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ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
(COMPREENSÃO GLOBAL; PONTO DE VISTA 
DO AUTOR; IDEIAS CENTRAIS DESENVOLVI-
DAS EM CADA PARÁGRAFO, INFERÊNCIAS); 

Texto – é um conjunto de ideias organizadas e rela-
cionadas entre si, formando um todo significativo capaz de 
produzir interação comunicativa (capacidade de codificar 
e decodificar).

Contexto – um texto é constituído por diversas frases. 
Em cada uma delas, há uma informação que se liga com 
a anterior e/ou com a posterior, criando condições para a 
estruturação do conteúdo a ser transmitido. A essa interli-
gação dá-se o nome de contexto. O relacionamento entre 
as frases é tão grande que, se uma frase for retirada de 
seu contexto original e analisada separadamente, poderá 
ter um significado diferente daquele inicial.

Intertexto - comumente, os textos apresentam refe-
rências diretas ou indiretas a outros autores através de ci-
tações. Esse tipo de recurso denomina-se intertexto. 

Interpretação de texto - o objetivo da interpretação 
de um texto é a identificação de sua ideia principal. A partir 
daí, localizam-se as ideias secundárias - ou fundamenta-
ções -, as argumentações - ou explicações -, que levam 
ao esclarecimento das questões apresentadas na prova.

Normalmente, numa prova, o candidato deve:
1- Identificar os elementos fundamentais de uma ar-

gumentação, de um processo, de uma época (neste caso, 
procuram-se os verbos e os advérbios, os quais definem 
o tempo).

2- Comparar as relações de semelhança ou de dife-
renças entre as situações do texto.

3- Comentar/relacionar o conteúdo apresentado com 
uma realidade. 

4- Resumir as ideias centrais e/ou secundárias. 
5- Parafrasear = reescrever o texto com outras pala-

vras.

Condições básicas para interpretar
 
Fazem-se necessários: 
- Conhecimento histórico-literário (escolas e gêneros 

literários, estrutura do texto), leitura e prática;
- Conhecimento gramatical, estilístico (qualidades do 

texto) e semântico; 

Observação – na semântica (significado das pala-
vras) incluem-se: homônimos e parônimos, denotação e 
conotação, sinonímia e antonímia, polissemia, figuras de 
linguagem, entre outros.

- Capacidade de observação e de síntese;
- Capacidade de raciocínio.

Interpretar / Compreender

Interpretar significa:
- Explicar, comentar, julgar, tirar conclusões, deduzir.
- Através do texto, infere-se que...

- É possível deduzir que...
- O autor permite concluir que...
- Qual é a intenção do autor ao afirmar que...

Compreender significa
- entendimento, atenção ao que realmente está escri-

to.
- o texto diz que...
- é sugerido pelo autor que...
- de acordo com o texto, é correta ou errada a afirma-

ção...
- o narrador afirma...

Erros de interpretação
- Extrapolação (“viagem”) = ocorre quando se sai do 

contexto, acrescentando ideias que não estão no texto, 
quer por conhecimento prévio do tema quer pela imagi-
nação.

- Redução = é o oposto da extrapolação. Dá-se aten-
ção apenas a um aspecto (esquecendo que um texto é 
um conjunto de ideias), o que pode ser insuficiente para o 
entendimento do tema desenvolvido. 

- Contradição = às vezes o texto apresenta ideias con-
trárias às do candidato, fazendo-o tirar conclusões equivo-
cadas e, consequentemente, errar a questão.

Observação - Muitos pensam que existem a ótica 
do escritor e a ótica do leitor. Pode ser que existam, mas 
numa prova de concurso, o que deve ser levado em consi-
deração é o que o autor diz e nada mais.

 
Coesão - é o emprego de mecanismo de sintaxe que 

relaciona palavras, orações, frases e/ou parágrafos entre 
si. Em outras palavras, a coesão dá-se quando, através 
de um pronome relativo, uma conjunção (NEXOS), ou um 
pronome oblíquo átono, há uma relação correta entre o 
que se vai dizer e o que já foi dito.

 
Observação – São muitos os erros de coesão no dia 

a dia e, entre eles, está o mau uso do pronome relativo e 
do pronome oblíquo átono. Este depende da regência do 
verbo; aquele, do seu antecedente. Não se pode esque-
cer também de que os pronomes relativos têm, cada um, 
valor semântico, por isso a necessidade de adequação ao 
antecedente. 

Os pronomes relativos são muito importantes na in-
terpretação de texto, pois seu uso incorreto traz erros de 
coesão. Assim sendo, deve-se levar em consideração que 
existe um pronome relativo adequado a cada circunstân-
cia, a saber:

- que (neutro) - relaciona-se com qualquer anteceden-
te, mas depende das condições da frase.

- qual (neutro) idem ao anterior.
- quem (pessoa)
- cujo (posse) - antes dele aparece o possuidor e de-

pois o objeto possuído. 
- como (modo)
- onde (lugar)
- quando (tempo)
- quanto (montante) 
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Exemplo:
Falou tudo QUANTO queria (correto)
Falou tudo QUE queria (errado - antes do QUE, deve-

ria aparecer o demonstrativo O).
 
Dicas para melhorar a interpretação de textos
- Leia todo o texto, procurando ter uma visão geral do 

assunto. Se ele for longo, não desista! Há muitos candi-
datos na disputa, portanto, quanto mais informação você 
absorver com a leitura, mais chances terá de resolver as 
questões. 

- Se encontrar palavras desconhecidas, não interrom-
pa a leitura.

- Leia, leia bem, leia profundamente, ou seja, leia o 
texto, pelo menos, duas vezes – ou quantas forem neces-
sárias.

- Procure fazer inferências, deduções (chegar a uma 
conclusão).

- Volte ao texto quantas vezes precisar.
- Não permita que prevaleçam suas ideias sobre 

as do autor. 
- Fragmente o texto (parágrafos, partes) para melhor 

compreensão.
- Verifique, com atenção e cuidado, o enunciado de 

cada questão.
- O autor defende ideias e você deve percebê-las.
- Observe as relações interparágrafos. Um parágrafo 

geralmente mantém com outro uma relação de continua-
ção, conclusão ou falsa oposição. Identifique muito bem 
essas relações. 

- Sublinhe, em cada parágrafo, o tópico frasal, ou seja, 
a ideia mais importante. 

- Nos enunciados, grife palavras como “correto” 
ou “incorreto”, evitando, assim, uma confusão na hora 
da resposta – o que vale não somente para Interpretação 
de Texto, mas para todas as demais questões! 

- Se o foco do enunciado for o tema ou a ideia princi-
pal, leia com atenção a introdução e/ou a conclusão.

- Olhe com especial atenção os pronomes relativos, 
pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, etc., cha-
mados vocábulos relatores, porque remetem a outros vo-
cábulos do texto.

 
Fontes de pesquisa:
http://www.tudosobreconcursos.com/materiais/portu-

gues/como-interpretar-textos
http://portuguesemfoco.com/pf/09-dicas-para-melho-

rar-a-interpretacao-de-textos-em-provas
http://www.portuguesnarede.com/2014/03/dicas-para-

-voce-interpretar-melhor-um.html 
http://vestibular.uol.com.br/cursinho/questoes/ques-

tao-117-portugues.htm

QUESTÕES

1-) (SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL/DF – TÉCNICO EM 
ELETRÔNICA – IADES/2014)

Gratuidades
Crianças com até cinco anos de idade e adultos com 

mais de 65 anos de idade têm acesso livre ao Metrô-DF. 
Para os menores, é exigida a certidão de nascimento e, 
para os idosos, a carteira de identidade. Basta apresentar 
um documento de identificação aos funcionários posicio-
nados no bloqueio de acesso. 

Disponível em: <http://www.metro.df.gov.br/estacoes/ 
gratuidades.html> Acesso em: 3/3/2014, com adaptações. 

Conforme a mensagem do primeiro período do texto, 
assinale a alternativa correta. 

(A) Apenas as crianças com até cinco anos de idade 
e os adultos com 65 anos em diante têm acesso livre ao 
Metrô-DF. 

(B) Apenas as crianças de cinco anos de idade e os 
adultos com mais de 65 anos têm acesso livre ao Metrô-
-DF. 

(C) Somente crianças com, no máximo, cinco anos de 
idade e adultos com, no mínimo, 66 anos têm acesso livre 
ao Metrô-DF. 

(D) Somente crianças e adultos, respectivamente, com 
cinco anos de idade e com 66 anos em diante, têm acesso 
livre ao Metrô-DF. 

(E) Apenas crianças e adultos, respectivamente, com 
até cinco anos de idade e com 65 anos em diante, têm 
acesso livre ao Metrô-DF.

1-) Dentre as alternativas apresentadas, a única que 
condiz com as informações expostas no texto é “Somente 
crianças com, no máximo, cinco anos de idade e adultos 
com, no mínimo, 66 anos têm acesso livre ao Metrô-DF”.

RESPOSTA: “C”.

2-) (SUSAM/AM – TÉCNICO (DIREITO) – FGV/2014 
- adaptada) “Se alguém que é gay procura Deus e tem 
boa vontade, quem sou eu para julgá‐lo?” a declaração 
do Papa Francisco, pronunciada durante uma entrevista à 
imprensa no final de sua visita ao Brasil, ecoou como um 
trovão mundo afora. Nela existe mais forma que substân-
cia – mas a forma conta”. (...) 

(Axé Silva, O Mundo, setembro 2013)

O texto nos diz que a declaração do Papa ecoou como 
um trovão mundo afora. Essa comparação traz em si mes-
ma dois sentidos, que são 

(A) o barulho e a propagação. 
(B) a propagação e o perigo. 
(C) o perigo e o poder. 
(D) o poder e a energia. 
(E) a energia e o barulho. 
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2-) Ao comparar a declaração do Papa Francisco a um 
trovão, provavelmente a intenção do autor foi a de mos-
trar o “barulho” que ela causou e sua propagação mundo 
afora. Você pode responder à questão por eliminação: a 
segunda opção das alternativas relaciona-se a “mundo 
afora”, ou seja, que se propaga, espalha. Assim, sobraria 
apenas a alternativa A!

RESPOSTA: “A”.

3-) (SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL/DF – TÉCNICO 
EM CONTABILIDADE – IADES/2014 - adaptada) 

Concha Acústica
Localizada às margens do Lago Paranoá, no Setor de 

Clubes Esportivos Norte (ao lado do Museu de Arte de Bra-
sília – MAB), está a Concha Acústica do DF. Projetada por 
Oscar Niemeyer, foi inaugurada oficialmente em 1969 e 
doada pela Terracap à Fundação Cultural de Brasília (hoje 
Secretaria de Cultura), destinada a espetáculos ao ar livre. 
Foi o primeiro grande palco da cidade. 

Disponível em: <http://www.cultura.df.gov.br/nossa-
-cultura/concha- acustica.html>. Acesso em: 21/3/2014, 
com adaptações.

Assinale a alternativa que apresenta uma mensagem 
compatível com o texto. 

(A) A Concha Acústica do DF, que foi projetada por Os-
car Niemeyer, está localizada às margens do Lago Para-
noá, no Setor de Clubes Esportivos Norte. 

(B) Oscar Niemeyer projetou a Concha Acústica do DF 
em 1969. 

(C) Oscar Niemeyer doou a Concha Acústica ao que 
hoje é a Secretaria de Cultura do DF. 

(D) A Terracap transformou-se na Secretaria de Cultu-
ra do DF. 

(E) A Concha Acústica foi o primeiro palco de Brasília.

3-) Recorramos ao texto: “Localizada às margens do 
Lago Paranoá, no Setor de Clubes Esportivos Norte (ao 
lado do Museu de Arte de Brasília – MAB), está a Concha 
Acústica do DF. Projetada por Oscar Niemeyer”. As infor-
mações contidas nas demais alternativas são incoerentes 
com o texto.

RESPOSTA: “A”.

