões e visões de 
mundo. Por exemplo, em “O Navio Negreiro”, de Castro Alves, o 

eu lírico adota um tom de indignação e denúncia ao descrever 
as atrocidades da escravidão, reforçando uma ideia central de 
crítica social.

 Textos Não Literários
Em textos não literários, o ponto de vista é geralmente mais 

explícito, especialmente em textos argumentativos, como arti-
gos de opinião, editoriais e ensaios. O autor tem o objetivo de 
convencer o leitor de uma determinada posição sobre um tema. 
Nesse tipo de texto, a tese (ideia central) é apresentada de forma 
clara logo no início, sendo defendida ao longo do texto com argu-
mentos e evidências.

Por exemplo, em um artigo de opinião sobre a reforma tri-
butária, o autor pode adotar um ponto de vista favorável à re-
forma, argumentando que ela trará justiça social e reduzirá as 
desigualdades econômicas. A ideia central, neste caso, é a de-
fesa da reforma como uma medida necessária para melhorar a 
distribuição de renda no país. O autor apresentará argumentos 
que sustentem essa tese, como dados econômicos, exemplos de 
outros países e opiniões de especialistas.

Nos textos científicos e expositivos, a ideia central também 
está relacionada ao objetivo de informar ou esclarecer o leitor 
sobre um tema específico. A neutralidade é mais comum nesses 
casos, mas ainda assim há um ponto de vista que orienta a esco-
lha das informações e a forma como elas são apresentadas. Por 
exemplo, em um relatório sobre os efeitos do desmatamento, 
o autor pode não expressar diretamente uma opinião, mas ao 
apresentar evidências sobre o impacto ambiental, está implicita-
mente sugerindo a importância de políticas de preservação.

 Como Identificar o Ponto de Vista e a Ideia Central
Para identificar o ponto de vista ou a ideia central de um 

texto, é importante atentar-se a certos aspectos:
1. Título e Introdução: Muitas vezes, o ponto de vista do 

autor ou a ideia central já são sugeridos pelo título do texto ou 
pelos primeiros parágrafos. Em artigos e ensaios, o autor fre-
quentemente apresenta sua tese logo no início, o que facilita a 
identificação.

2. Linguagem e Tom: A escolha das palavras e o tom (ob-
jetivo, crítico, irônico, emocional) revelam muito sobre o ponto 
de vista do autor. Uma linguagem carregada de emoção ou uma 
sequência de dados e argumentos lógicos indicam como o autor 
quer que o leitor interprete o tema.

3. Seleção de Argumentos: Nos textos argumentativos, os 
exemplos, dados e fatos apresentados pelo autor refletem o pon-
to de vista defendido. Textos favoráveis a uma determinada posi-
ção tenderão a destacar aspectos que reforcem essa perspectiva, 
enquanto minimizam ou ignoram os pontos contrários.

4. Conectivos e Estrutura Argumentativa: Conectivos como 
“portanto”, “por isso”, “assim”, “logo” e “no entanto” são usados 
para introduzir conclusões ou para contrastar argumentos, aju-
dando a deixar claro o ponto de vista do autor. A organização do 
texto em blocos de ideias também pode indicar a progressão da 
defesa da tese.

5. Conclusão: Em muitos textos, a conclusão serve para rea-
firmar o ponto de vista ou ideia central. Neste momento, o autor 
resume os principais argumentos e reforça a posição defendida, 
ajudando o leitor a compreender a ideia principal.
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 Exemplos Práticos
- Texto Literário: No conto “A Cartomante”, de Machado de 

Assis, o narrador adota uma postura irônica, refletindo o ceticis-
mo em relação à superstição. A ideia central do texto gira em 
torno da crítica ao comportamento humano que, por vezes, bus-
ca respostas mágicas para seus problemas, ignorando a raciona-
lidade.

- Texto Não Literário: Em um artigo sobre os benefícios da 
alimentação saudável, o autor pode adotar o ponto de vista de 
que uma dieta equilibrada é fundamental para a prevenção de 
doenças e para a qualidade de vida. A ideia central, portanto, 
é que os hábitos alimentares influenciam diretamente a saúde, 
e isso será sustentado por argumentos baseados em pesquisas 
científicas e recomendações de especialistas.

 Diferença entre Ponto de Vista e Ideia Central
Embora relacionados, ponto de vista e ideia central não são 

sinônimos. O ponto de vista refere-se à posição ou perspectiva 
do autor em relação ao tema, enquanto a ideia central é a men-
sagem principal que o autor quer transmitir. Um texto pode de-
fender a mesma ideia central a partir de diferentes pontos de 
vista. Por exemplo, dois textos podem defender a preservação do 
meio ambiente (mesma ideia central), mas um pode adotar um 
ponto de vista econômico (focando nos custos de desastres na-
turais) e o outro, um ponto de vista social (focando na qualidade 
de vida das futuras gerações).

 3. Argumentação
A argumentação é o processo pelo qual o autor apresenta e 

desenvolve suas ideias com o intuito de convencer ou persuadir 
o leitor. Em um texto argumentativo, a argumentação é funda-
mental para a construção de um raciocínio lógico e coeso que 
sustente a tese ou ponto de vista do autor. Ela se faz presente em 
diferentes tipos de textos, especialmente nos dissertativos, arti-
gos de opinião, editoriais e ensaios, mas também pode ser en-
contrada de maneira indireta em textos literários e expositivos.

A qualidade da argumentação está diretamente ligada à cla-
reza, à consistência e à relevância dos argumentos apresentados, 
além da capacidade do autor de antecipar e refutar possíveis 
contra-argumentos. Ao analisar a argumentação de um texto, é 
importante observar como o autor organiza suas ideias, quais re-
cursos utiliza para justificar suas posições e de que maneira ele 
tenta influenciar o leitor.

 Estrutura da Argumentação
A argumentação em um texto dissertativo-argumentativo, 

por exemplo, costuma seguir uma estrutura lógica que inclui:
1. Tese: A tese é a ideia central que o autor pretende de-

fender. Ela costuma ser apresentada logo no início do texto, fre-
quentemente na introdução. A tese delimita o ponto de vista do 
autor sobre o tema e orienta toda a argumentação subsequente.

