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COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS. TIPO-
LOGIA TEXTUAL

Compreensão e interpretação de textos
Chegamos, agora, em um ponto muito importante para todo o 

seu estudo: a interpretação de textos. Desenvolver essa habilidade 
é essencial e pode ser um diferencial para a realização de uma boa 
prova de qualquer área do conhecimento. 

Mas você sabe a diferença entre compreensão e interpretação?
A compreensão é quando você entende o que o texto diz de 

forma explícita, aquilo que está na superfície do texto. 
Quando Jorge fumava, ele era infeliz.
Por meio dessa frase, podemos entender que houve um tempo 

que Jorge era infeliz, devido ao cigarro. 
A interpretação é quando você entende o que está implícito, 

nas entrelinhas, aquilo que está de modo mais profundo no texto 
ou que faça com que você realize inferências. 

Quando Jorge fumava, ele era infeliz.
Já compreendemos que Jorge era infeliz quando fumava, mas 

podemos interpretar que Jorge parou de fumar e que agora é feliz. 
Percebeu a diferença? 

Tipos de Linguagem
Existem três tipos de linguagem que precisamos saber para que 

facilite a interpretação de textos.
• Linguagem Verbal é aquela que utiliza somente palavras. Ela 

pode ser escrita ou oral. 

• Linguagem não-verbal é aquela que utiliza somente imagens, 
fotos, gestos... não há presença de nenhuma palavra.

• Linguagem Mista (ou híbrida) é aquele que utiliza tanto as pa-
lavras quanto as imagens. Ou seja, é a junção da linguagem verbal 
com a não-verbal. 

Além de saber desses conceitos, é importante sabermos iden-
tificar quando um texto é baseado em outro. O nome que damos a 
este processo é intertextualidade. 

Interpretação de Texto 
Interpretar um texto quer dizer dar sentido, inferir, chegar a 

uma conclusão do que se lê. A interpretação é muito ligada ao su-
bentendido. Sendo assim, ela trabalha com o que se pode deduzir 
de um texto.

A interpretação implica a mobilização dos conhecimentos pré-
vios que cada pessoa possui antes da leitura de um determinado 
texto, pressupõe que a aquisição do novo conteúdo lido estabeleça 
uma relação com a informação já possuída, o que leva ao cresci-
mento do conhecimento do leitor, e espera que haja uma aprecia-
ção pessoal e crítica sobre a análise do novo conteúdo lido, afetan-
do de alguma forma o leitor.

Sendo assim, podemos dizer que existem diferentes tipos de 
leitura: uma leitura prévia, uma leitura seletiva, uma leitura analíti-
ca e, por fim, uma leitura interpretativa.

É muito importante que você:
- Assista os mais diferenciados jornais sobre a sua cidade, esta-

do, país e mundo;
- Se possível, procure por jornais escritos para saber de notícias 

(e também da estrutura das palavras para dar opiniões);
- Leia livros sobre diversos temas para sugar informações orto-

gráficas, gramaticais e interpretativas;
- Procure estar sempre informado sobre os assuntos mais po-

lêmicos;
- Procure debater ou conversar com diversas pessoas sobre 

qualquer tema para presenciar opiniões diversas das suas.

Dicas para interpretar um texto:
– Leia lentamente o texto todo.
No primeiro contato com o texto, o mais importante é tentar 

compreender o sentido global do texto e identificar o seu objetivo. 

– Releia o texto quantas vezes forem necessárias.
Assim, será mais fácil identificar as ideias principais de cada pa-

rágrafo e compreender o desenvolvimento do texto.

– Sublinhe as ideias mais importantes.
Sublinhar apenas quando já se tiver uma boa noção da ideia 

principal e das ideias secundárias do texto. 
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– Separe fatos de opiniões.
O leitor precisa separar o que é um fato (verdadeiro, objetivo 

e comprovável) do que é uma opinião (pessoal, tendenciosa e mu-
tável). 

– Retorne ao texto sempre que necessário.
Além disso, é importante entender com cuidado e atenção os 

enunciados das questões.

– Reescreva o conteúdo lido.
Para uma melhor compreensão, podem ser feitos resumos, tó-

picos ou esquemas.