Primeiramente, o que nos faz produzir um texto é a ca-
pacidade que temos de pensar. Por meio do pensamento, 
elaboramos todas as informações que recebemos e orien-
tamos as ações que interferem na realidade e organização 
de nossos escritos. O que lemos é produto de um pensa-
mento transformado em texto.

Logo, como cada um de nós tem seu modo de pensar, 
quando escrevemos sempre procuramos uma maneira or-
ganizada do leitor compreender as nossas ideias. A fina-
lidade da escrita é direcionar totalmente o que você quer 
dizer, por meio da comunicação.

Para isso, os elementos que compõem o texto se sub-
dividem em: introdução, desenvolvimento e conclusão. To-
dos eles devem ser organizados de maneira equilibrada.

Introdução

Caracterizada pela entrada no assunto e a argumen-
tação inicial. A ideia central do texto é apresentada nessa 
etapa. Essa apresentação deve ser direta, sem rodeios. O 
seu tamanho raramente excede a 1/5 de todo o texto. Po-
rém, em textos mais curtos, essa proporção não é equiva-
lente. Neles, a introdução pode ser o próprio título. Já nos 
textos mais longos, em que o assunto é exposto em vá-
rias páginas, ela pode ter o tamanho de um capítulo ou de 
uma parte precedida por subtítulo. Nessa situação, pode 
ter vários parágrafos. Em redações mais comuns, que em 
média têm de 25 a 80 linhas, a introdução será o primeiro 
parágrafo.

Desenvolvimento

A maior parte do texto está inserida no desenvolvimen-
to, que é responsável por estabelecer uma ligação entre a 
introdução e a conclusão. É nessa etapa que são elabora-
das as ideias, os dados e os argumentos que sustentam 
e dão base às explicações e posições do autor. É carac-
terizado por uma “ponte” formada pela organização das 
ideias em uma sequência que permite formar uma relação 
equilibrada entre os dois lados.

O autor do texto revela sua capacidade de discutir um 
determinado tema no desenvolvimento, e é através desse 
que o autor mostra sua capacidade de defender seus pon-
tos de vista, além de dirigir a atenção do leitor para a con-
clusão. As conclusões são fundamentadas a partir daqui.

Para que o desenvolvimento cumpra seu objetivo, o 
escritor já deve ter uma ideia clara de como será a conclu-
são. Daí a importância em planejar o texto.

Em média, o desenvolvimento ocupa 3/5 do texto, no 
mínimo. Já nos textos mais longos, pode estar inserido em 
capítulos ou trechos destacados por subtítulos. Apresen-
tar-se-á no formato de parágrafos medianos e curtos. 

Os principais erros cometidos no desenvolvimento 
são o desvio e a desconexão da argumentação. O primei-
ro está relacionado ao autor tomar um argumento secun-
dário que se distancia da discussão inicial, ou quando se 
concentra em apenas um aspecto do tema e esquece o 
seu todo. O segundo caso acontece quando quem redige 
tem muitas ideias ou informações sobre o que está sendo 
discutido, não conseguindo estruturá-las. Surge também a 
dificuldade de organizar seus pensamentos e definir uma 
linha lógica de raciocínio.

Conclusão

Considerada como a parte mais importante do texto, é 
o ponto de chegada de todas as argumentações elabora-
das. As ideias e os dados utilizados convergem para essa 
parte, em que a exposição ou discussão se fecha.
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Em uma estrutura normal, ela não deve deixar uma 
brecha para uma possível continuidade do assunto; ou 
seja, possui atributos de síntese. A discussão não deve ser 
encerrada com argumentos repetitivos, como por exemplo: 
“Portanto, como já dissemos antes...”, “Concluindo...”, “Em 
conclusão...”.

Sua proporção em relação à totalidade do texto deve 
ser equivalente ao da introdução: de 1/5. Essa é uma das 
características de textos bem redigidos.

Os seguintes erros aparecem quando as conclusões 
ficam muito longas: 

- O problema aparece quando não ocorre uma explo-
ração devida do desenvolvimento, o que gera uma invasão 
das ideias de desenvolvimento na conclusão.

- Outro fator consequente da insuficiência de funda-
mentação do desenvolvimento está na conclusão precisar 
de maiores explicações, ficando bastante vazia.

- Enrolar e “encher linguiça” são muito comuns no tex-
to em que o autor fica girando em torno de ideias redun-
dantes ou paralelas.

- Uso de frases vazias que, por vezes, são perfeita-
mente dispensáveis.

- Quando não tem clareza de qual é a melhor conclu-
são, o autor acaba se perdendo na argumentação final.

Em relação à abertura para novas discussões, a con-
clusão não pode ter esse formato, exceto pelos seguintes 
fatores:

- Para não influenciar a conclusão do leitor sobre te-
mas polêmicos, o autor deixa a conclusão em aberto.

- Para estimular o leitor a ler uma possível continuida-
de do texto, o autor não fecha a discussão de propósito. 

- Por apenas apresentar dados e informações sobre 
o tema a ser desenvolvido, o autor não deseja concluir o 
assunto.

- Para que o leitor tire suas próprias conclusões, o au-
tor enumera algumas perguntas no final do texto.

A maioria dessas falhas pode ser evitada se antes o 
autor fizer um esboço de todas as suas ideias. Essa técni-
ca é um roteiro, em que estão presentes os planejamen-
tos. Naquele devem estar indicadas as melhores sequên-
cias a serem utilizadas na redação; ele deve ser o mais 
enxuto possível.

Fonte de pesquisa:
http://producao-de-textos.info/mos/view/Caracter%-

C3%ADsticas_e_Estruturas_do_Texto/

INFORMAÇÕES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS

Texto:

“Neto ainda está longe de se igualar a qualquer um 
desses craques (Rivelino, Ademir da Guia, Pedro Rocha 
e Pelé), mas ainda tem um longo caminho a trilhar (...).”

Veja São Paulo, 26/12/1990, p. 15.

Esse texto diz explicitamente que:
- Rivelino, Ademir da Guia, Pedro Rocha e Pelé são 

craques;
- Neto não tem o mesmo nível desses craques;
- Neto tem muito tempo de carreira pela frente.

O texto deixa implícito que:
- Existe a possibilidade de Neto um dia aproximar-se 

dos craques citados;
- Esses craques são referência de alto nível em sua 

especialidade esportiva;
- Há uma oposição entre Neto e esses craques no que 

diz respeito ao tempo disponível para evoluir.

Todos os textos transmitem explicitamente certas infor-
mações, enquanto deixam outras implícitas. Por exemplo, 
o texto acima não explicita que existe a possibilidade de 
Neto se equiparar aos quatro futebolistas, mas a inclusão 
do advérbio ainda estabelece esse implícito. Não diz tam-
bém com explicitude que há oposição entre Neto e os ou-
tros jogadores, sob o ponto de vista de contar com tempo 
para evoluir. A escolha do conector “mas” entre a segunda 
e a primeira oração só é possível levando em conta esse 
dado implícito. Como se vê, há mais significados num texto 
do que aqueles que aparecem explícitos na sua superfície. 
Leitura proficiente é aquela capaz de depreender tanto um 
tipo de significado quanto o outro, o que, em outras pala-
vras, significa ler nas entrelinhas. Sem essa habilidade, o 
leitor passará por cima de significados importantes ou, o 
que é bem pior, concordará com ideias e pontos de vista 
que rejeitaria se os percebesse.

Os significados implícitos costumam ser classificados 
em duas categorias: os pressupostos e os subentendidos.

Pressupostos: são ideias implícitas que estão impli-
cadas logicamente no sentido de certas palavras ou ex-
pressões explicitadas na superfície da frase. Exemplo:

“André tornouse um antitabagista convicto.”
A informação explícita é que hoje André é um antitabagis-

ta convicto. Do sentido do verbo tornarse, que significa “vir a 
ser”, decorre logicamente que antes André não era antitaba-
gista convicto. Essa informação está pressuposta. Ninguém 
se torna algo que já era antes. Seria muito estranho dizer que 
a palmeira tornouse um vegetal.

“Eu ainda não conheço a Europa.”

A informação explícita é que o enunciador não tem co-
nhecimento do continente europeu. O advérbio ainda deixa 
pressuposta a possibilidade de ele um dia conhecêla.

As informações explícitas podem ser questionadas pelo 
receptor, que pode ou não concordar com elas. Os pressu-
postos, porém, devem ser verdadeiros ou, pelo menos, admi-
tidos como tais, porque esta é uma condição para garantir a 
continuidade do diálogo e também para fornecer fundamento 
às afirmações explícitas. Isso significa que, se o pressuposto 
é falso, a informação explícita não tem cabimento. Assim, por 
exemplo, se Maria não falta nunca a aula nenhuma, não tem 
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o menor sentido dizer “Até Maria compareceu à aula de hoje”. 
Até estabelece o pressuposto da inclusão de um elemento 
inesperado.

Na leitura, é muito importante detectar os pressupostos, 
pois eles são um recurso argumentativo que visa a levar o 
receptor a aceitar a orientação argumentativa do emissor. Ao 
introduzir uma ideia sob a forma de pressuposto, o enuncia-
dor pretende transformar seu interlocutor em cúmplice, pois 
a ideia implícita não é posta em discussão, e todos os argu-
mentos explícitos só contribuem para confirmála. O pressus-
posto aprisiona o receptor no sistema de pensamento mon-
tado pelo enunciador.

A demonstração disso pode ser feita com as “verdades 
incontestáveis” que estão na base de muitos discursos políti-
cos, como o que segue:

“Quando o curso do rio São Francisco for mudado, será 
resolvido o problema da seca no Nordeste.”

O enunciador estabelece o pressuposto de que é certa 
a mudança do curso do São Francisco e, por consequência, 
a solução do problema da seca no Nordeste. O diálogo não 
teria continuidade se um interlocutor não admitisse ou colo-
casse sob suspeita essa certeza. Em outros termos, have-
ria quebra da continuidade do diálogo se alguém interviesse 
com uma pergunta deste tipo:

“Mas quem disse que é certa a mudança do curso do 
rio?”

A aceitação do pressuposto estabelecido pelo emissor 
permite levar adiante o debate; sua negação compromete o 
diálogo, uma vez que destrói a base sobre a qual se constrói 
a argumentação, e daí nenhum argumento tem mais impor-
tância ou razão de ser. Com pressupostos distintos, o diálogo 
não é possível ou não tem sentido.

A mesma pergunta, feita para pessoas diferentes, pode 
ser embaraçosa ou não, dependendo do que está pressu-
posto em cada situação. Para alguém que não faz segredo 
sobre a mudança de emprego, não causa o menor embaraço 
uma pergunta como esta:

“Como vai você no seu novo emprego?”

O efeito da mesma pergunta seria catastrófico se ela 
se dirigisse a uma pessoa que conseguiu um segundo em-
prego e quer manter sigilo até decidir se abandona o an-
terior. O adjetivo novo estabelece o pressuposto de que o 
interrogado tem um emprego diferente do anterior.

Marcadores de Pressupostos

- Adjetivos ou palavras similares modificadoras do 
substantivo

Julinha foi minha primeira filha.
“Primeira” pressupõe que tenho outras filhas e que as 

outras nasceram depois de Julinha.

Destruíram a outra igreja do povoado.

“Outra” pressupõe a existência de pelo menos uma 
igreja além da usada como referência.

- Certos verbos
Renato continua doente.
O verbo “continua” indica que Renato já estava doente 

no momento anterior ao presente. 

Nossos dicionários já aportuguesaram a palavrea co-
pydesk.

O verbo “aportuguesar” estabelece o pressuposto de 
que copidesque não existia em português.

- Certos advérbios

A produção automobilística brasileira está totalmente 
nas mãos das multinacionais.

O advérbio totalmente pressupõe que não há no Brasil 
indústria automobilística nacional.