2. Argumentos: São as justificativas que sustentam a tese. 
Podem ser de vários tipos, como argumentos baseados em fa-
tos, estatísticas, opiniões de especialistas, experiências concretas 
ou raciocínios lógicos. O autor utiliza esses argumentos para de-
monstrar a validade de sua tese e persuadir o leitor.

3. Contra-argumentos e Refutação: Muitas vezes, para for-
talecer sua argumentação, o autor antecipa e responde a possí-
veis objeções ao seu ponto de vista. A refutação é uma estratégia 
eficaz que demonstra que o autor considerou outras perspecti-
vas, mas que tem razões para desconsiderá-las ou contestá-las.

4. Conclusão: Na conclusão, o autor retoma a tese inicial e 
resume os principais pontos da argumentação, reforçando seu 
ponto de vista e buscando deixar uma impressão duradoura no 
leitor.

 Tipos de Argumentos
A argumentação pode utilizar diferentes tipos de argumen-

tos, dependendo do objetivo do autor e do contexto do texto. 
Entre os principais tipos, podemos destacar:

1. Argumento de autoridade: Baseia-se na citação de espe-
cialistas ou de instituições renomadas para reforçar a tese. Esse 
tipo de argumento busca emprestar credibilidade à posição de-
fendida.

Exemplo: “Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
uma alimentação equilibrada pode reduzir em até 80% o risco de 
doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.”

2. Argumento de exemplificação: Utiliza exemplos concre-
tos para ilustrar e validar o ponto de vista defendido. Esses exem-
plos podem ser tirados de situações cotidianas, casos históricos 
ou experimentos.

Exemplo: “Em países como a Suécia e a Finlândia, onde o 
sistema educacional é baseado na valorização dos professores, 
os índices de desenvolvimento humano são superiores à média 
global.”

3. Argumento lógico (ou dedutivo): É baseado em um 
raciocínio lógico que estabelece uma relação de causa e efeito, 
levando o leitor a aceitar a conclusão apresentada. Esse tipo 
de argumento pode ser dedutivo (parte de uma premissa geral 
para uma conclusão específica) ou indutivo (parte de exemplos 
específicos para uma conclusão geral).

Exemplo dedutivo: “Todos os seres humanos são mortais. 
Sócrates é um ser humano. Logo, Sócrates é mortal.”

Exemplo indutivo: “Diversos estudos demonstram que o uso 
excessivo de telas prejudica a visão. Portanto, o uso prolonga-
do de celulares e computadores também pode afetar negativa-
mente a saúde ocular.”

4. Argumento emocional (ou patético): Apela aos sentimen-
tos do leitor, utilizando a emoção como meio de convencimen-
to. Este tipo de argumento pode despertar empatia, compaixão, 
medo ou revolta no leitor, dependendo da maneira como é apre-
sentado.

Exemplo: “Milhares de crianças morrem de fome todos os 
dias enquanto toneladas de alimentos são desperdiçadas em 
países desenvolvidos. É inaceitável que, em pleno século XXI, 
ainda enfrentemos essa realidade.”

5. Argumento de comparação ou analogia: Compara situ-
ações semelhantes para fortalecer o ponto de vista do autor. A 
comparação pode ser entre eventos, fenômenos ou comporta-
mentos para mostrar que a lógica aplicada a uma situação tam-
bém se aplica à outra.

Exemplo: “Assim como o cigarro foi amplamente aceito 
durante décadas, até que seus malefícios para a saúde fossem 
comprovados, o consumo excessivo de açúcar hoje deve ser visto 
com mais cautela, já que estudos indicam seus efeitos nocivos a 
longo prazo.”
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 Coesão e Coerência na Argumentação
A eficácia da argumentação depende também da coesão e 

coerência no desenvolvimento das ideias. Coesão refere-se aos 
mecanismos linguísticos que conectam as diferentes partes do 
texto, como pronomes, conjunções e advérbios. Estes elemen-
tos garantem que o texto flua de maneira lógica e fácil de ser 
seguido.

Exemplo de conectivos importantes:
- Para adicionar informações: “além disso”, “também”, “ade-

mais”.
- Para contrastar ideias: “no entanto”, “por outro lado”, “to-

davia”.
- Para concluir: “portanto”, “assim”, “logo”.
Já a coerência diz respeito à harmonia entre as ideias, ou 

seja, à lógica interna do texto. Um texto coerente apresenta uma 
relação clara entre a tese, os argumentos e a conclusão. A falta 
de coerência pode fazer com que o leitor perca o fio do raciocínio 
ou não aceite a argumentação como válida.

 Exemplos Práticos de Argumentação
- Texto Argumentativo (Artigo de Opinião): Em um artigo 

que defenda a legalização da educação domiciliar no Brasil, a 
tese pode ser que essa prática oferece mais liberdade educacio-
nal para os pais e permite uma personalização do ensino. Os ar-
gumentos poderiam incluir exemplos de países onde a educação 
domiciliar é bem-sucedida, dados sobre o desempenho acadê-
mico de crianças educadas em casa e opiniões de especialistas. 
O autor também pode refutar os argumentos de que essa mo-
dalidade de ensino prejudica a socialização das crianças, citando 
estudos que mostram o contrário.

- Texto Literário: Em obras literárias, a argumentação pode 
ser mais sutil, mas ainda está presente. No romance “Capitães da 
Areia”, de Jorge Amado, embora a narrativa siga a vida de crian-
ças abandonadas nas ruas de Salvador, a estrutura do texto e a 
escolha dos eventos apresentados constroem uma crítica implíci-
ta à desigualdade social e à falta de políticas públicas eficazes. A 
argumentação é feita de maneira indireta, por meio das experi-
ências dos personagens e do ambiente descrito.

 Análise Crítica da Argumentação
Para analisar criticamente a argumentação de um texto, é 

importante que o leitor:
1. Avalie a pertinência dos argumentos: Os argumentos são 

válidos e relevantes para sustentar a tese? Estão bem fundamen-
tados?

2. Verifique a solidez da lógica: O raciocínio seguido pelo 
autor é coerente? Há falácias argumentativas que enfraquecem 
a posição defendida?

