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COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS

Definição Geral
Embora correlacionados, esses conceitos se distinguem, 

pois sempre que compreendemos adequadamente um texto e o 
objetivo de sua mensagem, chegamos à interpretação, que nada 
mais é do que as conclusões específicas.

Exemplificando, sempre que nos é exigida a compreensão 
de uma questão em uma avaliação, a resposta será localizada no 
próprio texto, posteriormente, ocorre a interpretação, que é a 
leitura e a conclusão fundamentada em nossos conhecimentos 
prévios.

Compreensão de Textos
Resumidamente, a compreensão textual consiste na análise 

do que está explícito no texto, ou seja, na identificação da 
mensagem. É assimilar (uma devida coisa) intelectualmente, 
fazendo uso da capacidade de entender, atinar, perceber, 
compreender. 

Compreender um texto é captar, de forma objetiva, a 
mensagem transmitida por ele. Portanto, a compreensão textual 
envolve a decodificação da mensagem que é feita pelo leitor.

Por exemplo, ao ouvirmos uma notícia, automaticamente 
compreendemos a mensagem transmitida por ela, assim como o 
seu propósito comunicativo, que é informar o ouvinte sobre um 
determinado evento.

Interpretação de Textos
É o entendimento relacionado ao conteúdo, ou melhor, 

os resultados aos quais chegamos por meio da associação das 
ideias e, em razão disso, sobressai ao texto. Resumidamente, 
interpretar é decodificar o sentido de um texto por indução.

A interpretação de textos compreende a habilidade de se 
chegar a conclusões específicas após a leitura de algum tipo de 
texto, seja ele escrito, oral ou visual.

Grande parte da bagagem interpretativa do leitor é 
resultado da leitura, integrando um conhecimento que foi sendo 
assimilado ao longo da vida. Dessa forma, a interpretação de 
texto é subjetiva, podendo ser diferente entre leitores.

Exemplo de compreensão e interpretação de textos
Para compreender melhor a compreensão e interpretação 

de textos, analise a questão abaixo, que aborda os dois conceitos 
em um texto misto (verbal e visual):

FGV > SEDUC/PE > Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar 
Especial > 2015

Português > Compreensão e interpretação de textos

LÍNGUA PORTUGUESA

A imagem a seguir ilustra uma campanha pela inclusão 
social.

“A Constituição garante o direito à educação para todos e a 
inclusão surge para garantir esse direito também aos alunos com 
deficiências de toda ordem, permanentes ou temporárias, mais 
ou menos severas.”

A partir do fragmento acima, assinale a afirmativa incorreta.
(A) A inclusão social é garantida pela Constituição Federal 

de 1988.
(B) As leis que garantem direitos podem ser mais ou menos 

severas.
(C) O direito à educação abrange todas as pessoas, 

deficientes ou não.
(D) Os deficientes temporários ou permanentes devem ser 

incluídos socialmente.
(E) “Educação para todos” inclui também os deficientes.

Resolução:
Em “A” – Errado: o texto é sobre direito à educação, incluindo 

as pessoas com deficiência, ou seja, inclusão de pessoas na 
sociedade. 

Em “B” – Certo: o complemento “mais ou menos severas” se 
refere à “deficiências de toda ordem”, não às leis. 

Em “C” – Errado: o advérbio “também”, nesse caso, indica a 
inclusão/adição das pessoas portadoras de deficiência ao direito 
à educação, além das que não apresentam essas condições.

Em “D” – Errado: além de mencionar “deficiências de 
toda ordem”, o texto destaca que podem ser “permanentes ou 
temporárias”.

Em “E” – Errado: este é o tema do texto, a inclusão dos 
deficientes. 

Resposta: Letra B.
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TIPOS E GÊNEROS TEXTUAIS

A classificação dos textos em tipos e gêneros textuais é 
fundamental para a compreensão dos processos de produção e 
interpretação textual. Esses dois conceitos, apesar de relaciona-
dos, possuem diferenças importantes.

Os tipos textuais se referem à forma como o texto é estru-
turado, isto é, à sequência linguística predominante, como nar-
ração, descrição ou dissertação. Já os gêneros textuais estão li-
gados ao contexto social e às funções comunicativas dos textos, 
como carta, notícia ou crônica.

A distinção entre esses conceitos é importante não apenas 
para o entendimento teórico da língua, mas também para a prá-
tica de leitura e escrita. Saber identificar o tipo e o gênero de um 
texto ajuda o leitor a compreender melhor suas intenções, assim 
como auxilia o produtor textual a escolher a estrutura e o estilo 
mais apropriados para alcançar seu objetivo comunicativo. 

Nos últimos anos, a crescente diversidade de práticas sociais 
e a evolução das formas de comunicação, especialmente com o 
avanço das tecnologias digitais, têm provocado mudanças na for-
ma como os gêneros textuais são usados e entendidos.

— Tipos Textuais
Os tipos textuais referem-se à organização interna dos tex-

tos, ou seja, à maneira como a informação é estruturada linguisti-
camente. São estruturas formais que determinam como as ideias 
serão apresentadas, independentemente do contexto social ou 
do propósito comunicativo. 

Existem cinco principais tipos textuais amplamente reconhe-
cidos na linguística: narração, descrição, dissertação, exposição 
e injunção. Cada um desses tipos possui características próprias 
que guiam a produção e a interpretação dos textos.

Narração
A narração é o tipo textual que conta uma história, relatando 

eventos ou ações em sequência. Nessa estrutura, os fatos são ge-
ralmente organizados em uma ordem cronológica, e há a presen-
ça de personagens, um ambiente (espaço) e um tempo definidos. 
O enredo, que é a sequência dos acontecimentos, é fundamental 
para a construção do texto narrativo. Um exemplo típico de texto 
narrativo é o conto, que apresenta um início, um desenvolvimen-
to e um desfecho.

Exemplo: contos, romances, crônicas, anedotas.

Descrição
O texto descritivo busca retratar com detalhes as caracterís-

ticas de pessoas, objetos, lugares ou situações, criando uma ima-
gem mental no leitor. Na descrição, o autor utiliza muitos adjeti-
vos e informações sensoriais para detalhar aquilo que está sendo 
descrito, focando em suas particularidades e atributos. Esse tipo 
textual é frequentemente encontrado como parte de textos nar-
rativos, mas também pode aparecer de forma autônoma.

Exemplo: retratos, laudos técnicos, descrições de paisagens.

Dissertação
A dissertação é um tipo textual argumentativo, no qual o 

autor expõe ideias, discute um tema e apresenta argumentos, 
com o objetivo de convencer ou informar o leitor. Esse tipo de 

texto costuma ser formal e estruturado, apresentando uma in-
trodução, um desenvolvimento e uma conclusão. No contexto 
educacional e acadêmico, os textos dissertativos são amplamen-
te utilizados em ensaios, redações de vestibulares e concursos, e 
artigos científicos.

Exemplo: redações argumentativas, ensaios, editoriais.

Exposição
O texto expositivo tem como objetivo principal expor, expli-

car ou apresentar informações e conhecimentos de forma clara 
e objetiva. Esse tipo textual busca esclarecer fatos ou conceitos, 
sem a necessidade de persuadir o leitor ou envolver juízos de 
valor. É frequentemente utilizado em contextos didáticos e cien-
tíficos para transmitir informações de maneira acessível.

Exemplo: textos didáticos, relatórios, verbetes de enciclopé-
dias.

Injunção
O texto injuntivo (ou instrucional) tem como função princi-

pal orientar o leitor a realizar uma ação ou a seguir determinados 
procedimentos. São textos que fornecem instruções, ordens ou 
conselhos, utilizando verbos no imperativo ou no infinitivo para 
guiar o comportamento do leitor.

Exemplo: manuais de instrução, receitas, regulamentos, bu-
las de remédios.

Características dos Tipos Textuais
Cada tipo textual possui características próprias, que podem 

ser resumidas da seguinte forma:
– Narração: foco em ações e eventos em sequência (crono-

lógica ou não); uso de verbos no passado; presença de persona-
gens, tempo e espaço definidos;

– Descrição: foco em características e detalhes; uso de ad-
jetivos; apelo aos sentidos (visão, audição, olfato, tato, paladar);

– Dissertação: foco na argumentação e no raciocínio lógico, 
estrutura rígida (introdução, desenvolvimento, conclusão), uso 
de conectores e verbos de opinião;

– Exposição: foco na explicação e na apresentação de infor-
mações; tom objetivo e neutro; uso de exemplos e definições;

– Injunção: foco em orientar o comportamento do leitor; 
uso de verbos no imperativo ou no infinitivo; clareza e precisão 
nas instruções.

Combinação dos Tipos Textuais
É importante destacar que, embora os tipos textuais sejam 

categorias distintas, muitos textos apresentam uma combinação 
de mais de um tipo. Por exemplo, um romance, que é predo-
minantemente narrativo, pode conter trechos descritivos para 
retratar o ambiente e os personagens, além de momentos dis-
sertativos para discutir ideias ou reflexões dos personagens. Essa 
flexibilidade dos tipos textuais contribui para a riqueza e a varie-
dade de textos que encontramos no dia a dia.