 Você conferiu o resultado da loteria? 
 Hoje não.
A negação precedida de um advérbio de tempo de 

âmbito limitado estabelece o pressuposto de que apenas 
nesse intervalo (hoje) é que o interrogado não praticou o 
ato de conferir o resultado da loteria.

- Orações adjetivas
Os brasileiros, que não se importam com a coletivida-

de, só se preocupam com seu bemestar e, por isso, jogam 
lixo na rua, fecham os cruzamentos, etc.

O pressuposto é que “todos” os brasileiros não se im-
portam com a coletividade.

Os brasileiros que não se importam com a coletividade 
só se preocupam com seu bemestar e, por isso, jogam lixo 
na rua, fecham os cruzamentos, etc.

Nesse caso, o pressuposto é outro: “alguns” brasilei-
ros não se importam com a coletividade.

No primeiro caso, a oração é explicativa; no segundo, 
é restritiva. As explicativas pressupõem que o que elas ex-
pressam se refere à totalidade dos elementos de um con-
junto; as restritivas, que o que elas dizem concerne ape-
nas a parte dos elementos de um conjunto. O produtor do 
texto escreverá uma restritiva ou uma explicativa segundo 
o pressuposto que quiser comunicar.

Subentendidos: são insinuações contidas em uma 
frase ou um grupo de frases. Suponhamos que uma pes-
soa estivesse em visita à casa de outra num dia de frio gla-
cial e que uma janela, por onde entravam rajadas de vento, 
estivesse aberta. Se o visitante dissesse “Que frio terrível”, 
poderia estar insinuando que a janela deveria ser fechada.

Há uma diferença capital entre o pressuposto e o su-
bentendido. O primeiro é uma informação estabelecida 
como indiscutível tanto para o emissor quanto para o re-
ceptor, uma vez que decorre necessariamente do sentido 
de algum elemento linguístico colocado na frase. Ele pode 
ser negado, mas o emissor colocao implicitamente para 
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NÚMEROS REAIS: OPERAÇÕES

NÚMEROS REAIS

O conjunto dos números reais R é uma expansão do 
conjunto dos números racionais que engloba não só os in-
teiros e os fracionários, positivos e negativos, mas também 
todos os números irracionais.

Os números reais são números usados para represen-
tar uma quantidade contínua (incluindo o zero e os negati-
vos). Pode-se pensar num número real como uma fração 
decimal possivelmente infinita, como 3,141592(...). Os nú-
meros reais têm uma correspondência biunívoca com os 
pontos de uma reta.

Denomina-se corpo dos números reais a coleção dos 
elementos pertencentes à conclusão dos racionais, forma-
do pelo corpo de frações associado aos inteiros (números 
racionais) e a norma associada ao infinito.

Existem também outras conclusões dos racionais, uma 
para cada número primo p, chamadas números pádicos. O 
corpo dos números pádicos é formado pelos racionais e a 
norma associada a p!

Propriedade

O conjunto dos números reais com as operações biná-
rias de soma e produto e com a relação natural de ordem 
formam um corpo ordenado. Além das propriedades de um 
corpo ordenado, R tem a seguinte propriedade: Se R for 
dividido em dois conjuntos (uma partição) A e B, de modo 
que todo elemento de A é menor que todo elemento de B, 
então existe um elemento x que separa os dois conjuntos, 
ou seja, x é maior ou igual a todo elemento de A e menor ou 
igual a todo elemento de B.

Ao conjunto formado pelos números Irracionais e pelos 
números Racionais chamamos de conjunto dos números 
Reais. Ao unirmos o conjunto dos números Irracionais com 
o conjunto dos números Racionais, formando o conjunto 
dos números Reais, todas as distâncias representadas por 
eles sobre uma reta preenchem-na por completo; isto é, 
ocupam todos os seus pontos. Por isso, essa reta é deno-
minada reta Real.

Podemos concluir que na representação dos números 
Reais sobre uma reta, dados uma origem e uma unidade, a 
cada ponto da reta corresponde um número Real e a cada 
número Real corresponde um ponto na reta.

Ordenação dos números Reais

A representação dos números Reais permite definir 
uma relação de ordem entre eles. Os números Reais positi-
vos são maiores que zero e os negativos, menores. Expres-
samos a relação de ordem da seguinte maneira: Dados dois 
números Reais a e b, 

a ≤ b ↔ b – a ≥ 0

Exemplo: -15 ≤ ↔ 5 – (-15) ≥ 0
                5 + 15 ≥ 0

Propriedades da relação de ordem
- Reflexiva: a ≤ a
- Transitiva: a ≤ b e b ≤ c → a ≤ c
- Anti-simétrica: a ≤ b e b ≤ a → a = b
- Ordem total: a < b ou b < a ou a = b 
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Expressão aproximada dos números Reais

Os números Irracionais possuem infinitos algarismos 
decimais não-periódicos. As operações com esta classe de 
números sempre produzem erros quando não se utilizam 
todos os algarismos decimais. Por outro lado, é impossível 
utilizar todos eles nos cálculos. Por isso, somos obrigados 
a usar aproximações, isto é, cortamos o decimal em algum 
lugar e desprezamos os algarismos restantes. Os algaris-
mos escolhidos serão uma aproximação do número Real. 
Observe como tomamos a aproximação de  e do  número 
nas tabelas.

Aproximação por
Falta Excesso

Erro menor que π π

1 unidade 1 3 2 4
1 décimo 1,4 3,1 1,5 3,2
1 centésimo 1,41 3,14 1,42 3,15
1 milésimo 1,414 3,141 1,415 3,142
1 décimo de 
milésimo 1,4142 3,1415 1,4134 3,1416

Operações com números Reais

Operando com as aproximações, obtemos uma suces-
são de intervalos fixos que determinam um número Real. 
É assim que vamos trabalhar as operações adição, sub-
tração, multiplicação e divisão. Relacionamos, em seguida, 
uma série de recomendações úteis para operar com núme-
ros Reais:

- Vamos tomar a aproximação por falta.
- Se quisermos ter uma ideia do erro cometido, esco-

lhemos o mesmo número de casas decimais em ambos os 
números.

- Se utilizamos uma calculadora, devemos usar a apro-
ximação máxima admitida pela máquina (o maior número 
de casas decimais).

- Quando operamos com números Reais, devemos fa-
zer constar o erro de aproximação ou o número de casas 
decimais.

- É importante adquirirmos a idéia de aproximação em 
função da necessidade. Por exemplo, para desenhar o pro-
jeto de uma casa, basta tomar medidas com um erro de 
centésimo.

- Em geral, para obter uma aproximação de n casas 
decimais, devemos trabalhar com números Reais aproxi-
mados, isto é, com n + 1 casas decimais.

Para colocar em prática o que foi exposto, vamos fazer 
as quatro operações indicadas: adição, subtração, multipli-
cação e divisão com dois números Irracionais. 

Valor Absoluto

Como vimos, o erro  pode ser:
- Por excesso: neste caso, consideramos o erro posi-

tivo.
- Por falta: neste caso, consideramos o erro negativo.
Quando o erro é dado sem sinal, diz-se que está dado 

em valor absoluto. O valor absoluto de um número a é de-
signado por |a| e coincide com o número positivo, se for 
positivo, e com seu oposto, se for negativo. 

Exemplo: Um livro nos custou 8,50 reais. Pagamos com 
uma nota de 10 reais. Se nos devolve 1,60 real de troco, o 
vendedor cometeu um erro de +10 centavos. Ao contrário, 
se nos devolve 1,40 real, o erro cometido é de 10 centavos. 
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QUESTÕES

1 - (SABESP – APRENDIZ – FCC/2012) Um comer-
ciante tem 8 prateleiras em seu empório para organizar os 
produtos de limpeza. Adquiriu 100 caixas desses produtos 
com 20 unidades cada uma, sendo que a quantidade total 
de unidades compradas será distribuída igualmente entre 
essas prateleiras. Desse modo, cada prateleira receberá 
um número de unidades, desses produtos, igual a 

A) 40 
B) 50 
C) 100 
D) 160 
E) 250

2 - (CÂMARA DE CANITAR/SP – RECEPCIONISTA – 
INDEC/2013) Em uma banca de revistas existem um total 
de 870 exemplares dos mais variados temas. Metade das 
revistas é da editora A, dentre as demais, um terço são pu-
blicações antigas. Qual o número de exemplares que não 
são da Editora A e nem são antigas? 

A) 320
B) 290
C) 435
D) 145

3 - (TRT 6ª – TÉCNICO JUDICIÁRIO- ADMINISTRA-
TIVA – FCC/2012) Em uma praia chamava a atenção um 
catador de cocos (a água do coco já havia sido retirada). 
Ele só pegava cocos inteiros e agia da seguinte maneira: 
o primeiro coco ele coloca inteiro de um lado; o segundo 
ele dividia ao meio e colocava as metades em outro lado; 
o terceiro coco ele dividia em três partes iguais e colocava 
os terços de coco em um terceiro lugar, diferente dos outros 
lugares; o quarto coco ele dividia em quatro partes iguais e 
colocava os quartos de coco em um quarto lugar diferente 
dos outros lugares. No quinto coco agia como se fosse o 
primeiro coco e colocava inteiro de um lado, o seguinte divi-
dia ao meio, o seguinte em três partes iguais, o seguinte em 
quatro partes iguais e seguia na sequência: inteiro, meios, 
três partes iguais, quatro partes iguais. Fez isso com exata-
mente 59 cocos quando alguém disse ao catador: eu quero 
três quintos dos seus terços de coco e metade dos seus 
quartos de coco. O catador consentiu e deu para a pessoa

A) 52 pedaços de coco.
B) 55 pedaços de coco.
C) 59 pedaços de coco.
D) 98 pedaços de coco.
E) 101 pedaços de coco.

4 - (UEM/PR – AUXILIAR OPERACIONAL – UEM/2014) 
A mãe do Vitor fez um bolo e repartiu em 24 pedaços, todos 
de mesmo tamanho. A mãe e o pai comeram juntos, ¼ do 
bolo. O Vitor e a sua irmã comeram, cada um deles, ¼ do 
bolo. Quantos pedaços de bolo sobraram?  

A) 4 
B) 6 
C) 8 
D) 10 
E) 12 

5 - (UEM/PR – AUXILIAR OPERACIONAL – UEM/2014) 
Paulo recebeu R$1.000,00 de salário. Ele gastou ¼ do sa-
lário com aluguel da casa e 3/5 do salário com outras des-
pesas. Do salário que Paulo recebeu, quantos reais ainda 
restam? 

A) R$ 120,00 
B) R$ 150,00 
C) R$ 180,00 
D) R$ 210,00 
E) R$ 240,00 

6 - (UFABC/SP – TECNÓLOGO-TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO – VUNESP/2013) Um jardineiro preencheu 
parcialmente, com água, 3 baldes com capacidade de 15 
litros cada um. O primeiro balde foi preenchido com 2/3 de 
sua capacidade, o segundo com 3/5 da capacidade, e o 
terceiro, com um volume correspondente à média dos volu-
mes dos outros dois baldes. A soma dos volumes de água 
nos três baldes, em litros, é

A) 27.
B) 27,5.
C) 28.
D) 28,5.
E) 29.

7 - (UFOP/MG – ADMINISTRADOR DE EDIFICIOS 
– UFOP/2013) Uma pessoa caminha 5 minutos em ritmo 
normal e, em seguida, 2 minutos em ritmo acelerado e, 
assim, sucessivamente, sempre intercalando os ritmos da 
caminhada (5 minutos normais e 2 minutos acelerados). A 
caminhada foi iniciada em ritmo normal, e foi interrompida 
após 55 minutos do início. 

O tempo que essa pessoa caminhou aceleradamente 
foi: 

A) 6 minutos 
B) 10 minutos 
C) 15 minutos 
D) 20 minutos 

8 - (PREF. IMARUÍ – AGENTE EDUCADOR – PREF. 
IMARUÍ/2014) Sobre o conjunto dos números reais é COR-
RETO dizer: 

A) O conjunto dos números reais reúne somente os nú-
meros racionais. 