3. Observe a diversidade de fontes: O autor utiliza diferen-
tes tipos de argumentos (fatos, opiniões, dados) para fortalecer 
sua tese, ou a argumentação é unilateral e pouco fundamentada?

4. Considere os contra-argumentos: O autor reconhece e 
refuta pontos de vista contrários? Isso fortalece ou enfraquece 
a defesa da tese?

 4. Elementos de Coesão
Os elementos de coesão são os recursos linguísticos que ga-

rantem a conexão e a fluidez entre as diferentes partes de um 
texto. Eles são essenciais para que o leitor compreenda como as 

ideias estão relacionadas e para que o discurso seja entendido de 
forma clara e lógica. Em termos práticos, a coesão se refere à ca-
pacidade de manter as frases e parágrafos interligados, criando 
uma progressão lógica que permite ao leitor seguir o raciocínio 
do autor sem perder o fio condutor.

A coesão textual pode ser alcançada por meio de diversos 
mecanismos, como o uso de conectivos, pronomes, elipses e 
sinônimos, que evitam repetições desnecessárias e facilitam a 
transição entre as ideias. Em textos argumentativos e disserta-
tivos, esses elementos desempenham um papel fundamental na 
organização e no desenvolvimento da argumentação.

 Tipos de Coesão
Os principais tipos de coesão podem ser divididos em coe-

são referencial, coesão sequencial e coesão lexical. Cada um de-
les envolve diferentes estratégias que contribuem para a unidade 
e a clareza do texto.

 1. Coesão Referencial
A coesão referencial ocorre quando um elemento do texto 

remete a outro já mencionado, garantindo que as ideias sejam 
retomadas ou antecipadas sem a necessidade de repetição di-
reta. Isso pode ser feito por meio de pronomes, advérbios ou 
outras expressões que retomam conceitos, pessoas ou objetos 
mencionados anteriormente.

Os principais mecanismos de coesão referencial incluem:
- Pronomes pessoais: Usados para substituir substantivos 

mencionados anteriormente.
 - Exemplo: João comprou um livro novo. Ele estava ansioso 

para lê-lo.
- Pronomes demonstrativos: Indicam a retomada de uma 

informação previamente dada ou a introdução de algo novo.
 - Exemplo: Este é o problema que devemos resolver.
- Pronomes possessivos: Utilizados para evitar repetições, 

referindo-se à posse ou relação de algo já mencionado.
 - Exemplo: Maria trouxe suas anotações para a aula.
- Advérbios de lugar e tempo: Podem substituir informações 

anteriores relacionadas a momentos e espaços.
 - Exemplo: Estive na biblioteca ontem. Lá, encontrei muitos 

livros interessantes.
A coesão referencial é crucial para evitar repetições e garan-

tir que o leitor consiga acompanhar a continuidade das ideias 
sem que o texto se torne redundante ou cansativo.

 2. Coesão Sequencial
A coesão sequencial diz respeito à organização temporal e 

lógica do discurso. Ela é responsável por estabelecer as relações 
de sentido entre as partes do texto, utilizando conectivos para 
marcar a progressão das ideias. Isso pode envolver a relação en-
tre causa e efeito, adição de informações, contraste, explicação, 
entre outros.

Os principais conectivos de coesão sequencial incluem:
- Conectivos de adição: Indicam que uma ideia ou informa-

ção será acrescentada.
 - Exemplo: Além disso, também é necessário investir em in-

fraestrutura.
- Conectivos de causa e consequência: Mostram uma rela-

ção de causa e efeito entre as ideias.
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OPERAÇÕES COM NÚMEROS NATURAIS 
E FRACIONÁRIOS: ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO, 

MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO

CONJUNTO DOS NÚMEROS NATURAIS (N)
O conjunto dos números naturais é simbolizado pela letra N 

e compreende os números utilizados para contar e ordenar. Esse 
conjunto inclui o zero e todos os números positivos, formando 
uma sequência infinita.

Em termos matemáticos, os números naturais podem ser 
definidos como N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, …}

O conjunto dos números naturais pode ser dividido em 
subconjuntos:

N* = {1, 2, 3, 4…} ou N* = N – {0}: conjunto dos números 
naturais não nulos, ou sem o zero.

Np = {0, 2, 4, 6…}, em que n ∈ N: conjunto dos números 
naturais pares.

Ni = {1, 3, 5, 7..}, em que n ∈ N: conjunto dos números 
naturais ímpares.

P = {2, 3, 5, 7..}: conjunto dos números naturais primos.

Operações com Números Naturais 
Praticamente, toda a Matemática é edificada sobre essas 

duas operações fundamentais: adição e multiplicação.

Adição de Números Naturais
A primeira operação essencial da Aritmética tem como 

objetivo reunir em um único número todas as unidades de dois 
ou mais números.

Exemplo: 6 + 4 = 10, onde 6 e 4 são as parcelas e 10 é a soma 
ou o total.

Subtração de Números Naturais
É utilizada quando precisamos retirar uma quantidade de 

outra; é a operação inversa da adição. A subtração é válida apenas 
nos números naturais quando subtraímos o maior número do 
menor, ou seja, quando quando a-b tal que a ≥ b.

Exemplo: 200 – 193 = 7, onde 200 é o Minuendo, o 193 
Subtraendo e 7 a diferença.

Obs.: o minuendo também é conhecido como aditivo e o 
subtraendo como subtrativo.

Multiplicação de Números Naturais
É a operação que visa adicionar o primeiro número, 

denominado multiplicando ou parcela, tantas vezes quantas são 
as unidades do segundo número, chamado multiplicador.

Exemplo: 3 x 5 = 15, onde 3 e 5 são os fatores e o 15 produto.
- 3 vezes 5 é somar o número 3 cinco vezes: 3 x 5 = 3 + 3 + 3 

+ 3 + 3 = 15. Podemos no lugar do “x” (vezes) utilizar o ponto “. “, 
para indicar a multiplicação).