Além dessas dicas importantes, você também pode grifar pa-
lavras novas, e procurar seu significado para aumentar seu vocabu-
lário, fazer atividades como caça-palavras, ou cruzadinhas são uma 
distração, mas também um aprendizado.

Não se esqueça, além da prática da leitura aprimorar a compre-
ensão do texto e ajudar a aprovação, ela também estimula nossa 
imaginação, distrai, relaxa, informa, educa, atualiza, melhora nos-
so foco, cria perspectivas, nos torna reflexivos, pensantes, além de 
melhorar nossa habilidade de fala, de escrita e de memória.

Um texto para ser compreendido deve apresentar ideias se-
letas e organizadas, através dos parágrafos que é composto pela 
ideia central, argumentação e/ou desenvolvimento e a conclusão 
do texto.

O primeiro objetivo de uma interpretação de um texto é a iden-
tificação de sua ideia principal. A partir daí, localizam-se as ideias 
secundárias, ou fundamentações, as argumentações, ou explica-
ções, que levem ao esclarecimento das questões apresentadas na 
prova. 

Compreendido tudo isso, interpretar significa extrair um signi-
ficado. Ou seja, a ideia está lá, às vezes escondida, e por isso o can-
didato só precisa entendê-la – e não a complementar com algum 
valor individual. Portanto, apegue-se tão somente ao texto, e nunca 
extrapole a visão dele.

IDENTIFICANDO O TEMA DE UM TEXTO
O tema é a ideia principal do texto. É com base nessa ideia 

principal que o texto será desenvolvido. Para que você consiga 
identificar o tema de um texto, é necessário relacionar as diferen-
tes informações de forma a construir o seu sentido global, ou seja, 
você precisa relacionar as múltiplas partes que compõem um todo 
significativo, que é o texto.

Em muitas situações, por exemplo, você foi estimulado a ler um 
texto por sentir-se atraído pela temática resumida no título. Pois o 
título cumpre uma função importante: antecipar informações sobre 
o assunto que será tratado no texto.

Em outras situações, você pode ter abandonado a leitura por-
que achou o título pouco atraente ou, ao contrário, sentiu-se atra-
ído pelo título de um livro ou de um filme, por exemplo. É muito 
comum as pessoas se interessarem por temáticas diferentes, de-
pendendo do sexo, da idade, escolaridade, profissão, preferências 
pessoais e experiência de mundo, entre outros fatores.

Mas, sobre que tema você gosta de ler? Esportes, namoro, se-
xualidade, tecnologia, ciências, jogos, novelas, moda, cuidados com 
o corpo? Perceba, portanto, que as temáticas são praticamente in-
finitas e saber reconhecer o tema de um texto é condição essen-
cial para se tornar um leitor hábil. Vamos, então, começar nossos 
estudos?

Propomos, inicialmente, que você acompanhe um exercício 
bem simples, que, intuitivamente, todo leitor faz ao ler um texto: 
reconhecer o seu tema. Vamos ler o texto a seguir?

CACHORROS

Os zoólogos acreditam que o cachorro se originou de uma 
espécie de lobo que vivia na Ásia. Depois os cães se juntaram aos 
seres humanos e se espalharam por quase todo o mundo. Essa ami-
zade começou há uns 12 mil anos, no tempo em que as pessoas 
precisavam caçar para se alimentar. Os cachorros perceberam que, 
se não atacassem os humanos, podiam ficar perto deles e comer a 
comida que sobrava. Já os homens descobriram que os cachorros 
podiam ajudar a caçar, a cuidar de rebanhos e a tomar conta da 
casa, além de serem ótimos companheiros. Um colaborava com o 
outro e a parceria deu certo.

Ao ler apenas o título “Cachorros”, você deduziu sobre o pos-
sível assunto abordado no texto. Embora você imagine que o tex-
to vai falar sobre cães, você ainda não sabia exatamente o que ele 
falaria sobre cães. Repare que temos várias informações ao longo 
do texto: a hipótese dos zoólogos sobre a origem dos cães, a asso-
ciação entre eles e os seres humanos, a disseminação dos cães pelo 
mundo, as vantagens da convivência entre cães e homens.