B) R* é o conjunto dos números reais não negativos. 
C) Sendo A = {-1,0}, os elementos do conjunto A não 

são números reais. 
D) As dízimas não periódicas são números reais. 
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9 - (TJ/SP - AUXILIAR DE SAÚDE JUDICIÁRIO - AU-
XILIAR EM SAÚDE BUCAL – VUNESP/2013) Para nume-
rar as páginas de um livro, uma impressora gasta 0,001 mL 
por cada algarismo impresso. Por exemplo, para numerar 
as páginas 7, 58 e 290 gasta-se, respectivamente, 0,001 
mL, 0,002 mL e 0,003 mL de tinta. O total de tinta que será 
gasto para numerar da página 1 até a página 1 000 de um 
livro, em mL, será

A) 1,111.
B) 2,003.
C) 2,893.
D) 1,003.
E) 2,561.

10 - (BNDES – TÉCNICO ADMINISTRATIVO – CES-
GRANRIO/2013) Gilberto levava no bolso três moedas de 
R$ 0,50, cinco de R$ 0,10 e quatro de R$ 0,25. Gilberto re-
tirou do bolso oito dessas moedas, dando quatro para cada 
filho. 

A diferença entre as quantias recebidas pelos dois fi-
lhos de Gilberto é de, no máximo,

A) R$ 0,45
B) R$ 0,90
C) R$ 1,10
D) R$ 1,15
E) R$ 1,35

RESPOSTAS

1 - RESPOSTA: “E”.
Total de unidades: 100⋅20=2000 unidades

 unidades em cada prateleira.

2 - RESPOSTA: “B”.
editora A: 870/2=435 revistas
publicações antigas: 435/3=145 revistas

O número de exemplares que não são da Editora A e 
nem são antigas são 290.

3 - RESPOSTA: “B”.

14 vezes iguais
Coco inteiro: 14
Metades:14.2=28
Terça parte:14.3=42
Quarta parte:14.4=56
3 cocos: 1 coco inteiro, metade dos cocos, terça parte
Quantidade total
Coco inteiro: 14+1=15

Metades: 28+2=30
Terça parte:42+3=45
Quarta parte :56

4 - RESPOSTA “B”.

 

Sobrou 1/4 do bolo.
 

5 - RESPOSTA: “B”.

Aluguel:

Outras despesas: 

 
Restam :1000-850=R$150,00

6 - RESPOSTA: “D”.
Primeiro balde: 
 

Segundo balde:
 

Terceiro balde:
 

A soma dos volumes é : 10+9+9,5=28,5 litros

7 - RESPOSTA: “C”.
A caminhada sempre vai ser 5 minutos e depois 2 minu-

tos, então 7 minutos ao total.
Dividindo o total da caminhada pelo tempo, temos:

Assim, sabemos que a pessoa caminhou 7. (5 minutos 
+2 minutos) +6 minutos (5 minutos+1 minuto)

Aceleradamente caminhou: (7.2)+1➜ 14+1=15 minu-
tos

8 - RESPOSTA: “D”.
A) errada - O conjunto dos números reais tem os con-

juntos: naturais, inteiros, racionais e irracionais.
B) errada – R* são os reais sem o zero.
C) errada -  -1 e 0 são números reais.
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9 - RESPOSTA: “C”.
1 a 9 =9 algarismos=0,001⋅9=0,009 ml
De 10 a 99, temos que saber quantos números tem.
99-10+1=90.
OBS: soma 1, pois quanto subtraímos exclui-se o pri-

meiro número.
90 números de 2 algarismos: 0,002⋅90=0,18ml

De 100 a 999 
999-100+1=900 números
900⋅0,003=2,7ml
1000=0,004ml
Somando: 0,009+0,18+2,7+0,004=2,893

10 - RESPOSTA: “E”.
Supondo que as quatro primeiras moedas sejam as 3 

de R$ 0,50 e 1 de R$ 0,25(maiores valores).
Um filho receberia : 1,50+0,25=R$1,75
E as ouras quatro moedas sejam de menor valor: 4 de 

R$ 0,10=R$ 0,40.
A maior diferença seria de 1,75-0,40=1,35
Dica: sempre que fala a maior diferença tem que o 

maior valor possível – o menor valor.

MÚLTIPLOS E DIVISORES

MÚLTIPLOS E DIVISORES

Múltiplos

Dizemos que um número é múltiplo de outro quando 
o primeiro é resultado da multiplicação entre o segundo e 
algum número natural e o segundo, nesse caso, é divisor 
do primeiro. O que significa que existem dois números, x e 
y, tal que x é múltiplo de y se existir algum número natural 
n tal que:

x = y·n
Se esse número existir, podemos dizer que y é um divi-

sor de x e podemos escrever: x = n/y 

Observações:
1) Todo número natural é múltiplo de si mesmo.
2) Todo número natural é múltiplo de 1.
3) Todo número natural, diferente de zero, tem infini-

tos múltiplos.
4) O zero é múltiplo de qualquer número natural.
5) Os múltiplos do número 2 são chamados de nú-

meros pares, e a fórmula geral desses números é 2k (k
∈N). Os demais são chamados de números ímpares, e a 
fórmula geral desses números é 2k + 1 (k∈ N).

6) O mesmo se aplica para os números inteiros, ten-
do k∈ Z.

Critérios de divisibilidade

São regras práticas que nos possibilitam dizer se um 
número é ou não divisível por outro, sem que seja necessá-
rio efetuarmos a divisão. No quadro abaixo temos um resu-
mo de alguns dos critérios:

(Fonte: https://www.guiadamatematica.com.br/criterios-
-de-divisibilidade/ - reeditado)

Vale ressaltar a divisibilidade por 7: Um número é 
divisível por 7 quando o último algarismo do número, multi-
plicado por 2, subtraído do número sem o algarismo, resulta 
em um número múltiplo de 7. Neste, o processo será repe-
tido a fim de diminuir a quantidade de algarismos a serem 
analisados quanto à divisibilidade por 7.

Outros critérios

Divisibilidade por 12: Um número é divisível por 12 
quando é divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo.

Divisibilidade por 15: Um número é divisível por 15 
quando é divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo.

Fatoração numérica

Trata-se de decompor o número em fatores primos. 
Para decompormos este número natural em fatores primos, 
dividimos o mesmo pelo seu menor divisor primo, após pe-
gamos o quociente e dividimos o pelo seu menor divisor, 
e assim sucessivamente até obtermos o quociente 1. O 
produto de todos os fatores primos representa o número 
fatorado. Exemplo:
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ASPECTOS CULTURAIS, SOCIAIS, HISTÓRI-
COS E GEOGRÁFICOS DO MUNICÍPIO DE FOZ 

DO IGUAÇU E DO ESTADO DO PARANÁ. 

Foz do Iguaçu 

História da Cidade

Pesquisas arqueológicas realizadas pela Universida-
de Federal do Paraná no espaço brasileiro do reservatório 
de Itaipu, antes de sua formação, situaram em 6.000 a.C. 
os vestígios da mais remota presença humana na região; 
vários grupos humanos sucederam-se ao longo dos sécu-
los. Os últimos que precederam os europeus (espanhóis e 
portugueses) foram os índios.

Em 1542, o espanhol Álvar Nuñez Cabeza de Vaca 
chegou ao rio Iguaçu e por ele seguiu guiado por índios 
Cainganges, atingindo as Cataratas e ficando o registro de 
que foi o “descobridor” das quedas.

Em 1881, Foz do Iguaçu recebeu seus dois primeiros 
habitantes, o brasileiro Pedro Martins da Silva e o espa-
nhol Manuel Gonzáles. Pouco depois chegaram os irmãos 
Goycochéa, que começaram a explorar a erva-mate. Oito 
anos após, foi fundada a colônia militar na fronteira - marco 
do início da ocupação efetiva do lugar por brasileiros e do 
que viria a ser o município de Foz do Iguaçu.

Em 22 de novembro de 1889, o Tenente Antonio Batis-
ta da Costa Júnior e o Sargento José Maria de Brito funda-
ram a Colônia Militar, que tinha competência para distribuir 
terrenos a colonos interessados.

Nos primeiros anos do século XX, a população de Foz 
do Iguaçu chegou a aproximadamente 2.000 pessoas e o 
vilarejo dispunha de uma hospedaria, quatro mercearias, 
um rústico quartel militar, mesa de rendas e estação tele-
gráfica, engenhos de açúcar e cachaça e uma agricultura 
de subsistência.

Em 1910, a Colônia Militar passou à condição de “Vila 
Iguassu”, distrito do Município de Guarapuava. Dois anos 
depois, o Ministro da Guerra emancipou a Colônia, tor-
nando-a um povoamento civil entregue aos cuidados do 
governo do Paraná, que criou então a Coletoria Estadual 
da Vila.

Em 14 de março de 1914, pela Lei 1383, foi criado o 
Município de Vila Iguaçu, instalado efetivamente no dia 10 
de junho do mesmo ano, com a posse do primeiro prefeito, 
Jorge Schimmelpfeng, e da primeira Câmara de Vereado-
res. O município passou a denominar-se “Foz do Iguaçu”, 
em 1918.

A estrada que liga Foz do Iguaçu a Curitiba tomou sua 
primeira forma em 1920; era uma estrada precária, cheia 
de obstáculos. Na segunda metade da década de 50, ini-
ciou-se o asfaltamento da estrada que cortaria o Paraná 
de leste a oeste, ligando Foz do Iguaçu à Paranaguá, sen-
do inaugurada em 1969.

A história do Parque Nacional começa no ano de 1916, 
com a passagem por Foz do Iguaçu de Alberto Santos Du-
mont, o “Pai da Aviação”, seu legítimo “fundador”. Aque-
la área pertencia ao uruguaio Jesus Val. Santos Dumont 

intercedeu junto ao Presidente do Estado do Paraná, Af-
fonso Alves de Camargo, para que fosse desapropriada e 
tornada patrimônio público, sendo declarada de utilidade 
pública no mesmo ano. Em 1939 foi criado o Parque Na-
cional do Iguaçu.

Com a inauguração da Ponte Internacional da Amiza-
de (Brasil - Paraguai) em 1965 e inauguração da BR-277, 
ligando Foz do Iguaçu à Curitiba e ao litoral, em 1969, Foz 
do Iguaçu teve seu desenvolvimento acelerado, intensifi-
cando seu comércio, principalmente com a cidade para-
guaia de Puerto Presidente Stroessner (atual Ciudad del 
Este).

A construção da Hidrelétrica de Itaipu (Brasil - Para-
guai), iniciada na década de 70, causou fortes impactos 
em toda a região, aumentando consideravelmente o con-
tingente populacional de Foz do Iguaçu. Em 1960, o mu-
nicípio contava com 28.080 habitantes e, em 1970, com 
33.970, passando a ter, em 1980, 136.320 habitantes e 
registrando um crescimento de 385%, estimando-se hoje 
uma população de 255.900 habitantes.

Formação Administrativa

Distrito criado com a denominação de Iguassu, pela 
Lei Estadual n.º 971, de 09-04-1910, subordinado ao mu-
nicípio de Guarapuava.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, 
o distrito de Iguassu figura no município de Guarapuava.

Elevado à categoria de vila com a denominação de Iguas-
su, pela Lei Estadual n.º 1.383, de 14-03-1914, desmembrado 
de Guarapuava. Sede da antiga colônia de Foz de Iguassu. 
Constituído do distrito sede. Instalado em 10-06-1914.

Elevado à condição de cidade, com a denominação de 
Foz do Iguaçu, pela Lei Estadual n.º 1.658, de 03-03-1917.

Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 
I-IX-1920, o município é constituído de 3 distritos. Foz do 
Iguassu, Artaza e Guaíra.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o 
município é constituído do distrito sede.

Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-
XII-1937, o município é constituído de 2 distritos: Foz do 
Iguaçu e Guaíra.