Divisão de Números Naturais
Dados dois números naturais, às vezes precisamos saber 

quantas vezes o segundo está contido no primeiro. O primeiro 
número, que é o maior, é chamado de dividendo, e o outro 
número, que é menor, é o divisor. O resultado da divisão 
é chamado de quociente. Se multiplicarmos o divisor pelo 
quociente e somarmos o resto, obtemos o dividendo.

No conjunto dos números naturais, a divisão não é fechada, 
pois nem sempre é possível dividir um número natural por outro 
número natural de forma exata. Quando a divisão não é exata, 
temos um resto diferente de zero.

Princípios fundamentais em uma divisão de números 
naturais

– Em uma divisão exata de números naturais, o divisor deve 
ser menor do que o dividendo. 45 : 9 = 5

– Em uma divisão exata de números naturais, o dividendo é 
o produto do divisor pelo quociente. 45 = 5 x 9

– A divisão de um número natural n por zero não é possível, 
pois, se admitíssemos que o quociente fosse q, então poderíamos 
escrever: n ÷ 0 = q e isto significaria que: n = 0 x q = 0 o que não 
é correto! Assim, a divisão de n por 0 não tem sentido ou ainda 
é dita impossível.

Propriedades da Adição e da Multiplicação dos números 
Naturais

Para todo a, b e c em N
1) Associativa da adição: (a + b) + c = a + (b + c) 
2) Comutativa da adição: a + b = b + a 
3) Elemento neutro da adição: a + 0 = a
4) Associativa da multiplicação: (a.b).c = a. (b.c)
5) Comutativa da multiplicação: a.b = b.a
6) Elemento neutro da multiplicação: a.1 = a
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7) Distributiva da multiplicação relativamente à adição: a.(b 
+c ) = ab + ac

8) Distributiva da multiplicação relativamente à subtração: a 
.(b –c) = ab – ac

9) Fechamento: tanto a adição como a multiplicação de 
um número natural por outro número natural, continua como 
resultado um número natural.

Exemplos:
1. Em uma gráfica, a máquina utilizada para imprimir 

certo tipo de calendário está com defeito, e, após imprimir 5 
calendários perfeitos (P), o próximo sai com defeito (D), conforme 
mostra o esquema. Considerando que, ao se imprimir um lote 
com 5 000 calendários, os cinco primeiros saíram perfeitos e o 
sexto saiu com defeito e que essa mesma sequência se manteve 
durante toda a impressão do lote, é correto dizer que o número 
de calendários perfeitos desse lote foi

(A) 3 642.
(B) 3 828.
(C) 4 093.
(D) 4 167.
(E) 4 256.

Solução: 
Vamos dividir 5000 pela sequência repetida (6):
5000 / 6 = 833 + resto 2.
Isto significa que saíram 833. 5 = 4165 calendários perfeitos, 

mais 2 calendários perfeitos que restaram na conta de divisão.
Assim, são 4167 calendários perfeitos.
Resposta: D.

2. João e Maria disputaram a prefeitura de uma determinada 
cidade que possui apenas duas zonas eleitorais. Ao final da sua 
apuração o Tribunal Regional Eleitoral divulgou a seguinte tabela 
com os resultados da eleição. A quantidade de eleitores desta 
cidade é:

1ª Zona Eleitoral 2ª Zona Eleitoral

João 1750 2245

Maria 850 2320

Nulos 150 217

Brancos 18 25

Abstenções 183 175

(A) 3995
(B) 7165
(C) 7532
(D) 7575
(E) 7933

Solução: 
Vamos somar a 1ª Zona: 1750 + 850 + 150 + 18 + 183 = 2951
2ª Zona: 2245 + 2320 + 217 + 25 + 175 = 4982
Somando os dois: 2951 + 4982 = 7933
Resposta: E.

3. Uma escola organizou um concurso de redação com a 
participação de 450 alunos. Cada aluno que participou recebeu 
um lápis e uma caneta. Sabendo que cada caixa de lápis contém 
30 unidades e cada caixa de canetas contém 25 unidades, quan-
tas caixas de lápis e de canetas foram necessárias para atender 
todos os alunos?

(A) 15 caixas de lápis e 18 caixas de canetas.
(B) 16 caixas de lápis e 18 caixas de canetas.
(C) 15 caixas de lápis e 19 caixas de canetas.
(D) 16 caixas de lápis e 19 caixas de canetas.
(E) 17 caixas de lápis e 19 caixas de canetas.

Solução: 
Número de lápis: 450. Dividindo pelo número de lápis por 

caixa: 450 ÷ 30 = 15 
Número de canetas: 450. Dividindo pelo número de canetas 

por caixa: 450 ÷ 25 = 18.
Resposta: A.

4. Em uma sala de aula com 32 alunos, todos participaram 
de uma brincadeira em que formaram grupos de 6 pessoas. No 
final, sobrou uma quantidade de alunos que não conseguiram 
formar um grupo completo. Quantos alunos ficaram sem grupo 
completo?

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

Solução:
Divisão: 32÷6=5 grupos completos, com 32 − (6 × 5) = 2 

alunos sobrando.
Resposta: B.

NÚMEROS FRACIONÁRIOS
Os números fracionários são uma forma de representar 

quantidades que estão divididas em partes iguais. Eles permitem 
descrever valores que não podem ser expressos como números 
inteiros, como a metade de um objeto. Por meio das frações, é 
possível medir, dividir, comparar e operar com quantidades que 
representam porções de um todo.

Uma fração é expressa como dois números separados por 
uma barra:

– O numerador indica quantas partes estão sendo conside-
radas.

– O denominador indica em quantas partes o todo foi divi-
dido.
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Exemplo: Uma pizza dividida em 8 partes, se comemos 3, 
representamos isso pela fração 3/8

Nomenclatura das Frações
A nomenclatura das frações varia de acordo com o denomi-

nador, definindo como elas são lidas e interpretadas. 

– Denominadores de 2 a 10: São chamados, respectivamen-
te, de meios, terços, quartos, quintos, sextos, sétimos, oitavos, 
nonos e décimos.

Exemplo: 3/8 lê-se “três oitavos”.

– Denominadores que são potências de 10: Esses recebem 
nomes específicos, como décimos, centésimos, milésimos, etc.