As informações que se relacionam com o tema chamamos de 
subtemas (ou ideias secundárias). Essas informações se integram, 
ou seja, todas elas caminham no sentido de estabelecer uma unida-
de de sentido. Portanto, pense: sobre o que exatamente esse texto 
fala? Qual seu assunto, qual seu tema? Certamente você chegou à 
conclusão de que o texto fala sobre a relação entre homens e cães. 
Se foi isso que você pensou, parabéns! Isso significa que você foi 
capaz de identificar o tema do texto!

Fonte: https://portuguesrapido.com/tema-ideia-central-e-ideias-
-secundarias/

IDENTIFICAÇÃO DE EFEITOS DE IRONIA OU HUMOR EM 
TEXTOS VARIADOS

Ironia
Ironia é o recurso pelo qual o emissor diz o contrário do que 

está pensando ou sentindo (ou por pudor em relação a si próprio ou 
com intenção depreciativa e sarcástica em relação a outrem). 

A ironia consiste na utilização de determinada palavra ou ex-
pressão que, em um outro contexto diferente do usual, ganha um 
novo sentido, gerando um efeito de humor.

Exemplo:
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Na construção de um texto, ela pode aparecer em três modos: 
ironia verbal, ironia de situação e ironia dramática (ou satírica).

Ironia verbal
Ocorre quando se diz algo pretendendo expressar outro sig-

nificado, normalmente oposto ao sentido literal. A expressão e a 
intenção são diferentes.

Exemplo: Você foi tão bem na prova! Tirou um zero incrível!

Ironia de situação
A intenção e resultado da ação não estão alinhados, ou seja, o 

resultado é contrário ao que se espera ou que se planeja.
Exemplo: Quando num texto literário uma personagem planeja 

uma ação, mas os resultados não saem como o esperado. No li-
vro “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis, a 
personagem título tem obsessão por ficar conhecida. Ao longo da 
vida, tenta de muitas maneiras alcançar a notoriedade sem suces-
so. Após a morte, a personagem se torna conhecida. A ironia é que 
planejou ficar famoso antes de morrer e se tornou famoso após a 
morte.

Ironia dramática (ou satírica)
A ironia dramática é um efeito de sentido que ocorre nos textos 

literários quando o leitor, a audiência, tem mais informações do que 
tem um personagem sobre os eventos da narrativa e sobre inten-
ções de outros personagens. É um recurso usado para aprofundar 
os significados ocultos em diálogos e ações e que, quando captado 
pelo leitor, gera um clima de suspense, tragédia ou mesmo comé-
dia, visto que um personagem é posto em situações que geram con-
flitos e mal-entendidos porque ele mesmo não tem ciência do todo 
da narrativa.

Exemplo: Em livros com narrador onisciente, que sabe tudo o 
que se passa na história com todas as personagens, é mais fácil apa-
recer esse tipo de ironia. A peça como Romeu e Julieta, por exem-
plo, se inicia com a fala que relata que os protagonistas da história 
irão morrer em decorrência do seu amor. As personagens agem ao 
longo da peça esperando conseguir atingir seus objetivos, mas a 
plateia já sabe que eles não serão bem-sucedidos. 

Humor
Nesse caso, é muito comum a utilização de situações que pare-

çam cômicas ou surpreendentes para provocar o efeito de humor.
Situações cômicas ou potencialmente humorísticas comparti-

lham da característica do efeito surpresa. O humor reside em ocor-
rer algo fora do esperado numa situação.

Há diversas situações em que o humor pode aparecer. Há as ti-
rinhas e charges, que aliam texto e imagem para criar efeito cômico; 
há anedotas ou pequenos contos; e há as crônicas, frequentemente 
acessadas como forma de gerar o riso.

Os textos com finalidade humorística podem ser divididos em 
quatro categorias: anedotas, cartuns, tiras e charges.

Exemplo:

ANÁLISE E A INTERPRETAÇÃO DO TEXTO SEGUNDO O GÊ-
NERO EM QUE SE INSCREVE 

Compreender um texto trata da análise e decodificação do que 
de fato está escrito, seja das frases ou das ideias presentes. Inter-
pretar um texto, está ligado às conclusões que se pode chegar ao 
conectar as ideias do texto com a realidade. Interpretação trabalha 
com a subjetividade, com o que se entendeu sobre o texto.