Pelo Decreto-lei Estadual n.º 7.573, de 20-10-1938, o 
distrito de Guaíra foi extinto, sendo seu território anexado 
ao distrito sede do município de Foz do Iguaçu. Sob a mes-
ma lei é criado o distrito de Cascavel.

No quadro fixado para vigorar no período de 1939-
1943, o município é constituído de 2 distritos: Foz do Igua-
çu e Cascavel.

Pelo ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
promulgada em 18-09-1946 (art. 8º), foi extinto o território 
do Iguaçu, sendo que pelo Decreto-lei Estadual n.º 533, de 
21-11-1946, foram restabelecidos o município e comarca 
de Foz do Iguaçu nesse Estado.

Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município 
é constituído de 2 distritos: Foz do Iguaçu e Cascavel.

Pela Lei Estadual n.º 790, de 14-11-1951, desmembra 
do município Foz do Iguaçu o distrito de Cascavel. Elevado 
à categoria de município.
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Pela Lei Municipal n.º 99, de 31-07-1953, foram cria-
dos os distritos de Gaúcha (ex-povoado de São Miguel do 
Iguaçu), Matelândia e Medianeira, todos anexados ao mu-
nicípio de Foz do Iguaçu.

Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município 
é constituído de 4 distritos: Foz do Iguaçu, Gaúcha, Mate-
lândia e Medianeria.

Pela Lei Municipal n.º 230, de 29-10-1959, foram cria-
dos os distritos de Céu Azul e Santa Terezinha e anexados 
ao município de Foz do Iguaçu.

Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município 
é constituído de 6 distritos: Foz do Iguaçu, Céu Azul, Gaú-
cha, Matelândia, Medianeira e Santa Terezinha.

Pela Lei Estadual n.º 4.245, de 25-07-1960, desmem-
bra do município de Foz do Iguaçu, os distritos de Mate-
lândia e Medianeira, elevando-os à categoria de município. 
Pela mesma lei acima citada, desmembra o distrito de Céu 
Azul, para constituir o novo município de Matelândia.

Pela Lei Estadual n.º 4.338, de 25-01-1961, desmem-
bra do município de Foz do Iguaçu, o distrito de São Miguel 
do Iguaçu (ex-Gaúcha). Elevado à categoria de município.

Em divisão territorial datada de 31-12-1963, o municí-
pio é constituído de 3 distritos: Foz do Iguaçu, Céu Azul e 
Santa Terezinha.

Pela Lei Municipal n.º 431, de 01-01-1965, é criado o 
distrito de Alvorada do Iguaçu e anexado ao município de 
Foz de Iguaçu.

Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município 
é constituído de 3 distritos: Foz de Iguaçu, Alvorada de 
Iguaçu e Santa Terezinha.

Pela Lei Estadual n.º 7572, de 03-05-1982, desmem-
bra do município de Foz de Iguaçu o distrito de Santa Te-
rezinha. Elevado à categoria do município com a denomi-
nação de Santa Terezinha de Itaipu.

Em divisão territorial datada de 1988, o município é 
constituído de 2 distritos: Foz de Iguaçu e Alvorada de 
Iguaçu.

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 
2007.

Cronologia Histórica do Município

Introdução Histórica 

O nome do município é de origem guarani podendo 
ser decomposto, na sua grafia primitiva – ü (água, rio) e 
wa’su (grande), portanto rio caudaloso.(fonte: Dicionário 
Onomástico Etimológico da Língua Portuguesa, de José 
Pedro Machado). Por estar situado na confluência dos rios 
Paraná e Iguaçu, recebeu o nome de Foz do Iguaçu. 

Seus habitantes são designados usualmente pelo gen-
tílico iguaçuense.

A região de Foz do Iguaçu foi descoberta pelo homem 
branco em 1542, através da expedição colonizadora de Al-
var Nuñes Cabeza de Vaca, capitão espanhol guiado por 
índios guaranis. A expedição partiu da costa Santa Catari-
na em direção a Assunção, atravessando este Estado de 
leste a oeste até o Rio Paraná, tendo então descoberto 
as Cataratas, que batizou com o nome de “Cachoeiras de 
Santa Maria”.

Até 1881 eram os índios Caigangues os senhores 
das terras onde seria localizado, mas tarde, o município 
de Foz do Iguaçu. Data desse ano, também a fixação dos 
primeiros moradores da região: Pedro Martins e Manoel 
Gonzales.

A partir de 1881 a ocupação da região ocorreu de for-
ma bastante irregular e precária, tendo como única frente 
de expansão a cidade de Guarapuava. Este ciclo de ocu-
pação da região caracterizava-se pela extração da erva-
-mate e pelo corte predatório da madeira nas grandes pro-
priedades. Não havia interesse na fixação definitiva nas 
terras da região, pois este forma de exploração predató-
ria obrigava os trabalhadores e sucessivas mudanças em 
busca de novas frentes de trabalho em outras terras.

O povoamento regular e definitivo da região por habi-
tantes nacionais começou com a instalação da “Colônia 
Militar do Iguaçu em 1888, tendo como objetivo tomar pos-
se da região e conter o domínio dos países vizinhos. Nes-
sa época, a produção da erva-mate e da madeira escoava 
para Guaíra, onde havia estrada de ferro para São Paulo.

Em 09 de abril de 1910, a Colônia Militar passou à 
condição de distrito do município de Guarapuava. A 14 de 
março de 1914 foi criado oficialmente o Município do Igua-
çu, instalado a 10 de junho do mesmo ano.

Desde essa época foram chegado novos colonizado-
res, principalmente os imigrantes europeus, na sua maioria 
alemãs e italianos, que asseguravam sua fonte de renda 
através da produção da erva-mate e do corte da madeira.

A partir de 1930 foram chegando os primeiros agricul-
tores do Rio Grande do Sul, dando início a um novo ciclo 
de ocupação com a instalação da agricultura na região do 
extremo-oeste paranaense e consequente expansão da 
fronteira. No início, a estrutura fundiária era baseada na 
pequena propriedade e, muitas vezes, era apenas de sub-
sistência.

A implantação do sistema viário, ainda que precário, 
permitiu a dinamização da agricultura, favorecendo a co-
mercialização do excedente agrícola e incentivando o au-
mento da produção de culturas extensivas de grãos com 
vistas à exportação. Como reflexos destes fatos associa-
dos, temos um aumento na demanda por bens manufatu-
rados com consequente crescimento no número de esta-
belecimento comerciais. 

A conclusão da rodovia BR-277 (1969) e a integra-
ção do Município ao Sistema Estadual de Telecomunica-
ção, bem como a construção do Aeroporto Internacional 
marcam este novo período. Este fase de desenvolvimen-
to do Município é marcada ainda pela criação do Parque 
Nacional do Iguaçu (1939), que potencializou um aumen-
to na importância do turismo para a economia local, pelo 
desmembramento de São Miguel do Iguaçu (1962) e pela 
inauguração da Ponte Internacional da Amizade (1965), 
que intensificou o comércio de Foz do Iguaçu com a cidade 
paraguaia de Puerto Presidente Stroessner (atual Cuidad 
del Este).

O final deste ciclo se caracteriza também pela conso-
lidação da economia do setor terceário, que no Município 
passou a ter uma participação cada vez maior na geração 
de renda e na absorção de mão-de-obra. Neste período a 
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base econômica municipal deva-se em funções urbanas 
diversificadas e direcionadas ao atendimento dos fluxos 
turísticos.

A partir de 1974, começa definido o novo ciclo de 
desenvolvimento do Município, intimamente ligado à im-
plantação da usina Hidrelétrica de Itaipu. A construção da 
Hidrelétrica causou forte impactos em toda a região do ex-
tremo-oeste do Paraná, principalmente em Foz do Iguaçu, 
em virtude do canteiro de obras da usino situado no Mu-
nicípio.

Nesta fase do desenvolvimento da cidade, a constru-
ção da Hidrelétrica passa a ser um forte fator de atração 
de correntes migratórias, trazendo, além de contingentes 
populacionais de outras partes do Estado, principalmente 
trabalhadores e seus familiares de São Paulo, Minas Ge-
rais, e Rio Grande do Sul.

A construção da hidrelétrica de Itaipu empregou um 
contingente de mão-de-obras que, no ápice de sua cons-
trução, atingiu cerca de 40.000 trabalhadores.

Foz do Iguaçu, segundo dados do IBGE, contava em 
1970 com 33.966 habitantes e passou a ter, 136.321 em 
1980. Se comparada à população de 1960 (28.212 habi-
tantes), registrou-se um crescimento de 383% no total da 
população do Município em apenas 20 anos.

Todo esse crescimento trouxe grandes transformações 
no quadro urbano do Município, acarretando elevação na 
demanda por serviços públicos e privados, quer tenha esta 
origem nas necessidades para a construção da obra em 
si, quer tenha relação com a satisfação das necessidades 
dos trabalhadores e suas famílias, atraídas pela oferta de 
emprego.

Ainda nesse ciclo, simultaneamente a esse desenvol-
vimento ligado, direta ou indiretamente, à construção de 
Itaipu, a partir de meados da década de 80, percebe-se um 
crescimento na importância das transações entre Brasil e 
Paraguai, principalmente para Foz do Iguaçu e Cuidad del 
Este. 

Nesse período, verificou-se uma ampliação na impor-
tância do “turismo de compras” e do comércio atacadista 
exportador para a região fronteiriça. Notou-se uma signifi-
cativa elevação na demanda de produtos elétro-eletrôni-
cos, por parte dos compristas brasileiros. Isso determinou o 
direcionamento de maiores investimentos dos comercian-
tes instalados no Paraguai, principalmente de origem ára-
be e asiática, nas estrutura comercial de Cuidad del Este. 
No lado brasileiro da fronteira, observou-se um aumento 
no número de turista que chegavam a Foz do Iguaçu com 
o objetivo de fazer compras no Paraguai. Esse turismo, ao 
qual se convencionou chamar de “turismo de compras”, 
ainda hoje, assume uma parte da economia local, pois 
movimenta hotéis, restaurante, lanchonetes, agências de 
turismo e outras prestadoras de serviços, bem como ab-
sorve parte dos trabalhadores do Município.

Outro aspecto merecedor de análise é a importância 
do setor exportador para a economia local. Como o país 
vizinho, Paraguai, não possui bens de consumo (duráveis 
e não duráveis) em quantidade e qualidade suficientes 
para atender sua demanda, nosso comércio exportador se 
beneficiou desse mercado vendendo aquele país diversos 

produtos, principalmente alimentícios, de vestuário, eletro-
domésticos e para a construção civil. Evidentemente isso 
determinou um aumento na oferta de empregos e na renda 
local.

Assim, contrariando a tese de que com a conclusão 
das obras da Hidrelétrica a maior parte dos trabalhado-
res de Itaipu partiriam em busca de outras obras similares, 
notou-se a fixação da maior parte daquelas pessoas e de 
suas famílias em Foz do Iguaçu. Estas passaram a desen-
volver funções relacionadas, cada vez mais, ao turismo de 
compras, ao comércio atacadista exportador e outras ativi-
dades legadas ao setor terceário.

Com o término das obras e início do funcionamento de 
Itaipu, intensificou-se o comércio de exportação e turismo 
de compras com o Paraguai. Esses fatores são constituí-
dos em função de uma conjuntura econômica iniciada por 
crises e transformações no Brasil.

Esses fatores, causaram intenso movimento migra-
tório para o Município, originando a partir desse período, 
grandes invasões em áreas públicas e privadas. As famí-
lias eram atraídas pela localização fronteiriça de Foz do 
Iguaçu com o grande comércio aberto de Cuidad del Este 
(Paraguai).

Acentua o agravamento da situação econômica e das 
políticas do município, pois o impacto econômico sobre 
Foz do Iguaçu fez desaparecer, grande parte do setor ex-
portador e reduzir significativamente o turismo de compras 
e a ocupação de estabelecimentos hoteleiros não classifi-
cados.