Exemplo: 2/100 lê-se “dois centésimos”.

– Denominadores diferentes dos citados: Para outros deno-
minadores, usamos a palavra “avos”.

Exemplo: 25/49 lê-se “vinte e cinco quarenta e nove avos”.

Tipos de Frações
Frações podem ser classificadas conforme sua relação entre 

numerador e denominador:

– Frações Próprias: O numerador é menor que o denomi-
nador.

Exemplo: 3/8. Representa uma quantidade menor que 1.

– Frações Impróprias: O numerador é maior ou igual ao de-
nominador.

Exemplo: 9/7. Representa uma quantidade maior ou igual a 
1.

– Frações Aparentes: O numerador é múltiplo do denomina-
dor, representando um número inteiro.

Exemplo: 8/4 = 2.

– Frações Equivalentes: Frações equivalentes representam a 
mesma quantidade, mesmo que numerador e denominador se-
jam diferentes. Para encontrar frações equivalentes, basta multi-
plicar ou dividir ambos os termos pelo mesmo número diferente 
de zero.

Exemplo:

Podemos observar que, apesar de numeradores e denomi-
nadores serem diferentes em cada caso, todas as frações repre-
sentam exatamente a mesma porção do todo: metade. 

Abaixo, a figura ilustra essa equivalência visualmente,

– Números Mistos: Um número misto combina uma parte 
inteira com uma parte fracionária. Ele é especialmente útil para 
representar frações impróprias de forma mais clara e intuitiva.

Exemplo: a fração imprópria 11/4 pode ser escrita como o 
número misto:

Isso significa que há 2 unidades inteiras e uma fração restan-
te equivalente a 3/4.

Propriedade Fundamental da Fração 
A propriedade fundamental da fração afirma que, ao mul-

tiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração 
por um mesmo número diferente de zero, o valor da fração per-
manece inalterado.

Exemplo: 

O mesmo princípio se aplica à simplificação:

Simplificação de Frações
A simplificação de uma fração é o processo de reduzir seus 

termos (numerador e denominador) até a forma mais simples 
possível, sem alterar seu valor. Para isso, basta identificar núme-
ros que sejam divisores comuns de ambos os termos e realizar 
as divisões sucessivamente. Esse processo é repetido até que 
nenhum número, além de 1, possa dividir tanto o numerador 
quanto o denominador.

Exemplo: Simplifique a fração  .

Primeiro dividimos o numerador e o denominador por 2:
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Dividimos novamente por 2:

Por fim, dividimos por 3:

Portanto, a fração 36/48 simplificada é 3/4.

Comparação de Frações
Ao comparar frações, é necessário verificar qual é maior ou 

menor. Há dois métodos principais:

– Frações com mesmo denominador: Compare os numera-
dores. A fração com maior numerador é maior.

Exemplo: 3/8 é menor que 5/8 porque 3 < 5.

– Frações com denominadores diferentes: Multiplique cru-
zadamente os numeradores pelos denominadores. Compare os 
resultados. O maior produto indica a fração maior.

Exemplo: Comparar 3/4 e 5/6. 
Primeiro a multiplicação cruzada 3 × 6 = 18 e 5 × 4 = 20.
Como 20 > 18, 5/6 é maior que 3/4

Operações com Frações
As operações com frações seguem regras específicas para 

que possamos somar, subtrair, multiplicar ou dividir esses núme-
ros de forma correta.

— Adição e Subtração de Frações
Para somar ou subtrair frações com o mesmo denominador, 

basta somar ou subtrair os numeradores e manter o denomina-
dor.

Fórmulas:

         e           

Exemplos:

Quando os denominadores são diferentes, é necessário en-
contrar o mínimo múltiplo comum (MMC) dos denominadores. 
Depois, ajustamos os numeradores proporcionalmente e realiza-
mos a soma ou subtração.

Exemplo: Realize a soma  

Primeiro encontramos o MMC de 3 e 4, que é 12.

Ajustando as frações:

      e       

agora podemos somar:

— Multiplicação de Frações
A multiplicação de frações é direta: multiplica-se o numera-

dor pelo numerador e o denominador pelo denominador.

Fórmula:

Exemplo:

Obs.: Sempre que possível, simplifique numeradores e deno-
minadores antes de multiplicar.

— Divisão de Frações
Dividir frações é equivalente a multiplicar pela inversa (ou 

recíproca) da segunda fração.

Fórmula:

Exemplo:

— Potenciação de Frações
Ao elevar uma fração a uma potência, eleva-se tanto o nu-

merador quanto o denominador a essa potência.

Fórmula:
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA E USO 
ADEQUADO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Boas Práticas na Manipulação de Alimentos
A manipulação correta dos alimentos é essencial para garan-

tir a segurança e a qualidade das refeições servidas aos alunos. O 
merendeiro deve seguir normas rigorosas de higiene, armazena-
mento e preparo para evitar contaminações e preservar a saúde 
dos estudantes. 

Higienização Pessoal
O merendeiro é responsável por garantir que os alimentos 

sejam preparados em condições seguras, e isso começa com a 
sua própria higiene. Algumas regras fundamentais incluem:  

Cuidados com a higiene das mãos:
▪ Lavar as mãos antes de iniciar qualquer atividade na cozi-

nha e sempre após usar o banheiro, tocar em dinheiro ou lixo.  
▪ Utilizar sabão bactericida e esfregar bem as mãos, incluin-

do entre os dedos e embaixo das unhas.  
▪ Secar as mãos com papel toalha descartável para evitar 

contaminação.  

Vestimenta adequada:
▪ Utilizar uniforme limpo e exclusivo para o trabalho na co-

zinha.  
▪ Usar touca ou rede para cobrir completamente os cabelos.  
▪ Evitar uso de anéis, pulseiras, relógios e unhas compridas 

ou esmaltadas, pois podem acumular sujeira e bactérias.  

Estado de saúde do manipulador:
▪ Se estiver com sintomas de gripe, diarreia ou infecção na 

pele, deve evitar manipular alimentos.  
▪ Ferimentos nas mãos devem ser cobertos com curativos e 

luvas descartáveis.  