— Gêneros Textuais
Os gêneros textuais são as diferentes formas de organiza-

ção de um texto que surgem de acordo com as necessidades e 
convenções sociais. Eles são determinados pelo contexto de uso, 
pela intenção comunicativa e pelas práticas culturais de uma so-
ciedade.



LÍNGUA PORTUGUESA

9
a solução para o seu concurso!

Editora

Diferentemente dos tipos textuais, que são formas mais rí-
gidas e estruturais, os gêneros textuais são dinâmicos, adaptan-
do-se às situações comunicativas e aos meios em que circulam, 
como o jornal, a internet, ou o ambiente acadêmico.

Os gêneros textuais são numerosos e variam conforme a 
evolução das formas de comunicação, mas podem ser organiza-
dos em diferentes categorias, dependendo de sua função social e 
das características formais que apresentam.

Notícia
A notícia é um gênero textual do campo jornalístico, cujo ob-

jetivo é informar o público sobre fatos recentes ou de interesse 
social. Esse gênero é marcado pela objetividade e imparcialida-
de, apresentando os acontecimentos de forma direta e sem opi-
niões pessoais. A notícia costuma seguir a estrutura conhecida 
como pirâmide invertida, onde as informações mais importantes 
aparecem no início do texto, enquanto os detalhes são desenvol-
vidos ao longo do texto.

– Estrutura: título, lead (introdução com as informações 
principais), desenvolvimento e conclusão.

– Exemplo: notícias publicadas em jornais, portais de inter-
net, telejornais.

Carta
A carta é um gênero textual de comunicação escrita, utili-

zado para estabelecer contato entre interlocutores distantes no 
tempo ou no espaço. Dependendo do destinatário e do objeti-
vo, a carta pode ser formal ou informal. No caso de uma carta 
formal, são utilizados vocabulário e expressões mais respeitosas, 
enquanto a carta informal permite uma linguagem mais colo-
quial e próxima.

– Estrutura: saudação, corpo do texto e despedida.
– Exemplo: cartas comerciais, cartas pessoais, e-mails.

Artigo de Opinião
O artigo de opinião é um texto dissertativo-argumentativo 

que expressa o ponto de vista do autor sobre determinado tema, 
geralmente um assunto de relevância atual. O objetivo é conven-
cer o leitor por meio de argumentos bem estruturados. Embora 
apresente opiniões pessoais, o artigo de opinião deve ser funda-
mentado com dados, exemplos e argumentos lógicos.

– Estrutura: título, introdução (apresentação do tema), de-
senvolvimento (argumentação) e conclusão (fechamento com 
uma posição clara).

– Exemplo: artigos publicados em jornais, revistas e portais 
de internet.

Resenha
A resenha é um gênero textual que visa analisar e avaliar 

uma obra cultural, como um livro, filme, peça de teatro, evento, 
entre outros. A resenha combina descrição e crítica, oferecendo 
um resumo da obra e, ao mesmo tempo, apresentando a opinião 
do autor da resenha sobre a qualidade e a relevância da obra em 
questão.

– Estrutura: identificação da obra (título, autor), resumo do 
conteúdo, análise crítica e conclusão.

– Exemplo: resenhas de livros, críticas de cinema, avaliações 
de produtos.

Crônica
A crônica é um gênero textual que apresenta uma reflexão 

sobre situações cotidianas, frequentemente com um tom pesso-
al e subjetivo. Geralmente breve, a crônica pode ter um caráter 
humorístico, poético ou reflexivo, abordando temas simples, mas 
sempre com um olhar crítico ou irônico. É comum encontrarmos 
crônicas em jornais e revistas, onde são utilizadas para comentar 
pequenos acontecimentos do dia a dia.

– Estrutura: narrativa breve, com espaço para reflexões do 
autor sobre o tema abordado.

– Exemplo: crônicas jornalísticas, crônicas literárias.

Relatório
O relatório é um gênero textual utilizado em contextos pro-

fissionais e acadêmicos para registrar, de maneira objetiva e de-
talhada, os resultados de uma investigação, experiência ou ati-
vidade. O relatório busca informar e documentar um processo, 
podendo incluir dados quantitativos e qualitativos, tabelas, gráfi-
cos e conclusões baseadas nas evidências apresentadas.

– Estrutura: introdução, desenvolvimento (metodologia, 
descrição dos dados) e conclusão.

– Exemplo: relatórios empresariais, relatórios de pesquisa, 
relatórios técnicos.

Receita
A receita é um gênero textual do campo culinário, cuja fun-

ção é orientar o leitor a preparar um prato específico. Sua lingua-
gem é direta e objetiva, predominando o uso de verbos no impe-
rativo ou no infinitivo, para instruir de forma clara cada etapa da 
preparação.

– Estrutura: lista de ingredientes e modo de preparo.
– Exemplo: receitas em livros de culinária, sites de receitas, 

programas de televisão.

Características dos Gêneros Textuais
Cada gênero textual apresenta características próprias, liga-

das ao seu contexto de produção e à finalidade comunicativa. As 
principais características dos gêneros incluem:

– Finalidade comunicativa: o propósito do texto, como in-
formar, convencer, entreter ou instruir.

– Estrutura: a organização específica de cada gênero, com 
partes e sequências próprias.

– Linguagem: o nível de formalidade ou informalidade, o uso 
de termos técnicos ou de uma linguagem mais acessível.

Dinamicidade dos Gêneros Textuais
Os gêneros textuais não são categorias rígidas e imutáveis. 

Eles estão em constante transformação, adaptando-se às novas 
necessidades sociais e ao surgimento de novas formas de co-
municação, como blogs, redes sociais, podcasts, entre outros. O 
advento da internet, por exemplo, criou novos gêneros textuais 
digitais, como postagens em redes sociais, comentários em blogs 
e chats online, que têm características próprias e desempenham 
funções comunicativas específicas.

Os gêneros textuais são formas de organização do discurso 
que refletem as práticas sociais e as necessidades de comuni-
cação de uma comunidade. Compreender esses gêneros e suas 
características é essencial para interpretar e produzir textos de 
maneira eficaz, levando em conta o propósito comunicativo e o 
contexto em que o texto será inserido. 



LÍNGUA PORTUGUESA

1010
a solução para o seu concurso!

Editora

A versatilidade e a dinamicidade dos gêneros textuais de-
monstram a riqueza da linguagem e sua capacidade de se adap-
tar às novas demandas da sociedade.

— Diferenças Entre Tipos e Gêneros Textuais
Apesar de muitas vezes serem confundidos, tipos e gêneros 

textuais são conceitos distintos, cada um com sua função no es-
tudo da linguagem. A principal diferença entre eles está no nível 
de generalização e na forma como organizam a comunicação es-
crita e oral.

Definição de Tipos Textuais
Os tipos textuais referem-se à estrutura linguística inter-

na do texto, ou seja, à forma como o conteúdo é organizado e 
apresentado. Eles são categorias mais abstratas, que descrevem 
como as informações são transmitidas no texto. Cada tipo tex-
tual é definido por suas características estruturais e linguísticas, 
como o uso de determinados tempos verbais, tipos de frases e 
a lógica de organização. A tipologia textual é composta por cin-
co tipos principais: narração, descrição, dissertação, exposição e 
injunção.

Exemplo: Um texto pode ser classificado como dissertativo 
se seu propósito for argumentar ou expor ideias de forma lógica, 
como em um artigo de opinião.

Definição de Gêneros Textuais
Os gêneros textuais, por outro lado, estão mais relacionados 

ao uso social e às finalidades comunicativas dos textos. São clas-
sificações mais concretas, baseadas nas práticas de comunicação 
cotidiana, e surgem em função das necessidades de interação de 
uma sociedade. Cada gênero textual tem uma função específi-
ca, vinculada ao meio em que circula e à intenção do autor. Por 
exemplo, uma notícia tem a função de informar, enquanto uma 
carta comercial visa estabelecer uma comunicação formal entre 
empresas.

Exemplo: A crônica, que é um gênero textual, pode mistu-
rar diferentes tipos textuais, como narração e descrição, em sua 
estrutura.

Critérios de Classificação
Os tipos textuais são definidos por critérios formais, ou seja, 

pela maneira como o texto está estruturado linguística e gramati-
calmente. Os gêneros textuais, por sua vez, são classificados com 
base em critérios comunicativos e contextuais, isto é, no objetivo 
e no contexto de uso do texto.

– Tipos Textuais: são classificados conforme a forma linguís-
tica (narrativo, descritivo, dissertativo, etc.).

– Gêneros Textuais: são classificados segundo a função so-
cial (notícia, artigo de opinião, receita, relatório, etc.).

Abstração vs. Concretude
Os tipos textuais são categorias mais abstratas e genéricas, 

pois descrevem a organização interna do texto sem considerar o 
contexto de comunicação ou as intenções do autor. Já os gêneros 
textuais são categorias mais concretas, pois se referem a textos 
específicos que surgem para atender a demandas sociais, como 
o e-mail, o bilhete ou o editorial.