O agravamento da situação social do Município com 
o crescente desemprego e o desenvolvimento de uma 
economia informal acarretou um aumento do favelamento 
urbano, nas dificuldades dos setores sociais e especial-
mente nas áreas de educação, saúde e segurança pública.

Nesta fase, a abertura de postos de trabalhos não 
acompanha o mesmo ritmo do crescimento populacional 
que, entrando em idade economicamente ativa, não con-
segue nenhuma colocação no mercado, acrescentando-se 
que o fator migratório torna esse fato ainda mais crítico. O 
desaparecimento do turismo de compras possibilita a dis-
pensa de trabalhadores informais tanto na cidade, como 
em Cuidad del Este, contribuindo para o agravamento aqui 
instalado, principalmente no tocante ao principal problema 
urbano da cidade, o desemprego.

Entretanto, Foz do Iguaçu goza das vantagens de sua 
localização estratégica no Mercosul, possuindo perspec-
tivas otimistas de crescimento econômico, com a atração 
de novos investimentos e consolidação de empresas que 
poderão usufruir desse nicho de mercado, até então pouco 
ou informalmente explorado. 

A expansão de cursos superiores na cidade, além do 
fator de atração de jovens e profissionais especializados, 
possibilita também a constituição de um pólo tecnológico, 
referencial para os novos momentos que estamos vivendo. 

Cronologia Histórica do Município:
• 1542 - Chegada à região da expedição colonizadora 

de Alvar Nuñes Cabez, que descobre as cataratas e as 
batiza com o nome de “Cachoeiras de Santa Maria”.
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• 1609 - São enviadas Bandeiras conquistadoras e 
povoadas, que asseguram aos brasileiros o domínio da 
região oeste.

• 1765 - O Conde Oeyras Pombal solicita ao Capitão-
-General de São Paulo, ordens e instruções para fundar 
estabelecimento militar na fronteira com o Paraguai, em 
território hoje paranaense.

• 1853 - 20/08 – Pela Lei Imperial separa da Província 
de São Paulo o Paraná.

• 1881 - A região é ocupada com a fixação dos primei-
ros moradores, Pedro Martins da Silva e Manoel Gonzales.

• 1888 - Criação de uma Comissão Estratégica, no-
meada pelo Ministério da Guerra e chefiada pelo então 
Capitão Bellarmino Augusto de Mendonça Lobo, Enge-
nheiro Militar, tendo estabelecido sua sede na cidade de 
Guarapuava, ponto que mais se aproximava do centro e 
perímetro em que a mesma Comissão teria de operar seus 
trabalhos. Dentre os 14 oficiais que faziam parte da Co-
missão, foi escolhido para o cometimento da descoberta 
de Foz do Iguaçu o 2º Tenente José Joaquim Firmino, tam-
bém engenheiro militar, tendo como principais encargos, 
construir estradas estratégicas descobrir a Foz do Iguaçu 
e fundar uma Colônia Militar.

• 1888 - O historiador Romário Martins (1) relaciona, 
por nacionalidade a população da região de Foz do Igua-
çu, encontrada em 1888; 188 paraguaios, 93 brasileiros, 
33 argentinos, 05 franceses, 02 uruguaios, 02 orientais e 
01 inglês, perfazendo um total de 324 pessoas, além dos 
índios caigangues.

• 1889 - A expedição voltou a Guarapuava em agosto 
e Joaquim José Firmino dividiu o território em dois distritos 
e nomeou 02 inspetores: Feliciano Araujo e Pedro Martins, 
sendo que quando a expedição retornou a Foz do Iguaçu, 
o Tenente Antônio Baptista, afixou editais avisando que 
naquela data iniciava-se os trabalhos de fundação da colô-
nia, bem como tinha competência para conceder lotes de 
acordo com a lei para matricular como colonos.

• 1889 - Com a Proclamação da República no dia 
15/11, até então Província passa a Estado do Paraná ten-
do no dia 16/11 o 1º Governador tomou posse.

• 1892 - A colônia Militar de Foz do Iguaçu desmem-
brou-se da comissão Estratégica do Paraná, que passou 
a ter apenas o encargo da construção de estradas até as 
respectivas colônias.

• 1897 - Edmundo de Barros, militar e escritor goiano, 
levantou a planta dos Saltos das Cataratas, detalhada e 
organizou vasto plano de um parque a ser construído na 
margem brasileira, em frente à monumental cachoeira

• 1897 - Instalação da Agência Fiscal, sendo chefiada 
pelo Capitão Lindolfo de Siqueira Bastos.

• 1903 - 20 de julho: Inauguração do Marco Brasileiro 
e do Argentino na confluência dos rios Paraná e Iguaçu.

• 1905 - Foi instalada a Mesa de Rendas, Repartição 
Fiscal do Ministério da Fazenda, pelo poeta e jornalista Sil-
veira Netto.

• 1906 - Foi criado o Distrito Policial e instalada a linha 
telegráfica ligando Foz do Iguaçu a Guarapuava.

• 1910 - Pela Lei nº 971, de 09 de abril, a Colônia Mi-
litar passou à condição de Distrito do Município de Guara-
puava, denominada Vila Iguaçu.

• 1912 - A Colônia Militar foi extinta e a Vila Iguaçu 
emancipada do Ministério de Guerra. Transformou-se de 
praça de guerra em povoação civil, entregue aos cuidados 
dos seus próprios cidadãos.

• 1914 - Pela Lei nº 1383, de 14 de março, é criado o 
Município de Vila Iguaçu, instalado em 10 de junho, tendo 
como primeiro Prefeito o Coronel Jorge Schimmelpfeng.

• 1915 - 15 de novembro: Inauguração do primeiro 
hotel em Vila Iguassu, denominado Hotel Brasil, de pro-
priedade do Sr. Frederico Engel, situado na Avenida Brasil, 
onde atualmente encontra-se o Banco HSBC.

• 1916 - 24 de abril: Alberto Santos Dumont visita o 
Município de Vila Iguassu, fica hospedado no Hotel Brasil 
e conhece as Cataratas.

• 1916 - 28 de julho: O Estado do Paraná, através do 
Decreto nº 653, declara a área de 1008 ha ao lado dos 
Saltos de Santa Maria, na margem direita do rio Iguaçu, 
como de utilidade pública, para nele se instalarem uma po-
voação e um Parque.

• 1916 - O Prefeito Jorge Schimmelpfeng doou o terre-
no para construção da igreja matriz que recebeu o nome 
de São João Batista, em virtude da doação da imagem do 
Santo.

• 1917 - O Município de Vila Iguassu é elevado a Co-
marca do Iguaçu.

• 1918 - Foz do Iguaçu recebeu o primeiro padre que 
permaneceu na cidade.

• 1918 - Pela Lei Estadual nº 1783, de abril, o Muni-
cípio de Vila Iguaçu passou a denominar-se Município de 
Foz do Iguaçu.

• 1918 - Iniciou-se a construção do Hotel das Catara-
tas que no época chamou-se de hotel Cassino.

• 1918 - Edição do primeiro Jornal, pelo Sr. Moisés 
Santiago Bertoni.

• 1920 - Inauguração da estrada que ligava Foz do 
Iguaçu a Guarapuava, pelo então Presidente do Estado do 
Paraná Afonso Alves de Camargo.

• 1928 - Foi fundado o 1º clube social de Foz do Igua-
çu, o Oeste Paraná Clube.

• 1928 - Inaugurado o primeiro grupo escolar do Mu-
nicípio, Grupo Escolar Bartolomeu Mitre, sendo o diretor o 
Padre Monsenhor Guilherme.

• 1931 - O Decreto nº 2153, ampliava a área reserva-
da no Município de 1008 hectares para 33.519.040 metros 
quadrados.

• 1933 - Foi criada a Delegacia da Capitânia dos Por-
tos do rio Paraná.

• 1934 - Chegada em Foz do Iguaçu o 1º médico civil, 
Dr. Dirceu Lopes, que atendia os pacientes numa sala ce-
dida pela Prefeitura.

• 1935 - Inauguração oficial do 1º campo de pouso de 
Foz do Iguaçu, que se localizava onde atualmente encon-
tra-se o clube Gresfi e aterrizou o primeiro avião.

• 1936 - Foi inaugurado uma linha de Correio Aéreo 
Nacional, para o oeste paranaense.

• 1936 - Projetada a construção do Hotel Iguaçu, pelo 
Engenheiro Chefe da Seção Técnico do Departamento de 
Obras e Viação, Raul Mesquita. Sua construção foi exe-
cutada de 1938 até 1939, pelo Cia Nacional S/A do Rio 
Janeiro.
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• 1938 - Em terreno cedido pelo Município de Foz do 
Iguaçu, o governo Estadual entrega novo prédio ao go-
verno da cidade (Prefeitura, onde atualmente funciona a 
sede, juntamente com a Câmara Municipal que exercia 
suas atividades no 2º pavimento), Serviço de Justiça (Fó-
rum) e Arrecadação Estadual (Coletoria).

• 1939 - É criado o Parque Nacional do Iguaçu através 
do Dec. Federal n 1.035.

• 1943 - Pelo Decreto nº 5.812, de 13 de setembro, 
Foz do Iguaçu passa a fazer parte do Território Federal 
do Iguaçu, tendo como capital Laranjeiras do Sul, sendo o 
Governador o Sr. Major Frederico Trotta.

• 1944 - O Presidente da República Getúlio Dornelles 
Vargas, visitou a cidade, onde foi oferecido uma solene 
recepção com baile no salão do Oeste Paraná Clube.

• 1945 - Entrou em atividade a Agência do Banco do 
Brasil, a 1ª agência bancária do Município.

• 1945 - A 1ª empresa de ônibus de Foz do Iguaçu, 
chamava-se Oeste Paraná.

• 1946 - Pela Constituição de 18 de setembro, o territó-
rio volta a integrar o Estado do Paraná.

• 1947 - As Irmãs da caridade de São Vicente de Pau-
la, chegaram na cidade e construíram Instituto São José.

• 1951 - Foi fundada a ACIFI- Associação Comercial e 
Industrial de Foz do Iguaçu, sendo a sua primeira diretoria 
composta pelos Sr. Pedro Basso, Augusto Araújo, Eurides 
José da Silva e André Comi.

• 1953 - Fundado o primeiro Jornal de Foz do Iguaçu, 
chamado Ä Notícia”, pelo Sr. João Lobato da Mota Macha-
do com uma tiragem de 1000 exemplares.

• 1953 - A primeira Rádio da região passa a transmi-
tir sua programação, chamada Rádio Cultura de Foz do 
Iguaçu e o primeiro locutor foi Manoel Orfanaki, conhecido 
como MANÚ, foi também o criador do Brasão do Municí-
pio, hoje alterado pela Lei 2.394.

• 1956 - Criada comissão especial para construção 
da Ponte Brasil/Paraguai, chefiada pelo engenheiro Almir 
França, através do Decreto nª 40350, do DNER, neste 
mesmo ano foi lançada a pedra fundamental da Ponte da 
Amizade, pelos Presidentes Juscelino Kubitscheck e Alfre-
do Strorssner.

• 1962 - O Município de São Miguel do Iguaçu se des-
membra de Foz do Iguaçu.

• 1965 - Inauguração da Ponte da Amizade sobre o 
rio Paraná, ligando o Brasil (Foz do Iguaçu) ao Paraguai 
(Cuidad del Este).

• 1966 - É assinada a Ata do Iguaçu em 22 de junho 
pelos chanceleres do Brasil e do Paraguai, nascendo Itai-
pu, para utilização do potencial hidráulico do rio Paraná, 
em condomínio dos dois países, incluindo o Salto Grande 
de Sete Quedas até Foz do Iguaçu.

• 1967 - Em 12 de fevereiro é firmado o convênio en-
tre Brasil e Paraguai para criação de uma comissão mista 
técnica, com finalidade de realizar estudo e levantamento 
das possibilidades econômicas do potencial hidráulico do 
rio Paraná.