Higienização dos Alimentos e Utensílios  
Para evitar contaminação e garantir a qualidade da merenda 

escolar, é essencial que os alimentos e utensílios sejam devida-
mente higienizados antes do uso.  

Limpeza de frutas, legumes e verduras:
▪ Lavar os alimentos com água corrente para remover sujei-

ras visíveis.  
▪ Deixar de molho em solução clorada (1 colher de sopa de 

água sanitária para cada litro de água) por cerca de 15 minutos e 
depois enxaguar bem.  

▪ Armazenar em recipientes limpos e fechados.  

Higienização de utensílios e superfícies:
▪ Lavar tábuas, facas e outros utensílios com água quente e 

detergente neutro após cada uso.  
▪ Utilizar panos descartáveis ou higienizados para limpar 

bancadas.  
▪ Separar utensílios para alimentos crus e cozidos, evitando 

contaminação cruzada.  

Regras Básicas de Segurança Alimentar
Seguir normas de segurança alimentar é fundamental para 

prevenir surtos de doenças transmitidas por alimentos. Algumas 
diretrizes importantes incluem:  

Controle de temperatura:
▪ Manter alimentos perecíveis sob refrigeração até o mo-

mento do preparo.  
▪ Alimentos quentes devem ser mantidos acima de 60°C e 

frios abaixo de 5°C.  
▪ Nunca deixar alimentos cozidos em temperatura ambiente 

por mais de duas horas.  

Separação entre alimentos crus e cozidos:
▪ Carnes cruas devem ser armazenadas separadamente dos 

alimentos prontos para consumo.  
▪ Utilizar tábuas e facas diferentes para carnes cruas e outros 

alimentos.  

Uso correto de alimentos industrializados:
▪ Verificar sempre o prazo de validade antes de utilizar qual-

quer produto.  
▪ Não aceitar alimentos com embalagens danificadas ou es-

tufadas, pois podem indicar contaminação.  

Controle de Validade e Armazenamento Adequado  
O armazenamento correto dos alimentos é essencial para 

garantir sua qualidade e evitar desperdícios.  

Organização da despensa e geladeira:
▪ Seguir a regra PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai), 

utilizando primeiro os produtos mais antigos.  
▪ Armazenar alimentos secos em locais arejados e protegi-

dos da luz e umidade.  
▪ Não armazenar alimentos diretamente no chão; usar pra-

teleiras ou pallets.  

Conservação de alimentos preparados:
▪ Refeições prontas devem ser consumidas em até 24 horas, 

se armazenadas na geladeira.  
▪ Alimentos congelados devem ser descongelados na gela-

deira ou sob água corrente, nunca em temperatura ambiente.  
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A segurança alimentar na merenda escolar depende do 
cumprimento rigoroso das boas práticas de manipulação de ali-
mentos. Higienização pessoal, limpeza dos utensílios, controle de 
temperatura e armazenamento correto são medidas essenciais 
para evitar contaminações e garantir a qualidade das refeições. 

Seguir essas diretrizes não apenas protege a saúde dos es-
tudantes, mas também assegura que o merendeiro cumpra seu 
papel com excelência e responsabilidade.

Planejamento e Preparo das Refeições  
O planejamento e o preparo das refeições são aspectos fun-

damentais no trabalho do merendeiro, garantindo que os alunos 
recebam uma alimentação equilibrada, nutritiva e segura. Essa 
etapa envolve desde a escolha dos ingredientes até a apresen-
tação dos pratos, sempre respeitando as normas de higiene e 
segurança alimentar.  

Noções Básicas de Nutrição e Equilíbrio Alimentar  
Uma alimentação saudável é essencial para o desenvolvi-

mento físico e cognitivo dos estudantes. O merendeiro deve 
conhecer os principais grupos alimentares e sua importância na 
dieta infantil.  

Grupos Alimentares e sua Função:
Os alimentos podem ser divididos em três grupos principais:  
▪ Energéticos: fornecem energia para o corpo e incluem ar-

roz, massas, pães e óleos.  
▪ Construtores: responsáveis pelo crescimento e fortale-

cimento dos músculos, como carnes, ovos, leite e leguminosas 
(feijão, soja, lentilha).  

▪ Reguladores: ricos em vitaminas e minerais, ajudam no 
funcionamento do organismo e são encontrados em frutas, ver-
duras e legumes.  

Importância da Alimentação Escolar:
▪ Deve ser equilibrada, garantindo a ingestão de todos os nu-

trientes necessários.  
▪ Deve respeitar as necessidades específicas dos alunos, con-

siderando idade e possíveis restrições alimentares.  
▪ Deve incentivar hábitos alimentares saudáveis, reduzindo 

o consumo de açúcares, gorduras e alimentos ultraprocessados.  

Planejamento do Cardápio  
O planejamento do cardápio deve ser feito considerando a 

diversidade dos alimentos, o valor nutricional e a aceitação dos 
alunos.  

Fatores que Influenciam o Cardápio:
▪ Disponibilidade dos alimentos: utilizar ingredientes aces-

síveis e sazonais.  
▪ Valor nutricional: garantir a inclusão de alimentos ricos em 

proteínas, carboidratos e vitaminas.  
▪ Preferências dos alunos: buscar um equilíbrio entre o sa-

bor e a nutrição.  
▪ Restrições alimentares: respeitar casos de alergias, intole-

râncias e dietas especiais.  

Organização do Trabalho na Cozinha:
▪ Seguir um cronograma para a preparação das refeições, 

evitando atrasos.  

▪ Verificar a lista de ingredientes necessários e garantir que 
estejam disponíveis.  

▪ Distribuir as tarefas entre a equipe para otimizar o tempo 
e garantir eficiência.  

Técnicas Corretas para Preparo de Alimentos
A forma como os alimentos são preparados influencia direta-

mente no valor nutricional e na segurança da refeição.  

Métodos de Cocção Saudáveis:
▪ Cozimento no vapor: preserva melhor os nutrientes dos 

alimentos.  
▪ Assados e grelhados: reduzem o uso de óleos e gorduras.  
▪ Evitar frituras: sempre que possível, optar por alternativas 

mais saudáveis.  