– Tipo Textual: estrutura linguística (como as ideias são 
apresentadas).

– Gênero Textual: uso social e contexto (por que e onde o 
texto é utilizado).

Flexibilidade e Interação
Enquanto os tipos textuais seguem uma estrutura fixa e 

predefinida, os gêneros textuais são mais dinâmicos e podem 
apresentar uma combinação de tipos textuais. Por exemplo, um 
artigo de opinião (gênero) pode ser predominantemente disser-
tativo (tipo textual), mas também apresentar elementos descri-
tivos ou narrativos.

–  Exemplo: Um relatório (gênero textual) pode conter tre-
chos descritivos e expositivos (tipos textuais) ao mesmo tempo.

Evolução e Novos Gêneros
Os gêneros textuais estão em constante evolução, conforme 

surgem novas formas de comunicação na sociedade. A internet, 
por exemplo, deu origem a novos gêneros, como e-mails, posta-
gens em redes sociais e blogs, que não existiam em outras épo-
cas. Já os tipos textuais permanecem mais estáveis, sendo menos 
sujeitos a mudanças ao longo do tempo.

A distinção entre tipos e gêneros textuais é essencial para 
a compreensão das diferentes formas de comunicação escrita e 
oral. Os tipos textuais descrevem a organização interna do texto 
e são mais estáveis e genéricos, enquanto os gêneros textuais es-
tão diretamente ligados às práticas sociais e são mais dinâmicos, 
variando conforme o contexto e a intenção do texto. 

A correta identificação de ambos é fundamental para uma 
leitura crítica e uma produção textual eficaz, principalmente em 
contextos acadêmicos e profissionais.

— Interação Entre Tipos e Gêneros Textuais
A interação entre tipos e gêneros textuais é um aspecto fun-

damental da comunicação escrita e falada. Embora sejam concei-
tos distintos, eles não se excluem, mas se complementam. Um 
mesmo gênero textual pode reunir diferentes tipos textuais, de 
acordo com a necessidade de comunicação do autor e o contexto 
em que o texto está inserido. Da mesma forma, cada tipo textual 
pode aparecer em gêneros variados, adaptando-se ao propósito 
e ao público-alvo do texto.

Essa combinação entre tipos e gêneros é o que torna a pro-
dução textual rica e flexível, permitindo que um mesmo gênero 
possa ser utilizado de formas diversas, dependendo das inten-
ções comunicativas e das convenções sociais.

Gêneros Textuais e a Combinação de Tipos Textuais
Os gêneros textuais frequentemente incorporam mais de 

um tipo textual em sua estrutura. Isso ocorre porque o contexto 
de produção de um gênero específico exige o uso de diferentes 
estratégias discursivas. Por exemplo, uma crônica, embora per-
tença ao gênero jornalístico-literário, pode incluir:

– Narração: para relatar uma situação ou fato cotidiano.
– Descrição: ao detalhar personagens ou cenários.
– Dissertação: quando o autor insere reflexões ou comentá-

rios críticos sobre o tema abordado.
Esse cruzamento entre tipos dentro de um mesmo gênero 

permite que o autor desenvolva um texto mais complexo e envol-
vente, atendendo a diferentes finalidades comunicativas.
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RESOLUÇÃO DE SITUAÇÕES PROBLEMAS

A resolução de problemas é um aspecto fundamental da matemática que envolve a aplicação de conceitos, fórmulas e raciocínio 
lógico para encontrar soluções para uma variedade de questões. Este processo não só aprimora a compreensão matemática, mas 
também desenvolve habilidades críticas de pensamento. A seguir, apresentamos um guia detalhado para a resolução de problemas 
matemáticos:

Compreensão do problema:
– Leia cuidadosamente o enunciado do problema e certifique-se de entendê-lo completamente. 
– Identifique os dados fornecidos, as incógnitas a serem encontradas e as restrições dadas.

Planejamento:
– Decida quais métodos matemáticos ou fórmulas são relevantes para o problema.
– Use diagramas, gráficos ou tabelas para visualizar o problema.
– Se o problema for complexo, divida-o em partes menores e mais gerenciáveis.

Execução:
– Siga o plano desenvolvido e execute os cálculos necessários.
– Mantenha os dados e cálculos organizados para evitar confusões.
– Aplique o raciocínio lógico para seguir passo a passo até a solução.

Verificação:
– Verifique se todos os cálculos foram feitos corretamente.
– Certifique-se de que a solução atende a todas as condições do problema.
– Veja se a resposta faz sentido no contexto do problema.

Comunicação:
– Apresente a solução de forma clara e estruturada.
– Detalhe o processo e o raciocínio utilizados para chegar à solução.
– Utilize a terminologia matemática correta para evitar ambiguidades.

Técnicas para resolver problemas
Ao resolver problemas, é frequentemente necessário traduzir a linguagem comum para a linguagem matemática. Aqui estão 

algumas correspondências comuns:

Linguagem da questão Linguagem Matemática

Preposições “da”, “de”, “do” Multiplicação (* ou .)

Preposição “por” Divisão (÷)

Verbos “equivale a”, “será”, “é” Igualdade (=)

Pronomes interrogativos “qual”, “quanto” Incógnita (x)

Um número x

O dobro de um número 2x

MATEMÁTICA/ RACIOCÍNIO LÓGICO
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O triplo de um número 3x

A metade de um número x/2

A terça parte de um número x/3

Dois números consecutivos x, x+1

Três números consecutivos x, x+1, x+2

Um número Par 2x

Um número Ímpar 2x - 1 ou 2x+1

Dois números pares consecutivos 2x, 2x+2

Dois números ímpares consecutivos 2x−1, 2x+1

O oposto de X ( na adição ) − x

O inverso de X ( na multiplicação) 1/x

Soma Mais, aumentar, ganhar, adicionar

Subtração Menos, diminuir, perder, tirar, diferença

Divisão Razão

Exemplos:

1. O dobro de um número somado ao triplo do mesmo número é igual a 7. Qual é esse número?

Solução:
2x + 3x = 7
5x = 7
x = 7/5 = 1,4
Resposta: x = 1,4

2. Um relatório contém as seguintes informações sobre as turmas A, B e C: 
- As três turmas possuem, juntas, 96 alunos; 
- A turma A e a turma B possuem a mesma quantidade de alunos; 
- A turma C possui o dobro de alunos da turma A. 
Estas informações permitem concluir que a turma C possui a seguinte quantidade de alunos: 
A) 48 
B) 42 
C) 28 
D) 24

Solução:
A + B + C = 96
A = x
B = x
C = 2x

Então A + B + C = 96 é equivalente à x + x + 2x = 96
4x = 96
x = 96/4
x = 24

Substituindo, temos
C = 2x
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C = 2 . 24
C = 48
Resposta: Alternativa A

3. Uma urna contém bolas azuis, vermelhas e brancas. Ao 
todo são 108 bolas. O número de bolas azuis é o dobro do de 
vermelhas, e o número de bolas brancas é o triplo do de azuis. 
Então, o número de bolas vermelhas é: 

(A)10 
(B) 12 
(C) 20 
(D) 24 
(E) 36

Solução:
A + V + B = 108
A = 2x
V = x
B = 3 . 2x = 6x

Então A + V + B = 108 é equivalente à 2x + x + 6x = 108
9x = 108
x = 108/9
x = 12
Logo, temos que
V = x = 12
Resposta: Alternativa B

4. Um fazendeiro dividirá seu terreno de modo a plantar soja, 
trigo e hortaliças. A parte correspondente à soja terá o dobro da 
área da parte em que será plantado trigo que, por sua vez, terá 
o dobro da área da parte correspondente às hortaliças. Sabe-se 
que a área total desse terreno é de 42 ha, assim a área em que se 
irá plantar trigo é de: 

(A) 6 ha
(B) 12 ha 
(C) 14 ha
(D) 18 ha
(E) 24 ha

Solução:
S + T + H = 4 2
S = 2 . 2x = 4x
T = 2x
H = x

Então S + T + H = 42 é equivalente à 4x + 2x + x = 42
7x = 42
x = 42/7
x = 6

Substituindo, temos
T = 2x
T = 2.6
T = 12
Resposta: Alternativa B

5. Maria e Ana se encontram de três em três dias, Maria 
e Joana se encontram de cinco em cinco dias e Maria e Carla 
se encontram de dez em dez dias. Hoje as quatro amigas 
se encontraram. A próxima vez que todas irão se encontrar 
novamente será daqui a: 

(A) 15 dias 
(B) 18 dias 
(C) 28 dias 
(D) 30 dias 
(E) 50 dias 

Solução:
Calculando o MMC de 3 – 5 - 10 :
3, 5, 10 | 2
3, 5, 5   | 3
1, 5, 5   | 5  
1, 1, 1   | 1

MMC = 2 × 3 × 5 x 1 = 30 dias
Resposta: Alternativa D

6. Uma doceria vendeu 153 doces dos tipos casadinho e 
brigadeiro. Se a razão entre brigadeiros e casadinhos foi de 2/7, 
determine o número de casadinhos vendidos.