Interpretar um texto permite a compreensão de todo e qual-
quer texto ou discurso e se amplia no entendimento da sua ideia 
principal. Compreender relações semânticas é uma competência 
imprescindível no mercado de trabalho e nos estudos.

Quando não se sabe interpretar corretamente um texto pode-
-se criar vários problemas, afetando não só o desenvolvimento pro-
fissional, mas também o desenvolvimento pessoal.

Busca de sentidos
Para a busca de sentidos do texto, pode-se retirar do mesmo 

os tópicos frasais presentes em cada parágrafo. Isso auxiliará na 
apreensão do conteúdo exposto.

Isso porque é ali que se fazem necessários, estabelecem uma 
relação hierárquica do pensamento defendido, retomando ideias já 
citadas ou apresentando novos conceitos.

Por fim, concentre-se nas ideias que realmente foram explici-
tadas pelo autor. Textos argumentativos não costumam conceder 
espaço para divagações ou hipóteses, supostamente contidas nas 
entrelinhas. Deve-seater às ideias do autor, o que não quer dizer 
que o leitor precise ficar preso na superfície do texto, mas é fun-
damental que não sejam criadas suposições vagas e inespecíficas. 

Importância da interpretação
A prática da leitura, seja por prazer, para estudar ou para se 

informar, aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a inter-
pretação. A leitura, além de favorecer o aprendizado de conteúdos 
específicos, aprimora a escrita.

Uma interpretação de texto assertiva depende de inúmeros 
fatores. Muitas vezes, apressados, descuidamo-nos dos detalhes 
presentes em um texto, achamos que apenas uma leitura já se faz 
suficiente. Interpretar exige paciência e, por isso, sempre releia o 
texto, pois a segunda leitura pode apresentar aspectos surpreen-
dentes que não foram observados previamente. 



 RACICÍNIO LÓGICO

1

PROBLEMAS ENVOLVENDO:  A LÓGICA NA ORGA-
NIZAÇÃO DAS SEQUÊNCIAS NUMÉRICAS SIMPLES; 
RACIOCÍNIO LÓGICO NA TEORIA DOS CONJUNTOS: 
TRABALHAR SITUAÇÕES ENVOLVENDO OS CONCEI-
TOS DAS OPERAÇÕES BÁSICAS ENTRE CONJUNTOS; 

A LÓGICA NAS APLICAÇÕES DAS PROPRIEDADES DAS 
OPERAÇÕES BÁSICAS ARITMÉTICAS E FRACIONÁRIAS. 

A CORRELAÇÃO ENTRE ELEMENTOS DE UM CERTO 
UNIVERSO: TRABALHANDO PROBLEMAS LÓGICOS DE 
NÍVEL FÁCIL; TRABALHANDO PROBLEMAS LÓGICOS 

DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO. RESOLVENDO PROBLEMAS 
INTERDISCIPLINARES: A IMPORTÂNCIA DO RACIO-
CÍNIO LÓGICO NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS QUE 

CONTEMPLEM DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO. 
PROPOSIÇÕES COMPOSTAS. CONECTIVOS: BI-CONDI-
CIONAL. DIAGRAMAS. TABELA-VERDADE. NEGAÇÃO 
DA BI-CONDICIONAL;EQUIVALÊNCIAS. LÓGICAS DA 
BI-CONDICIONAL. ANÁLISE DO “SE”, “SOMENTE SE” 

E “SE E SOMENTE SE”;  TAUTOLOGIA, CONTRADIÇÃO, 
CONTINGÊNCIA. CONTRADIÇÃO COMO FERRAMENTA 
DO RACIOCÍNIO LÓGICO; TÉCNICA DA CONTRADIÇÃO 

PARA RESOLVER PROBLEMAS DE VERDADES, MEN-
TIRAS E CULPADOS. LÓGICA SENTENCIAL OU PRO-

POSICIONAL; PROPOSIÇÕES, SENTENÇAS ABERTAS, 
DECLARAÇÃO MONOVALENTE;TABELAS VERDADE. 