• 1968 - Foz do Iguaçu passa a integrar a área de Se-
gurança Nacional, e seus prefeitos passam a ser nomea-
dos pelo Governo do Estado com anuência do Presidente 
da República.

• 1969 - 27 de março: Entregue ao tráfego comum a Br. 
277, pelos Presidentes Costa e Silva, do Brasil e Alfredo 
Stroessner, do Paraguai.

• 1970 - Inauguração do Aeroporto Internacional, situa-
do na Avenida das Cataratas, chamada de “eras dos vôos 
dos grandes aviões”.

• 1970 - Em 10 de abril, é firmado um Convênio de 
cooperação entre o Brasil e Paraguai para um estudo con-
junto que estabeleceria as condições para avaliação das 
possibilidades técnicas-econômicas do Projeto Itaipu.

• 1971 - Em 30 de junho é assinada a Declaração de 
Assunção, sobre o aproveitamento internacional do Rio 
Paraná.

• 1971 - Teve início a realização da pesca Internacional 
do Dourado, peixe encontrado no rio Paraná e Iguaçu.

• 1973 - Em 26 de abril, é firmado pelos Presidentes 
Emílio Garrastazu Medici, do Brasil e Alfredo Stroessner, 
do Paraguai, Tratado de Itaipu.

• 1974 - Em 17 de maio, em reunião solene na fronteira 
entre o Brasil e o Paraguai, na presença dos Presiden-
tes Ernesto Geisel e Alfredo Stroessner, é dada posse aos 
membros do Conselho de Administração da Itaipu Bina-
cional.

• 1976 - Em 25 de agosto, é criada a Companhia Me-
lhoramento Cataratas do Iguaçu, responsável pela cons-
trução e administração do Centro de Convenção e Eventos 
de Foz do Iguaçu.

• 1977 - Em 20 de abril, pela Lei Municipal nº 935, é 
criada a FUNEFI – Fundação Educacional de Foz do Igua-
çu, para implantação do ensino superior.

• 1977 - Em 17 de maio, é assinado na cidade de Pre-
sidente “Stroessner (Paraguai), o contrato nº 270/77 de 
execução por empreitada da construção de obras civis re-
lativas a barragem de concreto: casa de força e vertedouro 
da Hidrelétrica de Itaipu.

• 1977 - Em 07 de setembro é inaugurada a sede pró-
pria da ACIFI - Associação Comercial e Industrial de Foz 
do Iguaçu, fundada em 09 de junho de 1951.

• 1977 - Em comemoração ao aniversário do Município 
(10/06) deu-se início anualmente a Feira de Artesanato e 
Alimentos – FARTAL.

• 1978 - Em 1º de fevereiro entrou em funcionamento 
a Central de Abastecimento de Foz do Iguaçu – CEASA.

• 1978 - Em 26 de agosto, é criada a diocese de Foz 
do Iguaçu.

• 1978 - Em 20 de outubro, às 11:15 horas, na presen-
ça dos Presidentes Ernesto Geisel e Alfredo Stroessner, 
56 toneladas de explosivos desmontaram os diques de 
montante e jusante, permitindo que o caudaloso rio Pa-
raná, um dos maiores do mundo, fosse deslocado para o 
canal de desvio.

• 1979 - No início desse exercício, brasileiros e argen-
tinos criaram uma comissão Binacional pró-construção de 
uma ponte ligando o Brasil (Foz do Iguaçu) à Argentina 
(Puerto Iguazú).

• 1979 - Em 31 de março, é inaugurada a COART – 
Cooperativa de Artesanato da Região oeste e Sudoeste 
do Paraná.
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A NATUREZA DAS ORGANIZAÇÕES. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. 

Existem vários modelos de organização, Organização Empresarial, Organização Máquina, Organização Política entre 
outras. As organizações possuem seus níveis de influência. O nível estratégico é representado pelos gestores e o nível 
tático, representado pelos gerentes. Eles são importantes para manter tudo sob controle. O gerente tem uma visão global, 
ele coordena, define, formula, estabelece uma autoridade de forma construtiva, competente, enérgica e única. 

As Organizações formais possuem uma estrutura hierárquica com suas regras e seus padrões. Os Organogramas 
com sua estrutura bem dimensionada podem facilitar a autonomia interna, agilizando o processo de desenvolvimento de 
produtos e serviços. O mundo empresarial cada vez mais competitivo e os clientes a cada dia mais exigentes levam as 
organizações a pensar na sua estrutura, para se adequar ao que o mercado procura. Com os órgãos bem dispostos nessa 
representação gráfica, fica mais bem objetivada a hierarquia bem como o entrosamento entre os cargos.

As organizações fazem uso do organograma que melhor representa a realidade da empresa, vale lembrar que o mo-
delo piramidal ficou obsoleto, hoje o que vale é a contribuição, são muitas pessoas empenhadas no desenvolvimento da 
empresa, todos contribuem com ideias na tomada de decisão.

Com vistas às diversidades de informações, é preciso estar atento para sua relevância, nas organizações as informa-
ções são importantes, mesmo em tomada de decisões. É necessário avaliar a qualidade da informação e saber aplicar 
em momentos oportunos.

Para o desenvolvimento de sistemas de informação, há que se definir qual informação e como ela vai ser mantida no 
sistema, deve haver um estudo no organograma da empresa verificando assim quais os dados e quais os campos vão ser 
necessários para essa implantação. Cada empresa tem suas características e suas necessidades, e o sistema de infor-
mação se adéqua a organização e aos seus propósitos.

Para as organizações as pessoas são as mais importantes, por isso tantos estudos a fim de sanar interrogações a 
respeito da complexidade do ser humano. 

Para que todos esses conceitos e objetivos sejam desenvolvidos de fato, precisamos nos ater à questão dos níveis de 
hierarquia e às competências gerenciais, ao que isso representa na teoria, na prática e no comportamento individual de 
cada profissional envolvido na administração.

NÍVEIS HIERÁRQUICOS

Existem basicamente três níveis hierárquicos dentro de uma organização, que são divididos em:

Nível Estratégico (ou Nível Institucional) – Elabora as estratégias, faz o planejamento estratégico da empresa nor-
malmente esse posto é assumido por presidentes e alta direção da empresa, os representantes deste nível devem possuir 
principalmente habilidades conceituais.

Nível Tático (ou Nível Intermediário) – Este nível é desempenhado pelos Gerentes é um nível departamental, e seus 
integrantes necessitam em especial de habilidades humanas para motivar e liderar os integrantes do nível operacional.

Nível Operacional – Estes são os supervisores que necessitam de habilidades técnicas por trabalharem de forma 
mais ligada à produção.

É de suma importância que os níveis hierárquicos estejam bem definidos dentro da organização para que cada um 
saiba o seu lugar e suas competências. Administrar é interpretar os objetivos da organização e transformá-los em ação por 
meio de planejamento, organização, controle e direção de todos os níveis organizacionais.

A seguir vocês poderão ver dois demonstrativos que discriminam as características de atuação de cada um dos níveis 
citados. 

CARACTERÍSTICAS
NÍVEIS

ESTRATÉGICO TÁTICO OPERACIONAL

Abrangência Instituição Unidade, Departamento Setor, Equipe

Área Presidência, Alto Comitê Diretoria, Gerência Coordenação, Líder Técnico

Perfil Visão, Liderança Experiência, Eficácia Técnica, Iniciativa

Horizonte Longo Prazo Médio Prazo Curto Prazo

Foco Destino Caminho Passos

Diretrizes Visão, Objetivo Planos de ação, projetos Processos, atividades

Conteúdo Abrangente, Genérico Amplo, mas sintético Específico, Analítico
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Ações Determinar, Definir, orientar Projetar, Gerenciar Executar, manter, Controlar, analisar

Software Painel de Controle Planilha Aplicações específicas
 Marcio D’Ávila

Idalberto Chiavenato

Fatores como a crescente competitividade entre as organizações provocam significativas mudanças no mercado, o 
que faz com que as competências gerenciais se tornem grandes diferenciais.

A gestão por competência se propõe a integrar e orientar esforços, principalmente no que ser refere à gestão de pes-
soas, visando desenvolver e sustentar competências consideradas fundamentais aos objetivos organizacionais.

As empresas buscam ideias de mudanças comportamentais, atitudes, valores e crenças que façam a diferença na 
postura dos profissionais.

Competências gerenciais: “Um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que algumas pessoas, grupos ou 
organizações dominam melhor do que outras, o que as faz se destacar em determinado contexto”.

Claude Lévy-Leboyer

A) As Principais Habilidades Gerenciais são:
- Planejamento e Organização: O Gerente deverá possuir a capacidade de planejar e organizar suas próprias ativida-

des e as do seu grupo, estabelecendo metas mensuráveis e cumprindo-as com eficácia.
- Julgamento: O Gerente deverá ter a capacidade de chegar a conclusões lógicas com base nas evidências disponí-

veis.
- Comunicação Oral: Um Gerente deve saber se expressar verbalmente com bons resultados em situações individuais 

e grupais, apresentando suas ideias e fatos de forma clara e convincente.
- Comunicação Escrita: É a capacidade gerencial de saber expressar suas ideias clara e objetivamente por escrito.
- Persuasão: O Gerente deve possuir a capacidade de organizar e apresentar suas ideias de modo a induzir seus 

ouvintes a aceitá-las.
- Percepção Auditiva: O Gerente deve ser capaz de captar informações relevantes, a partir das comunicações orais 

de seus colaboradores e superiores.
- Motivação: Importância do trabalho na satisfação pessoal e desejo de realização no trabalho.
- Impacto: É a capacidade de o Gerente criar boa impressão, captar atenção e respeito, adquirir confiança e conseguir 

reconhecimento pessoal.
- Energia: É a capacidade gerencial de atingir um alto nível de atividade (Garra).
- Liderança: É a capacidade do Gerente em levar o grupo a aceitar ideias e a trabalhar atingindo um objetivo especí-

fico.
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Para alguns autores, podemos resumir as habilidades 
necessárias para o desenvolvimento eficiente e eficaz na 
administração em:

1. Conhecimento – Estar a par das informações ne-
cessárias para poder desempenhar com eficácia as suas 
funções.

2. Habilidade – Estas podem ser divididas em:
- Técnicas (Funções especializadas)
- Administrativas (compreender os objetivos organiza-

cionais)
- Conceituais (compreender a totalidade)
- Humanas (Relações Humanas), Políticas (Negocia-

ção).

3. Atitude e Comportamento – Sair do imaginário e 
colocar em prática, fazer acontecer. Maneira de agir, ponto 
de referência para a compreensão da realidade.

As três dimensões da competência

As competências são formadas por três dimensões: 
atitude, conhecimento e habilidade. 

Cada dimensão é independente, mas ambas estão in-
terligadas. Tommas Durant afirma ainda que o desenvolvi-
mento das competências está na aprendizagem individual 
e coletiva.

Atitude (Querer Fazer)

Ter atitude e ações é fazer acontecer. 
São competências que permitem as pessoas interpre-

tarem e julgarem a realidade e a si próprias. Na área ge-
rencial veja algumas atitudes que se destacam:

» Saber ouvir;
» Automotivação;
» Autocontrole;
» Dar e receber feedback;
» Resolução de problemas;
» Determinação;
» Pro-atividade;
» Honestidade e ética nos negócios, etc.

Conhecimento (Saber Fazer)

O conhecimento é essencial para a realização dos pro-
cessos da organização. De acordo com o nível de conheci-
mento de um gerente, existe o essencial, aquele que todo 
profissional deve saber, como dominar os procedimentos, 
conceitos, informações necessários ao funcionamento da 
empresa. E, aquele mais específico, em que é necessário 
analisar os indivíduos e o contexto de trabalho.