(A) 139 
(B) 119 
(C) 94 
(D) 34 

Solução:
O termo razão se refere à divisão.
Total = 153
B/C = 2/7

Adicionando o K (constante de proporcionalidade) para 
descobrir o valor, temos

B/C = 2K/7K
2K + 7K = 153
9K = 153
K = 153/9
K = 17

Substituindo, temos
C = 7K
C = 7 . 17 = 119
Resposta: Alternativa B

7. Na venda de um automóvel, a comissão referente a 
essa venda foi dividida entre dois corretores, A e B, em partes 
diretamente proporcionais a 3 e 5, respectivamente. Se B recebeu 
R$ 500,00 a mais que A, então o valor total recebido por A foi: 

(A) R$ 550,00. 
(B) R$ 650,00. 
(C) R$ 750,00. 
(D) R$ 850,00.

Solução:
B – A = 500
A= 3K
B = 5K
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Então B - A = 500 é equivalente à 5K – 3K = 500
2K = 500
K = 500/2
K = 250

Substituindo, temos
A = 3K
A = 3 . 250
A = 750
Resposta: Alternativa C

8. Uma pessoa possui o triplo da idade de uma outra. Daqui 
a 11 anos terá o dobro. Qual é a soma das idades atuais dessas 
pessoas? 

(A) 22 
(B) 33 
(C) 44 
(D) 55 
(E) 66

Solução:
A = x
B = 3x

No futuro, B = 2A
Somando o tempo, que é 11 anos, temos
3x + 11 = 2 (x + 11)
3 x + 11 = 2x + 22
3x – 2x = 22 -11
x = 11

Substituindo na soma das idades, temos
A + B = 11 + (3 . 11)
A + B = 11+ 33 = 44
Resposta: Alternativa C

CONJUNTOS

Os conjuntos estão presentes em muitos aspectos da vida, 
seja no cotidiano, na cultura ou na ciência. Por exemplo, forma-
mos conjuntos ao organizar uma lista de amigos para uma fes-
ta, ao agrupar os dias da semana ou ao fazer grupos de objetos. 
Os componentes de um conjunto são chamados de elementos, 
e para representar um conjunto, usamos geralmente uma letra 
maiúscula.

Na matemática, um conjunto é uma coleção bem definida de 
objetos ou elementos, que podem ser números, pessoas, letras, 
entre outros. A definição clara dos elementos que pertencem a 
um conjunto é fundamental para a compreensão e manipulação 
dos conjuntos.

Símbolos importantes
∈: pertence
∉: não pertence
⊂: está contido
⊄: não está contido
⊃: contém

⊅: não contém
/: tal que
⟹: implica que
⇔: se,e somente se
∃: existe
∄: não existe
∀: para todo(ou qualquer que seja)
∅: conjunto vazio
N: conjunto dos números naturais
Z: conjunto dos números inteiros
Q: conjunto dos números racionais
I: conjunto dos números irracionais
R: conjunto dos números reais

Representações
Um conjunto pode ser definido:
• Enumerando todos os elementos do conjunto

S={1, 3, 5, 7, 9}

• Simbolicamente, usando uma expressão que descreva 
as propriedades dos elementos

 B = {x∈N|x<8}

Enumerando esses elementos temos
B = {0,1,2,3,4,5,6,7}

Através do Diagrama de Venn, que é uma representação grá-
fica que mostra as relações entre diferentes conjuntos, utilizando 
círculos ou outras formas geométricas para ilustrar as interse-
ções e uniões entre os conjuntos.

Subconjuntos
Quando todos os elementos de um conjunto A pertencem 

também a outro conjunto B, dizemos que:
• A é subconjunto de B ou A é parte de B
• A está contido em B escrevemos: A⊂B
Se existir pelo menos um elemento de A que não pertence a 

B, escrevemos: A⊄B

Igualdade de conjuntos
Para todos os conjuntos A, B e C,para todos os objetos x∈U 

(conjunto universo), temos que:
(1) A = A.
(2) Se A = B, então B = A.
(3) Se A = B e B = C, então A = C.
(4) Se A = B e x∈A, então x∈B.
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NOÇÕES GERAIS SOBRE HISTÓRIA, CULTURA, GEOGRA-
FIA E TURISMO EM ESCALA MUNICIPAL, ESTADUAL E 
NACIONAL

Fundação do Brasil
A descoberta do Brasil ocorreu em 22 de abril de 1500, 

quando uma frota portuguesa comandada por Pedro Álvares Ca-
bral, em direção às Índias, aportou nas novas terras, iniciando 
o ciclo de expansão marítima de Portugal. A terra, inicialmente 
chamada de Terra de Vera Cruz, depois Santa Cruz, e finalmen-
te Brasil, foi explorada com foco na concentração do pau-brasil, 
uma madeira avermelhada usada como corante na Europa, que 
deu nome ao território.

Expedições de exploração, comandadas por Gonçalo Coelho 
e Gaspar de Lemos, e patrulhas de defesa lideradas por Cristóvão 
Jacques, foram enviadas para mapear o litoral e combater inva-
sores, especialmente franceses, garantindo assim a posse portu-
guesa. O sistema de feitorias, já usado nas relações comerciais 
na África e na Ásia, foi implantado para defesa e para o escambo 
do pau-brasil com os povos indígenas. A Coroa portuguesa con-
cedeu a exploração do pau-brasil a Fernão de Noronha, que deti-
nha o monopólio desta atividade.

Início da Colonização
A colonização efetiva do Brasil começou em 1530, com a 

expedição de Martim Afonso de Sousa, que trouxe o cultivo da 
cana-de-açúcar e a criação dos primeiros engenhos na cidade de 
São Vicente, no atual estado de São Paulo. Embora São Vicente 
tenha se destacado inicialmente, a produção de açúcar se con-
centrou no Nordeste, especialmente em Pernambuco, com um 
sistema econômico baseado em grandes propriedades (latifún-
dios), monocultura e trabalho escravo africano. O açúcar cultiva-
do era destinado principalmente à exportação.

Ao lado da economia açucareira, o ciclo do gado se expandiu 
pelo agreste e sertão nordestino, bem como pela bacia do rio São 
Francisco. No século XVIII, o ciclo da mineração trouxe tona ouro 
e diamantes em Minas Gerais, promovendo uma ocupação mais 
intensa no interior. A sociedade mineradora apresentou uma 
diversidade maior, com a presença de comerciantes, artesões e 
funcionários da Coroa, contrastando com a sociedade rural açu-
careira.

Organização Política e Administrativa
Politicamente, o Brasil-colônia era administrado pela Coroa 

portuguesa. Para o comércio a ocupação, Portugal implemen-
tou, em 1534, o sistema de capitanias hereditárias, dividindo o 
território em grandes lotes, concedendo a particulares para ex-
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ploração e povoamento. Contudo, somente as capitanias de São 
Vicente e Pernambuco prosperaram, e esse sistema foi extinto 
no século XVIII.

Em 1548, a Coroa criou o Governo-Geral para centralizar 
o controle administrativo da colônia. Tomé de Sousa, primeiro 
governador-geral, recebeu amplos poderes e fundou Salvador, a 
primeira capital do Brasil, que abrigou o governo-geral até a mu-
dança para o Rio de Janeiro em 1763. A administração local era 
gerida pelas câmaras municipais, compostas pelos colonos mais 
abastados, conhecidos como “homens bons”.

A Igreja Católica desempenhava um papel crucial, cobran-
do-se dos aspectos administrativos, da assistência social, da 
educação e da catequese dos povos indígenas. Entre as ordens 
religiosas, os jesuítas tiveram destaque na educação e catequese.

Invasões Estrangeiras
Durante o período colonial, o Brasil foi alvo de invasões es-

trangeiras, especialmente dos franceses, ingleses e holandeses. 
Em 1555, os franceses estabeleceram a França Antártica na ilha 
de Villegaignon, na baía de Guanabara, mas foram expulsos em 
1567, em um confronto que envolveu Estácio de Sá, fundador do 
Rio de Janeiro. Entre 1612 e 1615, busquei novamente, dessa vez 
no Maranhão, fundando a colônia França Equinocial.

Os holandeses, motivados pelo interesse na produção de 
açúcar, invadiram a Bahia em 1624, sendo expulsos no ano se-
guinte. Em 1630, realizaram uma segunda invasão em Pernam-
buco e dominaram grande parte do Nordeste, governada por 
Maurício de Nassau entre 1637 e 1645. Com a Insurreição Per-
nambucana, os holandeses foram expulsos definitivamente do 
Brasil.

Expansão Territorial
No século XVI, expedições conhecidas como “entradas” ex-

ploravam o interior em busca de metais preciosos. No século 
seguinte, as bandeiras, expedições particulares, partiram sobre-
tudo de São Paulo com o objetivo de capturar indígenas para a 
escravização, destruir quilombos de negros fugidos, como Pal-
mares, e buscar ouro e pedras preciosas. A bandeira liderada 
por Domingos Jorge Velho destruiu o quilombo de Palmares em 
1695, após quase cem anos de resistência.