Redução do Desperdício:
▪ Aproveitar integralmente os alimentos, utilizando cascas e 

talos quando possível.  
▪ Preparar a quantidade necessária para evitar sobras exces-

sivas.  
▪ Armazenar corretamente os ingredientes para prolongar 

sua durabilidade.  

Temperos Naturais e Redução de Industrializados:
▪ Priorizar temperos naturais como alho, cebola, ervas fres-

cas e especiarias.  
▪ Evitar excesso de sal e açúcar, reduzindo o consumo de 

temperos prontos e condimentos artificiais.  

Distribuição e Apresentação das Refeições
Além de preparar refeições saudáveis, o merendeiro tam-

bém deve garantir uma boa apresentação e distribuição dos ali-
mentos.  

Organização da Distribuição:
▪ Servir as refeições em horários regulares, evitando longos 

períodos de jejum.  
▪ Assegurar que todos os alunos recebam porções adequa-

das à sua idade.  
▪ Manter a ordem na fila da merenda para evitar desperdí-

cios e desorganização.  

Apresentação dos Pratos:
▪ Um prato bem apresentado aumenta a aceitação das crian-

ças.  
▪ Variar as cores dos alimentos torna a refeição mais atrativa.  
▪ Evitar misturar muitos ingredientes no mesmo prato, man-

tendo uma boa disposição visual.  

O planejamento e o preparo das refeições exigem organiza-
ção, conhecimento nutricional e técnicas adequadas para garan-
tir que os alunos recebam uma alimentação equilibrada e segura. 
Desde a escolha dos ingredientes até a distribuição da merenda, 
cada etapa deve ser realizada com atenção e cuidado.  

O merendeiro desempenha um papel fundamental na pro-
moção da alimentação saudável e na formação de hábitos ali-
mentares adequados, contribuindo para a saúde e o desenvolvi-



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

65

mento dos estudantes. Seguir boas práticas no planejamento e 
preparo das refeições é essencial para garantir refeições saboro-
sas, nutritivas e seguras.

Uso Correto de Equipamentos e Utensílios de Cozinha
O trabalho do merendeiro envolve a utilização de diversos 

equipamentos e utensílios para preparar as refeições de forma 
segura, eficiente e higiênica. O uso correto desses itens é essen-
cial para garantir a qualidade da alimentação escolar, prevenir 
acidentes e prolongar a vida útil dos equipamentos.  

Principais Equipamentos Utilizados na Cozinha  
Os equipamentos de uma cozinha escolar variam de acordo 

com o tamanho da instituição e a demanda de refeições servidas. 
Alguns dos mais comuns incluem:  

Fogão e Forno Industrial:
▪ Usado para preparar grandes quantidades de alimentos.  
▪ Deve ser operado com cuidado para evitar queimaduras e 

incêndios.  
▪ Importante manter os queimadores sempre limpos e veri-

ficar vazamentos de gás.  

Geladeira e Freezer:
▪ Essenciais para armazenar alimentos perecíveis, evitando 

contaminação.  
▪ Devem ser organizados corretamente, separando alimen-

tos crus dos cozidos.  
▪ A temperatura da geladeira deve estar abaixo de 5°C, e a do 

freezer em -18°C ou menos.  

Liquidificador e Processador de Alimentos:
▪ Utilizados para preparar sucos, sopas e misturas.  
▪ Devem ser higienizados corretamente após cada uso para 

evitar proliferação de bactérias.  
▪ Nunca inserir utensílios metálicos dentro do copo enquan-

to o aparelho estiver ligado.  

Panelas e Utensílios de Cozinha:
▪ Panelas de aço inox ou ferro são as mais indicadas para 

cozinhas industriais.  
▪ Deve-se evitar utensílios de alumínio danificados, pois po-

dem contaminar os alimentos.  
▪ Facas, colheres de pau e espátulas devem ser higienizadas 

regularmente.  

Cuidados na Utilização e Manutenção dos Equipamentos
A manutenção correta dos equipamentos de cozinha é fun-

damental para garantir seu bom funcionamento e segurança.  

Limpeza e Conservação dos Equipamentos: 
▪ Após o uso, equipamentos devem ser limpos com deter-

gente neutro e esponja macia.  
▪ Nunca utilizar palha de aço em superfícies antiaderentes, 

pois pode danificá-las.  
▪ Equipamentos elétricos devem ser limpos apenas com 

pano úmido, evitando contato com água para prevenir choques 
elétricos.  

Inspeção e Manutenção Preventiva:
▪ Geladeiras e freezers devem ter borrachas de vedação veri-

ficadas periodicamente.  
▪ Fogões devem ter os queimadores limpos regularmente 

para evitar acúmulo de gordura.  
▪ Equipamentos elétricos devem ser inspecionados para ve-

rificar fios desencapados ou conexões soltas.  

Armazenamento Correto dos Utensílios:
▪ Facas devem ser guardadas em suportes próprios, longe do 

alcance de crianças.  
▪ Panelas e assadeiras devem ser armazenadas em pratelei-

ras organizadas para evitar quedas.  
▪ Talheres e utensílios pequenos devem ser mantidos secos e 

organizados em compartimentos específicos.  

Segurança no Manuseio de Utensílios Cortantes e Quentes
A cozinha é um ambiente de trabalho que pode apresentar 

riscos, como cortes, queimaduras e choques elétricos. Algumas 
medidas preventivas são fundamentais para evitar acidentes.  

Uso Seguro de Facas e Outros Utensílios Cortantes:
▪ Sempre utilizar facas bem afiadas, pois facas cegas exigem 

mais força e aumentam o risco de cortes.  
▪ Cortar alimentos em superfícies estáveis, como tábuas de 

corte de plástico ou madeira tratada.  
▪ Ao transportar facas, segurar pela lâmina com o fio virado 

para baixo e afastado do corpo.  

Prevenção de Queimaduras e Acidentes Térmicos:
▪ Utilizar luvas térmicas ao manusear panelas e formas quen-

tes.  
▪ Ao retirar algo do forno, abrir a porta lentamente para evi-

tar choque térmico.  
▪ Nunca jogar água sobre óleo quente, pois isso pode causar 

queimaduras graves.  