NÚMERO DE LINHAS DE UMA TABELA-VERDADE COM 
N PROPOSIÇÕES; PROPOSIÇÕES SIMPLES. NEGAÇÃO 

DE UMA PROPOSIÇÃO SIMPLES E COMPOSTA. NE-
GAÇÃO DA NEGAÇÃO. PROPOSIÇÕES CATEGÓRICAS. 
CONCLUSÕES.RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO - 

PROBABILIDADES, ANÁLISE COMBINATÓRIA: ARRAN-
JO, PERMUTAÇÃO E COMBINAÇÃO, ÁLGEBRA LINEAR, 
NOÇÕES DE GEOMETRIA BÁSICA, GEOMÉTRICOS, MA-

TRICIAIS E LEIS DE MORGAN

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

Este tipo de raciocínio testa sua habilidade de resolver proble-
mas matemáticos, e é uma forma de medir seu domínio das dife-
rentes áreas do estudo da Matemática: Aritmética, Álgebra, leitura 
de tabelas e gráficos, Probabilidade e Geometria etc. Essa parte 
consiste nos seguintes conteúdos:

- Operação com conjuntos.
- Cálculos com porcentagens.
- Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geomé-

tricos e matriciais.
- Geometria básica.
- Álgebra básica e sistemas lineares.
- Calendários.
- Numeração.
- Razões Especiais.
- Análise Combinatória e Probabilidade.
- Progressões Aritmética e Geométrica.

RACIOCÍNIO LÓGICO DEDUTIVO 

Este tipo de raciocínio está relacionado ao conteúdo Lógica de 
Argumentação.

ORIENTAÇÕES ESPACIAL E TEMPORAL 

O raciocínio lógico espacial ou orientação espacial envolvem 
figuras, dados e palitos. O raciocínio lógico temporal ou orientação 
temporal envolve datas, calendário, ou seja, envolve o tempo.

O mais importante é praticar o máximo de questões que envol-
vam os conteúdos:

- Lógica sequencial
- Calendários

RACIOCÍNIO VERBAL

Avalia a capacidade de interpretar informação escrita e tirar 
conclusões lógicas.

Uma avaliação de raciocínio verbal é um tipo de análise de ha-
bilidade ou aptidão, que pode ser aplicada ao se candidatar a uma 
vaga. Raciocínio verbal é parte da capacidade cognitiva ou inteli-
gência geral; é a percepção, aquisição, organização e aplicação do 
conhecimento por meio da linguagem.

Nos testes de raciocínio verbal, geralmente você recebe um 
trecho com informações e precisa avaliar um conjunto de afirma-
ções, selecionando uma das possíveis respostas:

A – Verdadeiro (A afirmação é uma consequência lógica das in-
formações ou opiniões contidas no trecho)

B – Falso (A afirmação é logicamente falsa, consideradas as in-
formações ou opiniões contidas no trecho)

C – Impossível dizer (Impossível determinar se a afirmação é 
verdadeira ou falsa sem mais informações)

ESTRUTURAS LÓGICAS
Precisamos antes de tudo compreender o que são proposições. 

Chama-se proposição toda sentença declarativa à qual podemos 
atribuir um dos valores lógicos: verdadeiro ou falso, nunca ambos. 
Trata-se, portanto, de uma sentença fechada.

Elas podem ser:
• Sentença aberta: quando não se pode atribuir um valor lógi-

co verdadeiro ou falso para ela (ou valorar a proposição!), portanto, 
não é considerada frase lógica. São consideradas sentenças abertas:

- Frases interrogativas: Quando será prova? - Estudou ontem? 
– Fez Sol ontem?

- Frases exclamativas: Gol! – Que maravilhoso!
- Frase imperativas: Estude e leia com atenção. – Desligue a 

televisão.
- Frases sem sentido lógico (expressões vagas, paradoxais, am-

bíguas, ...): “esta frase é falsa” (expressão paradoxal) – O cachorro 
do meu vizinho morreu (expressão ambígua) – 2 + 5+ 1 

• Sentença fechada: quando a proposição admitir um ÚNICO 
valor lógico, seja ele verdadeiro ou falso, nesse caso, será conside-
rada uma frase, proposição ou sentença lógica.

Proposições simples e compostas
• Proposições simples (ou atômicas): aquela que NÃO contém 

nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma. As 
proposições simples são designadas pelas letras latinas minúsculas 
p,q,r, s..., chamadas letras proposicionais.