As primeiras descobertas de ouro ocorreram no final do sé-
culo XVII em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, onde surgiram 
vilas e povoações. A procura por riquezas também ampliou o ter-
ritório brasileiro, ultrapassando a linha imaginária do Tratado de 
Tordesilhas, que delimitava as posses portuguesas e espanholas. 
Tratados como o de Madri, assinados em 1750, consolidaram as 
fronteiras do Brasil, com Alexandre de Gusmão defendendo o 
princípio do uti possidetis, garantindo uma posse das terras já 
ocupadas por Portugal.
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As revoltas coloniais no Brasil, a partir do século XVII, geral-
mente surgiram por interesses econômicos contrários. Entre os 
principais, destaque-se:

Revolta dos Beckman (1684) : no Maranhão, contra o mono-
pólio comercial da Companhia de Comércio.

Guerra dos Emboabas (1708-1709) : conflito entre paulistas 
e “forasteiros” nas minas de ouro.

Guerra dos Mascates (1710) : tensão entre comerciantes de 
Recife e senhores de engenho de Olinda.

Revolta de Vila Rica (1720) : liderada por Filipe dos Santos, 
contra impostos sobre mineração.

No século XVIII, duas revoltas ganharam destaque por seus 
objetivos políticos:

Conjuração Mineira (1789) : vencida por Tiradentes, buscava 
independência e uma república em Minas Gerais.

Conjuração Baiana (1798) : de caráter republicano e aboli-
cionista, dirigida por artesões e soldados.

Em 1817, a Revolução Pernambucana também tentou ins-
taurar uma república.

A Independência do Brasil foi proclamada em 1822, com a 
influência de José Bonifácio e apoio de D. Pedro I, após o des-
contentamento com a política de recolonização das Cortes por-
tuguesas.

O Período Regencial (1831-1840), com o afastamento de D. 
Pedro I, foi marcado por revoltas regionais, como a Guerra dos 
Farrapos no Rio Grande do Sul e as rebeliões da Sabinada, Balaia-
da e Cabanagem.

Durante o Segundo Reinado de D. Pedro II, o país experimen-
tou estabilidade e expansão econômica com o café e a industria-
lização inicial, além da abolição da escravatura em 1888, que 
culminou na queda da monarquia e proclamação da República 
em 1889.

A República Velha (1889-1930) foi dominada pela política 
do “café com leite” e marcada por conflitos, como as revoltas da 
Armada e a Coluna Prestes. A crise de 1929 impulsionou a Re-
volução de 1930, levando Getúlio Vargas ao poder e encerrando 
essa fase.

Brasil Colônia
O período do Brasil Colônia tem início em 22 de abril de 1500, 

com a chegada da frota comandada por Pedro Álvares Cabral, e 
se estende até a elevação do país à categoria de Reino Unido a 
Portugal em 1815. No entanto, alguns historiadores argumentam 
que essa fase colonial se encerra somente com a declaração da 
Independência em 7 de setembro de 1822.

Durante esses três séculos, a chegada dos portugueses 
transformou profundamente a vida dos povos indígenas que 
habitavam o território brasileiro. Logo após, os colonizadores 
começaram a trazer africanos para serem escravizados e traba-
lharem nas lavouras de cana-de-açúcar, equipamentos principal-
mente no nordeste, embora também houvesse plantações em 
outras regiões.

Esse período colonial também foi marcado pela atuação dos 
bandeirantes, grupos que realizavam expedições pelo interior 
do Brasil com o objetivo de capturar indígenas para escravização 
e explorar riquezas como ouro e pedras preciosas. Essas expe-
dições avançaram para a expansão territorial do Brasil e para o 
avanço dos interesses coloniais portugueses no interior do con-
tinente.

Brasil Império
A fase imperial da história do Brasil começa com a proclama-

ção da Independência em 1822, realizada por Dom Pedro, que se 
torna o primeiro imperador do país. No entanto, devido à falta de 
apoio político e preocupado em manter o trono português, Dom 
Pedro I abdica em favor de seu filho, ainda criança. Com isso, 
inicia-se o Período Regencial, no qual o governo brasileiro foi ad-
ministrado por regentes. Esse período foi marcado por intensas 
disputas políticas e revoltas em várias províncias, refletindo a ins-
tabilidade política e os conflitos regionais da época.

Segundo Reinado
O Segundo Reinado começa quando Dom Pedro II tem sua 

maioridade antecipada e assume o trono imperial. Esta fase é 
caracterizada por uma estabilidade política interna relativa e um 
crescimento econômico significativo, principalmente devido à 
expansão das plantações de café, que se tornou a principal fonte 
de renda do país. Durante esse período, a questão da abolição 
da escravatura ganha força, sendo debatida extensamente na so-
ciedade e culminando com a assinatura da Lei Áurea em 1888. A 
abolição da escravatura foi um fator determinante para a queda 
da monarquia, pois causou o descontentamento entre as elites 
agrárias e enfraqueceu o apoio ao regime monárquico, levando à 
Proclamação da República em 1889.

República Nova
Com a liderança de Getúlio Vargas, o Brasil instaurou um 

governo provisório em 1930 que durou até 1934. Vitorioso na 
Revolução Constitucionalista de 1932, Vargas convocou uma As-
sembleia Constituinte que, em 1934, executou uma nova consti-
tuição de caráter liberal. Em 1935, uma revolta militar conhecida 
como Intentona Comunista, liderada pela Aliança Nacional Liber-
tadora (ANL), foi reprimida, mas serviu de pretexto para Vargas 
implementar um golpe de estado em 1937, fechando o Congres-
so e instaurando o Estado Novo, uma ditadura de viés corporati-
vista e autoritário. Governando até 1945, Vargas foi deposto por 
um golpe militar, mas deixou como legado uma série de avanços 
trabalhistas e industriais, incluindo a criação da Companhia Side-
rúrgica Nacional.

Terceira República
Em 1945, o general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presi-

dente, modernizando infraestruturas e promovendo uma nova 
Constituição. Durante este período, consolidaram-se os princi-
pais partidos políticos da época: o Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB), o Partido Social Democrático (PSD) e a União Democrática 
Nacional (UDN). Getúlio Vargas retornou à presidência em 1951, 
fundando a Petrobrás para consolidar o monopólio estatal do pe-
tróleo. Em meio a pressão política e uma crise intensa, Vargas 
suicidou-se em 1954.

Com a eleição de Juscelino Kubitschek em 1955, teve iní-
cio uma fase desenvolvimentista, marcada pela construção de 
Brasília e pelo impulso à indústria automobilística e às grandes 
hidrelétricas. Após a renúncia do presidente Jânio Quadros em 
1961, João Goulart assumiu a presidência em um clima de ins-
tabilidade política e social, até ser deposto pelo golpe militar de 
1964.
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Regime Militar
O regime militar instaurado em 1964 trouxe um forte apa-

rato de segurança nacional, com medidas repressivas e a criação 
de dois partidos oficiais: a Aliança Renovadora Nacional (Arena) 
e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Em resposta aos 
crescentes protestos, o governo prometeu o Ato Institucional nº 
5, intensificando a repressão ao fechar o Congresso e instaurar 
censura. No entanto, o regime também investiu na infraestrutu-
ra, construindo a rodovia Transamazônica, a usina hidrelétrica de 
Itaipu e desenvolvendo o setor nuclear em parceria com a Ale-
manha.

Nos anos 1970, o governo de Ernesto Geisel iniciou um pro-
cesso gradual de abertura política, culminando na anistia de exi-
lados políticos e no fim do bipartidarismo. A década de 1980 viu 
o crescimento do movimento popular e sindical, com destaque 
para o movimento “Diretas Já”, que, embora sem sucesso ime-
diato, levou à eleição indireta de Tancredo Neves, sucedida por 
José Sarney após sua morte em 1985.

Nova República
O governo de José Sarney (1985-1990) foi marcado pela im-

plementação do Plano Cruzado para conter a inflação e pela pro-
mulgação da Constituição de 1988. Com o fracasso econômico, 
Fernando Collor foi eleito em 1989, mas seu governo foi abalado 
por denúncias de corrupção. e culminou em seu impeachment 
em 1992.

Itamar Franco, sucessor de Collor, implantou o Plano Real, 
que estabilizou a economia e permitiu a eleição de Fernando 
Henrique Cardoso, que governou de 1995 a 2002, promovendo 
a continuidade da estabilidade econômica. Em 2002, Luiz Inácio 
Lula da Silva foi eleito presidente e reeleito em 2006, priorizando 
políticas sociais.

Em 2010, Dilma Rousseff se tornou a primeira mulher eleita 
presidente do Brasil, com um discurso voltado à erradicação da 
pobreza e à criação de oportunidades.