Cuidados com Equipamentos Elétricos:
▪ Sempre desligar os aparelhos da tomada antes de limpá-

-los.  
▪ Não utilizar equipamentos elétricos com as mãos molhadas 

ou em locais úmidos.  
▪ Evitar sobrecarga de tomadas, ligando apenas um equipa-

mento por vez em cada saída elétrica.  

O uso correto dos equipamentos e utensílios na cozinha é 
essencial para garantir a segurança e a qualidade das refeições. 
Desde a operação de fogões e fornos até a higienização de li-
quidificadores e facas, cada etapa do trabalho deve ser realizada 
com cuidado e atenção.  

A manutenção preventiva e a organização dos utensílios con-
tribuem para um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente. 
Além disso, seguir as normas de segurança reduz riscos de aci-
dentes, protegendo tanto o merendeiro quanto os alunos que 
recebem as refeições.
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Normas de Segurança e Prevenção de Acidentes na 
Cozinha

A cozinha é um ambiente de trabalho que exige atenção 
constante para evitar acidentes. O merendeiro deve seguir nor-
mas de segurança para garantir um ambiente seguro, prevenin-
do queimaduras, cortes, quedas e outros incidentes que possam 
comprometer sua integridade física e a qualidade das refeições.  

Principais Riscos no Ambiente de Trabalho  
O ambiente de uma cozinha industrial ou escolar apresenta 

diversos riscos, que podem ser minimizados com boas práticas e 
cuidados diários.  

Queimaduras:
▪ Ocorrem devido ao contato com superfícies quentes, res-

pingos de óleo ou vapor.  
▪ Panelas e formas recém-saídas do forno podem causar 

queimaduras graves se manuseadas sem proteção.  
▪ O vapor liberado ao abrir uma panela pode atingir o rosto 

e os olhos.  

Cortes e Perfurações:
▪ O uso inadequado de facas, tesouras e outros objetos cor-

tantes pode levar a cortes acidentais.  
▪ Facas cegas exigem mais força ao cortar, aumentando o ris-

co de deslizamento e acidentes.  
▪ Vidros quebrados e utensílios danificados podem causar 

ferimentos.  

Quedas e Escorregões:
▪ O chão da cozinha pode ficar molhado devido a derrama-

mentos de líquidos ou gordura.  
▪ O uso de calçados inadequados aumenta o risco de escor-

regões.  
▪ Cabos de panelas ou utensílios deixados no chão podem 

causar tropeços.  

Choques Elétricos:
▪ O contato com equipamentos elétricos molhados pode 

causar descargas elétricas.  
▪ Fios desencapados e tomadas sobrecarregadas represen-

tam perigo.  
▪ Utilizar equipamentos elétricos com as mãos molhadas au-

menta o risco de acidentes.  

Intoxicação e Contaminação Alimentar:
▪ A ingestão de alimentos mal armazenados ou manipulados 

de forma inadequada pode causar intoxicações.  
▪ Produtos de limpeza mal enxaguados podem contaminar 

os alimentos.  
▪ O uso de ingredientes vencidos pode comprometer a saúde 

dos alunos.  

Medidas para Evitar Acidentes na Cozinha
A prevenção de acidentes depende da adoção de boas práti-

cas e do cumprimento rigoroso das normas de segurança.  

Cuidados para Prevenir Queimaduras:
▪ Sempre usar luvas térmicas ao manusear panelas quentes.  

▪ Manter os cabos das panelas voltados para dentro do fogão 
para evitar esbarrões.  

▪ Nunca jogar água sobre óleo quente, pois isso pode causar 
explosões e queimaduras.  

▪ Ao abrir uma panela com vapor, fazer isso lentamente, 
afastando o rosto.  

Prevenção de Cortes e Ferimentos:
▪ Utilizar facas afiadas e cortar sobre superfícies firmes.  
▪ Guardar facas e objetos cortantes em locais apropriados, 

longe do alcance de crianças.  
▪ Nunca tentar pegar objetos que caíram no chão rapida-

mente, pois isso pode resultar em cortes acidentais.  

Redução de Riscos de Quedas:
▪ Manter o piso sempre seco, limpando imediatamente qual-

quer derramamento.  
▪ Utilizar tapetes antiderrapantes em áreas onde há maior 

risco de queda.  
▪ Usar calçados fechados e antiderrapantes para garantir fir-

meza ao caminhar.  

Prevenção de Choques Elétricos:
▪ Nunca manusear equipamentos elétricos com as mãos ou 

pés molhados.  
▪ Desligar aparelhos da tomada antes de limpá-los.  
▪ Evitar puxar fios elétricos diretamente; sempre segurar 

pelo plugue ao desconectar.  
▪ Realizar manutenções periódicas nos equipamentos para 

evitar curto-circuitos.  

Boas Práticas para Evitar Intoxicações:
▪ Armazenar alimentos adequadamente, respeitando a vali-

dade e temperatura recomendada.  
▪ Lavar bem os alimentos antes do preparo.  
▪ Evitar contato de alimentos crus com alimentos cozidos 

para impedir contaminação cruzada.  
▪ Utilizar produtos de limpeza de maneira correta e nunca 

misturar substâncias químicas.  

Uso Correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
Os EPIs são essenciais para garantir a segurança do meren-

deiro e devem ser utilizados de forma correta durante o trabalho 
na cozinha.  

Tipos de EPIs Utilizados na Cozinha:
▪ Avental: protege a roupa contra sujeira e respingos de lí-

quidos quentes.  
▪ Touca ou rede para cabelo: evita que fios de cabelo caiam 

nos alimentos.  
▪ Luvas térmicas: protegem contra queimaduras ao manuse-

ar panelas e assadeiras quentes.  
▪ Luvas descartáveis: devem ser usadas ao manipular ali-

mentos prontos para o consumo.  
▪ Calçados fechados e antiderrapantes: evitam quedas e 

protegem os pés contra quedas de objetos pesados.  
▪ Máscara: pode ser necessária em alguns casos, como na 

manipulação de alimentos sensíveis ou durante períodos de pan-
demia.  