Habilidades (Saber como Fazer)

Quando utilizamos o conhecimento da melhor forma, 
ele se torna uma habilidade. O conceito de habilidade é 
variado. De acordo com alguns autores, para que um ad-
ministrador possa conquistar uma posição de destaque, 
bem como saber administrar, define-se a existência das 
seguintes habilidades:

» Técnicas - funções especializadas e ligadas ao tra-
balho operacional;

» Conceituais - compreender a totalidade, ou seja, ter 
visão da empresa como um todo;

» Humanas - cultivar bons relacionamentos, sendo um 
líder eficaz e eficiente.

Tipos de Organização

Podemos classificar as estruturas organizacionais em 
tradicionais e contemporâneas.

Dentre as tradicionais temos as Organizações Linear, 
Funcional e Linha Staff conforme veremos abaixo.

Organização Linear 
A denominação “linear” indica que entre o superior e 

os subordinados existem linhas diretas e únicas de autori-
dade e de responsabilidade. 

Características da organização linear
- Autoridade linear ou única - autoridade única e abso-

luta do superior sobre seus subordinados (decorrente do 
princípio da unidade de comando). 

- Linhas formais de comunicação - as comunicações 
entre os órgãos ou cargos são efetuadas unicamente atra-
vés das linhas existentes no organograma. 

- Centralização das decisões - só existe uma autorida-
de máxima que centraliza todas as decisões e o controle 
da organização. 

- Aspecto piramidal - à medida que se sobe na escala 
hierárquica diminui o número de cargos ou órgãos. 

Vantagens da Organização Linear

- Estrutura simples e de fácil compreensão.
- Nítida e clara delimitação das responsabilidades dos 

órgãos ou cargos.
- Facilidade de implantação.
- Estabilidade, permitindo uma tranquila manutenção 

do funcionamento.

Desvantagens da Organização Linear
- Mais adequado para pequenas empresas.
- Estabilidade pode levar à rigidez e à inflexibilidade 

da organização.
- Pode tornar-se autocrática.
- Ênfase exagerada na função de chefia e comando.
- Chefe torna-se um generalista, não pode se espe-

cializar.
- Congestionamento das linhas formais de comunica-

ção na medida em que a empresa cresce.
- Comunicações demoradas e sujeitas a intermediá-

rios e a distorções. 

Organização Funcional

Tipo de estrutura organizacional que aplica o princípio 
funcional ou princípio da especialização das funções para 
cada tarefa. 
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Princípio funcional separa, distingue e especializa: é o 
germe do staff. 

Características da Organização Funcional 
- Autoridade funcional ou dividida. Nenhum superior 

tem autoridade total sobre os subordinados, mas autori-
dade parcial e relativa, decorrente de sua especialidade. 

- Linhas diretas de comunicação. Comunicação efe-
tuada diretamente, sem necessidade de intermediação. 

- Descentralização das decisões. Não é a hierarquia, 
mas a especialidade quem promove as decisões. 

- Ênfase na especialização. As responsabilidades são 
delimitadas de acordo com as especializações. 

Vantagens da Organização Funcional
- Proporciona o máximo de especialização nos órgãos 

ou cargos.
- Permite a melhor supervisão técnica possível.
- Desenvolve comunicações diretas, rápidas e com 

menos distorções.
- Separa as funções de planejamento e controle da 

função execução.

Organização Linha-Staff 
- Resultado da combinação dos tipos de organização 

linear e funcional, buscando-se incrementar as vantagens 
e reduzir as desvantagens dos dois tipos de organização. 

- Na organização linha-staff existem órgão de execu-
ção (linha) e de apoio (staff). 

- É o tipo de organização mais empregado atualmente. 

 Principais Funções do Staff 
- Serviços: atividades especializadas como: compras, 

pessoal, pesquisa, informática, propaganda, contabilida-
de, etc.

- Consultoria e assessoria: assistência jurídica, organi-
zação e métodos etc. 

- Monitoramento: acompanhar e avaliar determinada 
atividade ou processo. 

- Planejamento e controle: planejamento e controle or-
çamentário, controle de qualidade etc. 

Características da Organização Linha-Staff 
- Fusão da estrutura linear com a estrutura funcional, 

com predomínio da primeira. 
- Coexistência entre as linhas formais de comunicação 

com as linhas diretas de comunicação. 
- Separação entre órgãos operacionais (executivos) e 

órgãos de apoio (assessores). 
- Hierarquia versus especialização.

Vantagens da Organização Linha-Staff
- Assegura assessoria especializada e inovadora, 

mantendo o princípio da autoridade única. Os serviços 
prestados não precisam ser aceitos como estão recomen-
dados.

- Atividade conjunta e coordenada dos órgãos de linha 
e órgãos de staff.

Desvantagens da Organização Linha-Staff
- Possibilidade de conflitos entre a assessoria e os de-

mais órgãos e vice-versa.
- Dificuldade na obtenção e manutenção do equilíbrio 

dinâmico entre linha e staff.

Já no conceito de estruturas contemporâneas temos 
as estruturas matriciais e as estruturas com base em pro-
jetos.

Estrutura com Base em Projetos

Este tipo de estrutura advém de desenvolvimento de 
projeto com um grupo de atividades com tempo de dura-
ção pré-definido e profissional contratados especificamen-
te para cada projeto.

Este tipo de estrutura deve ser utilizado quando: exis-
tem muitas pessoas/organizações interdependentes, pla-
nos sujeitos a mudanças, dificuldade de prognósticos, exi-
gência do cliente e estrutura organizacional rígida.

Para montar uma estrutura com base em projetos, a 
empresa precisa: definir as funções do projeto, montar a 
estrutura organizacional (organograma do projeto), definir 
as atribuições das funções (responsabilidades e autorida-
des) e alocar pessoal. As principais características são:

- Unidimensional, onde cada unidade da organização 
está voltada para o desenvolvimento de um único projeto e 
chefiada por um único gerente;

- A base da estrutura é o projeto;
- Objetivos e prazos bem definidos;
- Prazo relativamente curto, sendo, portanto de natu-

reza temporária;
- Depende de inovação de produto, que se torna obso-

leto em pouco tempo;
- Departamentalização interna é funcional.

As principais vantagens:
- Unidade de direção voltada para o objetivo único, que 

é o projeto;
- Identificação com o projeto;
- Comunicação informal como fonte importante de in-

tegração;
- Gerente controla todos os recursos para desenvolvi-

mento do projeto.

As principais Desvantagens:
- Não é bem aceita pela organização permanente em 

razão de se caráter temporário.
- Meios duplicados: cada projeto tem sua própria es-

trutura;
- Ineficácia na utilização de recursos;
- Insegurança no emprego, já que possui caráter tem-

porário;
- Pessoal alocado em determinado projeto pode per-

der lugar na estrutura permanente.
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Estrutura Matricial

É um tipo de estrutura mista, uma excelente alternativa 
para organizações que desenvolvem projetos, mas tam-
bém adotam as estruturas: divisional, funcional, staff etc. é 
indicado para empresas que desenvolvem vários projetos, 
mas que se utilizam de diversas tecnologias. As principais 
características são:

- Multidimensional, pois se utiliza de características de 
estruturas permanentes, por função, produtos e projetos;

- Permanente, sendo temporários apenas os grupos 
de cada projeto;

- Adaptativa e flexível: quanto mais complexa a am-
biência organizacional, mais complexa deve ser a estrutu-
ra da empresa;

- Combina a estrutura hierárquica vertical tradicional 
com uma estrutura superposta, horizontal, de coordenado-
res de projetos/produtos.

As principais vantagens:
- Equilíbrio de objetivos pela atenção dispensada tanto 

às áreas funcionais quanto às coordenações de projetos;
- Visão dos objetivos dos projetos por meio das coor-

denações de projetos;
- Desenvolvimentos de um forte e coeso trabalho de 

equipe e metas de projetos
- Elimina mão de obra ociosa;
- Elimina extensas cadeias hierárquicas;
- Conhecimento especializado pode estar disponível 

para todos os projetos igualmente, podendo ser transferido 
de um projeto para outro;

- Utilização de Mao de obra pode ser flexível.

As principais desvantagens:
- Subutilização de recursos disponíveis;
- Insucesso na obtenção de coordenação de funções, 

no estabelecimento de padrões de eficiência e de uniformi-
dades de prática entre os especialistas que não são con-
trolados por um único chefe;

- Insegurança entre os membros dos projetos;
- Indivíduo de posição intermediária possui dois che-

fes: chefe do seu departamento funcional e coordenador 
do projeto onde está alocado;

- Conflito entre gerentes funcionais e coordenadores 
de projetos quanto à autoridade.

Tendências e Práticas Organizacionais

Visando oferecer soluções práticas e que atendam às 
emergências impostas pelas mudanças e transformações, 
ao final da era neoclássica surgiram algumas técnicas de 
intervenção: 

- Melhoria contínua – os processos de mudança de-
vem começar pequenos e sempre de baixo para cima, ou 
seja, da base para a cúpula. A filosofia da melhoria con-
tínua deriva do Kaizen (palavra japonesa). As melhorias 
não precisam ser grandes, mas devem ser contínuas e 
constantes. 

- Qualidade total – qualidade é o atendimento das exi-
gências do cliente. O tema central da qualidade total está 
nas pessoas que a produzem sendo os funcionários e não 
os gerentes os responsáveis pelo elevado padrão de qua-
lidade. Para isso devem-se proporcionar aos funcionários 
habilidades e a autoridade para tomar decisões que tradi-
cionalmente eram dadas aos gerentes. O gerenciamento 
da qualidade total trouxe técnicas conhecidas, tais como 
o enxugamento, a terceirização e a redução do tempo do 
ciclo de produção.

- Reengenharia – para reduzir a enorme distância 
entre a velocidade das mudanças ambientais e a perma-
nência das organizações tratou-se de aplicar um remédio 
forte e amargo. Reengenharia significa fazer uma nova 
engenharia da estrutura organizacional, ou seja, é uma re-
construção e não apenas uma reforma total ou parcial da 
empresa. A reengenharia não se confunde com a melho-
ria contínua, pois pretende criar um processo inteiramente 
novo e não o aperfeiçoamento gradativo e lento do proces-
so atual. A reengenharia trás consequência para a orga-
nização: os departamentos tendem a desaparecer; estru-
tura organizacional horizontalizada; atividades baseadas 
em equipe; a avaliação deixa de ser a atividade e passa a 
ser os resultados alcançados; os gerentes passam a ficar 
mais próximo das operações e das pessoas e passam a 
ser educadores dotados de habilidades interpessoais.

- Benchmarking – é um processo contínuo de avaliar 
produtos, serviços e práticas dos concorrentes mais fortes 
e daquelas empresas que são reconhecidas como líderes 
empresariais. Isso permite comparações entre empresas 
para identificar o “melhor do melhor” e alcançar um nível 
de superioridade ou vantagem competitiva.

- Equipes de alto desempenho – as organizações es-
tão migrando velozmente para o trabalho em equipe, vi-
sando obter a participação das pessoas na busca de res-
postas rápidas às mudanças no ambiente de negócios.

- Gestão de projetos – todas as organizações desem-
penham algum tipo de trabalho e este envolve operações 
e projetos. O fim de um projeto é alcançado quando os 
objetivos do projeto são atingidos ou quando fica claro que 
seus objetivos não podem ser atingidos.

As tendências organizacionais no mundo moderno se 
caracterizam por: 

- Cadeias de comando mais curtas (enxugar níveis 
hierárquicos).

- Menos unidade de comando (a subordinação ao che-
fe está sendo substituída pelo relacionamento horizontal 
em direção ao cliente).

- Maior responsabilidade e autonomia às pessoas.
- Ênfase nas equipes de trabalho.
- Organizações estruturadas sobre unidades autôno-

mas e autossuficientes, com metas e resultados a alcan-
çar.

- Infoestrutura (permite uma organização integrada 
sem necessariamente estar concentrada em um único lo-
cal).

- Preocupação maior com o alcance dos objetivos e 
metas do que com o comportamento variado das pessoas.
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