PARANÁ – PR
História do Paraná

Pré-História e Povos Indígenas
Os primeiros grupos humanos a habitar o atual território pa-

ranaense chegaram há aproximadamente 15 mil anos, conforme 
demonstram vestígios arqueológicos encontrados em diversas 
regiões do estado. Com a gradual elevação das temperaturas e 
aumento da umidade há cerca de 10 mil anos, populações ca-
çadoras e coletoras se estabeleceram na área, incluindo grupos 
associados às tradições Humaitá e Umbu, além dos sambaquiei-
ros, conhecidos por construírem grandes montes de conchas ao 
longo do litoral.

Cerca de 4 mil anos atrás, chegaram os proto-jê, povos agri-
cultores e ceramistas vindos do Planalto Central do Brasil, que 
se integraram aos habitantes locais e deram origem aos caingan-
gues e xoclengues. Já por volta de 2 mil anos atrás, os tupi-guara-
nis começaram a ocupar a região, inicialmente no norte e oeste, 
antes de expandirem sua presença para o Planalto de Curitiba e 
o litoral.

Na época da chegada dos colonizadores europeus, os gua-
ranis (do tronco tupi-guarani) estavam concentrados no litoral e 
em partes do interior do Paraná, enquanto os caingangues (do 
tronco macro-jê) predominavam na maior parte do interior do 
estado.

Período Colonial
Com a assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494, a por-

ção oeste do atual Paraná ficou sob domínio espanhol, enquanto 
o litoral foi incorporado a Portugal. No século XVI, expedições 
portuguesas visitavam a costa do Paraná em busca de madeira 
de lei.

A colonização espanhola se intensificou em 1554 com a fun-
dação da vila de Ontiveros, próxima ao Salto de Sete Quedas, 
substituída em 1557 pela Cidade Real do Guairá, situada na con-
fluência dos rios Piquiri e Paraná. Em 1576, a Vila Rica do Espírito 
Santo foi fundada na atual região de Nova Cantu, sendo poste-
riormente deslocada devido a uma epidemia de varíola. No final 
do século XVI e início do XVII, missões jesuíticas foram estabele-
cidas para catequizar e proteger os indígenas, mas essas comuni-
dades sofreram constantes ataques dos bandeirantes paulistas. 
Em 1629, quase todas as reduções jesuíticas foram destruídas, e, 
em 1632, os espanhóis abandonaram a região após a destruição 
de Vila Rica pelos bandeirantes.

Durante o século XVII, o ouro foi descoberto no litoral do Pa-
raná, impulsionando a exploração do território pelos portugue-
ses. Em 1648, Gabriel de Lara elevou Paranaguá à categoria de 
vila e, logo depois, instalou-se ali uma casa de fundição de ouro. 
No mesmo período, bandeirantes exploraram jazidas nos Cam-
pos de Curitiba, estabelecendo povoações que dariam origem à 
cidade de Curitiba em 1693.

Com o declínio da mineração, a economia do Paraná se vol-
tou para a agricultura no litoral e a criação de gado no interior. 
O tropeirismo tornou-se a principal atividade econômica, conec-
tando a região ao ciclo econômico das Minas Gerais por meio do 
Caminho Viamão-Sorocaba.

Período Imperial
Em 1811, foi criada a Comarca de Curitiba e Paranaguá, su-

bordinada à Capitania de São Paulo. Após a independência do 
Brasil, a região permaneceu sob jurisdição paulista até 1853, 
quando Dom Pedro II sancionou a Lei Imperial nº 704, desmem-
brando o Paraná de São Paulo e criando a nova província. Curi-
tiba foi escolhida como capital e, em 19 de dezembro de 1853, 
Zacarias de Góis e Vasconcelos assumiu como seu primeiro pre-
sidente.

No século XIX, a economia do Paraná se fortaleceu com o 
cultivo da erva-mate e a chegada de imigrantes europeus (polo-
neses, alemães, austríacos, ucranianos e italianos). No final do 
século, a construção de ferrovias impulsionou a indústria madei-
reira, conectando as matas de araucárias aos portos e centros 
consumidores.

Período Republicano
Com a proclamação da República em 1889, o Paraná tornou-

-se um estado da federação. No início do século XX, enfrentou 
conflitos como a Revolução Federalista (1893-1894) e a Guerra 
do Contestado (1912-1916), que envolveu disputas territoriais 
entre Paraná e Santa Catarina e confrontos entre camponeses e 
forças militares.
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A partir da década de 1920, a colonização do norte do esta-
do se intensificou com a chegada de migrantes paulistas e minei-
ros, enquanto o sudoeste e oeste foram ocupados por imigrantes 
gaúchos e catarinenses.

No período da Era Vargas (1930-1945), o Paraná passou por 
um forte processo de modernização sob a gestão de Manuel Ri-
bas, com investimentos em infraestrutura, educação e transpor-
tes. Nas décadas seguintes, a ocupação territorial foi concluída e 
novas cidades foram fundadas.

Entre os principais governadores do Paraná ao longo do sé-
culo XX e XXI, destacam-se Moisés Lupion, Ney Braga, José Richa, 
Álvaro Dias, Roberto Requião, Jaime Lerner e Ratinho Júnior, que 
assumiu em 2019 e foi reeleito em 2022.

Cultura do Paraná
A cultura do Paraná é influenciada pelos povos indígenas, 

pelos colonizadores europeus e pelos imigrantes de diversas par-
tes do mundo. A culinária paranaense é rica em pratos como o 
barreado, o pierogi e o pinhão.

O Paraná também é conhecido por suas festas populares, 
como a Festa da Uva de Colombo e a Oktoberfest de Ponta Gros-
sa. O estado também possui um rico patrimônio arquitetônico, 
com construções históricas como o Palácio Iguaçu e a Catedral 
de Maringá.

Geografia do Paraná
O Paraná está localizado na região Sul do Brasil e faz frontei-

ra com os estados de Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do 
Sul e o Paraguai. O estado possui uma área de 199.298,981km².

Dados

Área Territorial ----- 199.298,981 km² [2023]

População residente ------ 11.444.380 pessoas [2022]

Densidade demográfica ----- 57,42 hab./km² [2022]

Matrículas no ensino fundamental ----- 1.365.869 matrículas 
[2023]

Número de municípios ----- 399 municípios

Localização e Relevo
O Paraná é atravessado ao norte pelo Trópico de Capricórnio 

e está situado entre os paralelos 22° 30’ 58” S e 26° 43’ 00” S, e 
os meridianos 48° 05’ 37” W e 54° 37’ 08” W. O estado possui 
quatro pontos extremos: ao norte, a Cachoeira do Saran Grande, 
em Jardim Olinda; ao sul, a nascente do Rio Jangada, em General 
Carneiro; a leste, a foz do Rio Ararapira, em Guaraqueçaba; e a 
oeste, o Porto Palacim, em Foz do Iguaçu.

Mais de 52% do território do Paraná está acima dos 600 me-
tros de altitude, enquanto 89% do estado está acima dos 300 
metros. Apenas 3% do estado se encontra abaixo dos 200 me-
tros de altitude. O relevo é caracterizado por extensos planaltos 
montanhosos, compondo as Serras do Mar e Geral. As regiões de 
menor altitude estão localizadas na baixada litorânea, que abriga 
planícies de aluvião, formações arenosas e morros cristalinos. No 
norte, a baixada se divide em duas partes devido à presença da 
Baía de Paranaguá, que apresenta um formato alongado.

Solos
Aproximadamente 40% do Paraná, principalmente no norte 

do estado, é coberto pela terra roxa, um dos solos mais férteis do 
Brasil. Essa condição favoreceu a expansão da cafeicultura desde 
a década de 1920. Por outro lado, os solos das regiões de floresta 
e das formações campestres apresentam baixa fertilidade. Para 
tornar essas áreas mais produtivas, são utilizadas tecnologias 
avançadas de manejo e recuperação do solo.

Hidrografia
O Paraná possui cinco principais bacias hidrográficas: a do 

Rio Paraná, a oeste; a do Rio Paranapanema, ao norte; a do Rio 
Iguaçu, ao sul; e as bacias do Atlântico Sudeste e do Atlântico Sul, 
ao leste. A maior parte dos rios do estado é afluente do Rio Pa-
raná, sendo os mais extensos o Rio Paranapanema, que delimita 
a divisa com São Paulo, e o Rio Iguaçu, que separa o Paraná de 
Santa Catarina e da Argentina. Ao oeste, o Rio Paraná estabelece 
a fronteira com o Paraguai, enquanto ao noroeste, o estado faz 
divisa com Mato Grosso do Sul. Pequenos rios que fluem em di-
reção ao litoral desembocam no Rio Ribeira de Iguape, em São 
Paulo.

Clima
O Paraná apresenta três tipos climáticos, de acordo com a 

classificação de Köppen-Geiger:
•Clima Cfa (Subtropical úmido): predominante na planície 

litorânea e no oeste do estado, caracterizado por temperaturas 
médias anuais em torno de 19°C e índices pluviométricos de 
aproximadamente 1.500 mm anuais.

•Clima Cfb (Subtropical de altitude): presente nas regiões 
mais elevadas, abrangendo os planaltos cristalino, paleozoico e 
a porção leste do planalto basáltico. Possui temperaturas médias 
de 17°C e chuvas bem distribuídas ao longo do ano, com precipi-
tação em torno de 1.200 mm anuais.

•Clima Cwa (Subtropical com invernos secos e verões quen-
tes): ocorre no noroeste do estado, característico de regiões tro-
picais, com chuvas concentradas no verão e estiagem no inver-
no. A temperatura média anual é de aproximadamente 20°C, e a 
precipitação atinge 1.300 mm anuais. Durante o inverno, podem 
ocorrer geadas, especialmente em áreas de maior altitude, e, em 
algumas ocasiões, há registro de neve na região de Curitiba.

Meio Ambiente
Originalmente, 46% do Paraná era coberto por florestas 

tropicais da Mata Atlântica, incluindo formações latifoliadas e 
coníferas. A Floresta com Araucárias, característica do planalto 
cristalino, ocupa extensas áreas, sendo economicamente explo-
rada. Seus remanescentes se concentram na planície litorânea, 
na encosta da Serra do Mar e em vales fluviais, como os dos rios 
Iguaçu, Piquiri e Ivaí. Espécies importantes incluem o pinheiro-
-do-paraná (Araucaria angustifolia), imbuia, cedro e erva-mate.

Os campos naturais cobrem cerca de 9% do estado, sendo 
mais comuns no leste do planalto paleozoico, em regiões como 
Curitiba, Castro, Guarapuava e Palmas. Os cerrados, por sua vez, 
são menos expressivos, abrangendo menos de 1% da superfície 
estadual.

O Paraná conta com 29 unidades de conservação sob ges-
tão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversida-
de (ICMBio). Entre elas, destacam-se 14 reservas biológicas, 5 
parques nacionais, 3 florestas, 2 estações ecológicas, 2 áreas de 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS INERENTES AO CÓDIGO DE 
TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

 Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres 
do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Có-
digo.

 § 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, 
veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, 
para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de 
carga ou descarga.

 § 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos 
e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacio-
nal de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas com-
petências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

 § 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Na-
cional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas com-
petências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em 
virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de 
programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direi-
to do trânsito seguro.

 § 4º (VETADO)
 § 5º Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao 

Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à 
defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio-
-ambiente.

 Art. 2º São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as aveni-
das, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as 
rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou enti-
dade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiarida-
des locais e as circunstâncias especiais.

 Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são conside-
radas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias 
internas pertencentes aos condomínios constituídos por unida-
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des autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabe-
lecimentos privados de uso coletivo. (Redação dada pela Lei nº 
13.146, de 2015) (Vigência)

 Art. 3º As disposições deste Código são aplicáveis a qual-
quer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veí-
culos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente 
mencionadas.

 Art. 4º Os conceitos e definições estabelecidos para os efei-
tos deste Código são os constantes do Anexo I.

CAPÍTULO II
DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

 Art. 5º O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de ór-
gãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de 
planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e 
licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de 
condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, 
policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos 
e aplicação de penalidades.

 Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trân-
sito:

 I - estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, 
com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental 
e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento;

 II - fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização 
de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execu-
ção das atividades de trânsito;

 III - estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de in-
formações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de 
facilitar o processo decisório e a integração do Sistema.

SEÇÃO II
DA COMPOSIÇÃO E DA COMPETÊNCIA DO SISTEMA 

NACIONAL DE TRÂNSITO

 Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguin-
tes órgãos e entidades:

 I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador 
do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo;

 II - os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conse-
lho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos nor-
mativos, consultivos e coordenadores;
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 III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

 IV - os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

 V - a Polícia Rodoviária Federal;
 VI - as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e
 VII - as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - 

JARI.
Art. 7º-A. A autoridade portuária ou a entidade concessioná-

ria de porto organizado poderá celebrar convênios com os órgãos 
previstos no art. 7º, com a interveniência dos Municípios e Esta-
dos, juridicamente interessados, para o fim específico de facilitar 
a autuação por descumprimento da legislação de trânsito. (Inclu-
ído pela Lei nº 12.058, de 2009)

§ 1º O convênio valerá para toda a área física do porto or-
ganizado, inclusive, nas áreas dos terminais alfandegados, nas 
estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas de 
pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou vias de 
trânsito internas. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)

§ 2º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
§ 3º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)
 Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios orga-

nizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito 
e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricio-
nais de suas atuações.

 Art. 9º O Presidente da República designará o ministério ou 
órgão da Presidência responsável pela coordenação máxima do 
Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o CON-
TRAN e subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da 
União.

 Art. 10. O Contran, com sede no Distrito Federal, é compos-
to dos Ministros de Estado responsáveis pelas seguintes áreas de 
competência: (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

 I - (VETADO)
 II - (VETADO)
 II-A - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)
 III - ciência, tecnologia e inovações; (Redação dada pela Lei 

nº 14.599, de 2023)
 IV - educação; (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)
 V - defesa; (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)
 VI - meio ambiente; (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 

2023)
 VII - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) 

(Vigência)
 VIII - (VETADO)
 IX - (VETADO)
 X - (VETADO)
 XI - (VETADO)
 XII - (VETADO)
 XIII - (VETADO)
 XIV - (VETADO)
 XV - (VETADO)
 XVI - (VETADO)
 XVII - (VETADO)
 XVIII - (VETADO)
 XIX - (VETADO)
 XX - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) 

(Vigência)
 XXI - (VETADO)
 XXII - saúde; (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

XXIII - justiça; (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)
XXIV - relações exteriores; (Redação dada pela Lei nº 14.599, 

de 2023)
 XXV - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 

2020) (Vigência)
 XXVI - indústria e comércio; (Redação dada pela Lei nº 

14.599, de 2023)
XXVII - agropecuária; (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 

2023)
XXVIII - transportes terrestres; (Incluído pela Lei nº 14.599, 

de 2023)
XXIX - segurança pública; (Incluído pela Lei nº 14.599, de 

2023)
XXX - mobilidade urbana. (Incluído pela Lei nº 14.599, de 

2023)
 § 1º (VETADO)
 § 2º (VETADO)
 § 3º (VETADO)
 § 3º-A. O Contran será presidido pelo Ministro de Estado ao 

qual estiver subordinado o órgão máximo executivo de trânsito 
da União. (Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)

 § 4º Os Ministros de Estado poderão fazer-se representar 
por servidores de nível hierárquico igual ou superior ao Cargo 
Comissionado Executivo (CCE) nível 17, ou por oficial-general, 
na hipótese de tratar-se de militar. (Redação dada pela Lei nº 
14.599, de 2023)

 § 5º Compete ao dirigente do órgão máximo executivo de 
trânsito da União atuar como Secretário-Executivo do Contran. 
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

 § 6º O quórum de votação e de aprovação no Contran é o 
de maioria absoluta. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) 
(Vigência)

 Art. 10-A. Poderão ser convidados a participar de reuniões 
do Contran, sem direito a voto, representantes de órgãos e enti-
dades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou 
matérias em exame. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) 
(Vigência)

 Art. 11. (VETADO)
 Art. 12. Compete ao CONTRAN:
 I - estabelecer as normas regulamentares referidas neste 

Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito;
 II - coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, 

objetivando a integração de suas atividades;
 III - (VETADO)
 IV - criar Câmaras Temáticas;
 V - estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o 

funcionamento dos CETRAN e CONTRANDIFE;
 VI - estabelecer as diretrizes do regimento das JARI;
 VII - zelar pela uniformidade e cumprimento das normas 

contidas neste Código e nas resoluções complementares;
 VIII - estabelecer e normatizar os procedimentos para o en-

quadramento das condutas expressamente referidas neste Códi-
go, para a fiscalização e a aplicação das medidas administrativas 
e das penalidades por infrações e para a arrecadação das multas 
aplicadas e o repasse dos valores arrecadados; (Redação dada 
pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

 IX - responder às consultas que lhe forem formuladas, rela-
tivas à aplicação da legislação de trânsito;
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 X - normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, ha-
bilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e 
licenciamento de veículos;

 XI - aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de si-
nalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito;

 XII - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) 
(Vigência)

 XIII - avocar, para análise e soluções, processos sobre con-
flitos de competência ou circunscrição, ou, quando necessário, 
unificar as decisões administrativas; e

 XIV - dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de 
trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal.

 XV - normatizar o processo de formação do candidato à 
obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo 
seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, avaliações, 
exames, execução e fiscalização. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 
2016) (Vigência)

 § 1º As propostas de normas regulamentares de que trata o 
inciso I do caput deste artigo serão submetidas a prévia consulta 
pública, por meio da rede mundial de computadores, pelo perí-
odo mínimo de 30 (trinta) dias, antes do exame da matéria pelo 
Contran. (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

 § 2º As contribuições recebidas na consulta pública de que 
trata o § 1º deste artigo ficarão à disposição do público pelo pra-
zo de 2 (dois) anos, contado da data de encerramento da consul-
ta pública. (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

 § 3º Em caso de urgência e de relevante interesse público, o 
presidente do Contran poderá editar deliberação, ad referendum 
do Plenário, para fins do disposto no inciso I do caput deste arti-
go. (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

§ 4º A deliberação de que trata o § 3º deste artigo: (Redação 
dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

I - na hipótese de não ser aprovada pelo Plenário do Contran 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, perderá sua eficácia, com 
manutenção dos efeitos dela decorrentes; e (Incluído pela Lei nº 
14.599, de 2023)

II - não está sujeita ao disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, 
vedada sua reedição. (Incluído pela Lei nº 14.599, de 2023)

 § 5º Norma do Contran poderá dispor sobre o uso de si-
nalização horizontal ou vertical que utilize técnicas de estímulos 
comportamentais para a redução de sinistros de trânsito. (Reda-
ção dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

 Art. 13. As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos vinculados 
ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como obje-
tivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre 
assuntos específicos para decisões daquele colegiado.

 § 1º Cada Câmara é constituída por especialistas represen-
tantes de órgãos e entidades executivos da União, dos Estados, 
ou do Distrito Federal e dos Municípios, em igual número, per-
tencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, além de especialistas 
representantes dos diversos segmentos da sociedade relaciona-
dos com o trânsito, todos indicados segundo regimento especí-
fico definido pelo CONTRAN e designados pelo ministro ou di-
rigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito.

 § 2º Os segmentos da sociedade, relacionados no parágrafo 
anterior, serão representados por pessoa jurídica e devem aten-
der aos requisitos estabelecidos pelo CONTRAN.

 § 3º A coordenação das Câmaras Temáticas será exercida 
por representantes do órgão máximo executivo de trânsito da 
União ou dos Ministérios representados no Contran, conforme 
definido no ato de criação de cada Câmara Temática. (Redação 
dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

 § 4º (VETADO)
 I - (VETADO)
 II - (VETADO)
 III - (VETADO)
 IV - (VETADO)
 Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - CE-

TRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRAN-
DIFE:

 I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trân-
sito, no âmbito das respectivas atribuições;

 II - elaborar normas no âmbito das respectivas competên-
cias;

 III - responder a consultas relativas à aplicação da legislação 
e dos procedimentos normativos de trânsito;

 IV - estimular e orientar a execução de campanhas educati-
vas de trânsito;

 V - julgar os recursos interpostos contra decisões:
 a) das JARI;
 b) dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de 

inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, 
mental ou psicológica;

 VI - indicar um representante para compor a comissão exa-
minadora de candidatos portadores de deficiência física à habili-
tação para conduzir veículos automotores;

 VII - (VETADO)
 VIII - acompanhar e coordenar as atividades de administra-

ção, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo 
de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de 
veículos, articulando os órgãos do Sistema no Estado, reportan-
do-se ao CONTRAN;

 IX - dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de 
trânsito no âmbito dos Municípios; e

 X - informar o CONTRAN sobre o cumprimento das exigên-
cias definidas nos §§ 1º e 2º do art. 333.

 XI - designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese de 
reavaliação dos exames, junta especial de saúde para examinar 
os candidatos à habilitação para conduzir veículos automotores. 
(Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)

 Parágrafo único. Dos casos previstos no inciso V, julgados 
pelo órgão, não cabe recurso na esfera administrativa.

 Art. 15. Os presidentes dos CETRAN e do CONTRANDIFE são 
nomeados pelos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, 
respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em ma-
téria de trânsito.

 § 1º Os membros dos CETRAN e do CONTRANDIFE são no-
meados pelos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, 
respectivamente.

 § 2º Os membros do CETRAN e do CONTRANDIFE deverão 
ser pessoas de reconhecida experiência em trânsito.

 § 3º O mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDI-
FE é de dois anos, admitida a recondução.
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 Art. 16. Junto a cada órgão ou entidade executivos de trân-
sito ou rodoviário funcionarão Juntas Administrativas de Recur-
sos de Infrações - JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo jul-
gamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles 
impostas.

 Parágrafo único. As JARI têm regimento próprio, observado 
o disposto no inciso VI do art. 12, e apoio administrativo e finan-
ceiro do órgão ou entidade junto ao qual funcionem.

 Art. 17. Compete às JARI:
 I - julgar os recursos interpostos pelos infratores;
 II - solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito 

e executivos rodoviários informações complementares relativas 
aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recor-
rida;

 III - encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsi-
to e executivos rodoviários informações sobre problemas obser-
vados nas autuações e apontados em recursos, e que se repitam 
sistematicamente.

 Art. 18. (VETADO)
 Art. 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito 

da União:
 I - cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a exe-

cução das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, no 
âmbito de suas atribuições;

 II - proceder à supervisão, à coordenação, à correição dos 
órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da execução da Po-
lítica Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

 III - articular-se com os órgãos dos Sistemas Nacionais de 
Trânsito, de Transporte e de Segurança Pública, objetivando o 
combate à violência no trânsito, promovendo, coordenando e 
executando o controle de ações para a preservação do ordena-
mento e da segurança do trânsito;

 IV - apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbi-
dade contra a fé pública, o patrimônio, ou a administração públi-
ca ou privada, referentes à segurança do trânsito;

 V - supervisionar a implantação de projetos e programas re-
lacionados com a engenharia, educação, administração, policia-
mento e fiscalização do trânsito e outros, visando à uniformidade 
de procedimento;

 VI - estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e ha-
bilitação de condutores de veículos, a expedição de documentos 
de condutores, de registro e licenciamento de veículos;

 VII - expedir a Permissão para Dirigir, a Carteira Nacional 
de Habilitação, os Certificados de Registro e o de Licenciamento 
Anual mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e 
do Distrito Federal;

 VIII - organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de 
Habilitação - RENACH;

 IX - organizar e manter o Registro Nacional de Veículos Au-
tomotores - RENAVAM;

 X - organizar a estatística geral de trânsito no território na-
cional, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais ór-
gãos e promover sua divulgação;

 XI - estabelecer modelo padrão de coleta de informações 
sobre as ocorrências de sinistros de trânsito e as estatísticas de 
trânsito; (Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

 XII - administrar fundo de âmbito nacional destinado à segu-
rança e à educação de trânsito;

 XIII - coordenar a administração do registro das infrações de 
trânsito, da pontuação e das penalidades aplicadas no prontuário 
do infrator, da arrecadação de multas e do repasse de que trata 
o § 1º do art. 320; (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) 
(Vigência)

 XIV - fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional 
de Trânsito informações sobre registros de veículos e de condu-
tores, mantendo o fluxo permanente de informações com os de-
mais órgãos do Sistema;

 XV - promover, em conjunto com os órgãos competentes do 
Ministério da Educação, de acordo com as diretrizes do Contran, 
a elaboração e a implementação de programas de educação de 
trânsito nos estabelecimentos de ensino; (Redação dada pela Lei 
nº 14.599, de 2023)

 XVI - elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a 
educação de trânsito;

 XVII - promover a divulgação de trabalhos técnicos sobre o 
trânsito;

 XVIII - elaborar, juntamente com os demais órgãos e entida-
des do Sistema Nacional de Trânsito, e submeter à aprovação do 
CONTRAN, a complementação ou alteração da sinalização e dos 
dispositivos e equipamentos de trânsito;

 XIX - organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais 
e normas de projetos de implementação da sinalização, dos dis-
positivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo CONTRAN;

 XX – expedir a permissão internacional para conduzir veícu-
lo e o certificado de passagem nas alfândegas mediante delega-
ção aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal ou 
a entidade habilitada para esse fim pelo poder público federal; 
(Redação dada pela lei nº 13.258, de 2016)

 XXI - promover a realização periódica de reuniões regionais 
e congressos nacionais de trânsito, bem como propor a represen-
tação do Brasil em congressos ou reuniões internacionais;

 XXII - propor acordos de cooperação com organismos inter-
nacionais, com vistas ao aperfeiçoamento das ações inerentes à 
segurança e educação de trânsito;

 XXIII - elaborar projetos e programas de formação, treina-
mento e especialização do pessoal encarregado da execução das 
atividades de engenharia, educação, policiamento ostensivo, fis-
calização, operação e administração de trânsito, propondo medi-
das que estimulem a pesquisa científica e o ensino técnico-pro-
fissional de interesse do trânsito, e promovendo a sua realização;

 XXIV - opinar sobre assuntos relacionados ao trânsito inte-
restadual e internacional;

 XXV - elaborar e submeter à aprovação do CONTRAN as nor-
mas e requisitos de segurança veicular para fabricação e monta-
gem de veículos, consoante sua destinação;

 XXVI - estabelecer procedimentos para a concessão do códi-
go marca-modelo dos veículos para efeito de registro, emplaca-
mento e licenciamento;

 XXVII - instruir os recursos interpostos das decisões do CON-
TRAN, ao ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema 
Nacional de Trânsito;

 XXVIII - estudar os casos omissos na legislação de trânsito 
e submetê-los, com proposta de solução, ao Ministério ou órgão 
coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito;

 XXIX - prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e fi-
nanceiro ao CONTRAN.
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