• Proposições compostas (ou moleculares ou estruturas lógi-
cas): aquela formada pela combinação de duas ou mais proposições 
simples. As proposições compostas são designadas pelas letras lati-
nas maiúsculas P,Q,R, R..., também chamadas letras proposicionais.
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ATENÇÃO: TODAS as proposições compostas são formadas por duas proposições simples.

Proposições Compostas – Conectivos
As proposições compostas são formadas por proposições simples ligadas por conectivos, aos quais formam um valor lógico, que po-

demos vê na tabela a seguir:

OPERAÇÃO CONECTIVO ESTRUTURA LÓGICA TABELA VERDADE

Negação ~ Não p

Conjunção ^ p e q

Disjunção Inclusiva v p ou q

Disjunção Exclusiva v Ou p ou q

Condicional → Se p então q

Bicondicional ↔ p se e somente se q
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Em síntese temos a tabela verdade das proposições que facilitará na resolução de diversas questões

Exemplo: 
(MEC – CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA OS POSTOS 9,10,11 E 16 – CESPE)

A figura acima apresenta as colunas iniciais de uma tabela-verdade, em que P, Q e R representam proposições lógicas, e V e F corres-
pondem, respectivamente, aos valores lógicos verdadeiro e falso.

Com base nessas informações e utilizando os conectivos lógicos usuais, julgue o item subsecutivo.
A última coluna da tabela-verdade referente à proposição lógica P v (Q↔R) quando representada na posição horizontal é igual a

( ) Certo 
( ) Errado

Resolução:
P v (Q↔R), montando a tabela verdade temos:

R Q P [ P v (Q ↔ R) ]

V V V V V V V V

V V F F V V V V

V F V V V F F V

V F F F F F F V

F V V V V V F F

F V F F F V F F

F F V V V F V F

F F F F V F V F

Resposta: Certo
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RELAÇÕES PÚBLICAS E HUMANAS: OPINIÃO PÚBLICA; 
AS RELAÇÕES HUMANAS, OS INDIVÍDUOS E O GRUPO

CONVÍVIO SOCIAL
Quando uma pessoa começa a participar de um grupo, ela traz 

características suas que são diferentes daquelas do restante do gru-
po. A maneira como essas diferenças são encaradas pelas outras 
pessoas determina o tipo de relacionamento que ocorre nesse gru-
po.

Se há respeito pela opinião do outro, se a ideia de cada um 
é ouvida e discutida, estabelece-se um tipo de relacionamento de 
grupo diferente daquele em que não há respeito pela opinião do 
outro, quando ideias e sentimentos não são ouvidos, ou são ignora-
dos e quando não há troca de informações.

As relações interpessoais desenvolvem-se em função do pro-
cesso de interação. A qualidade dos relacionamentos e a capaci-
dade que temos em mantê-los são fortes influências em nossa 
qualidade de vida e no posicionamento social perante os demais. 
Para manter uma boa convivência com as pessoas é importante co-
nhecer e respeitar as diferenças individuais, que podem ser: sociais, 
físicas, psicológicas, culturais e religiosas.

Habilidades interpessoais
Habilidade interpessoal é a capacidade que uma pessoa tem de 

relacionar-se eficazmente com outras pessoas, de forma adequada 
às necessidades do outro e às exigências da situação.

As pessoas possuem diversas características que podem ser 
consideradas habilidades pessoais e que facilitam as relações, por 
exemplo:

• Habilidade de comunicar ideias de forma clara e precisa em 
situações individuais e de grupo;

• Habilidade de ouvir e compreender o que os outros dizem;
• Habilidade de aceitar críticas sem fortes reações emocionais 

defensivas;
• Habilidade de dar feedback (retorno) aos outros de modo útil 

e construtivo;
• Habilidade de percepção e consciência de necessidades, sen-

timentos e reações dos outros;
• Habilidade de reconhecer e lidar com conflitos e hostilidade 

dos outros;
• Habilidade de modificar um ponto de vista em função do fee-

dback dos outros e dos objetivos a alcançar;
• Tendência a procurar relacionamento mais próximo com as 

pessoas, dar e receber afeto no seu grupo de trabalho.

Respeito às normas de segurança e comportamento solidário 
no trânsito

Estamos recebendo a todo o momento informações, pressões 
e mensagens de que precisamos nos preocupar com nosso eu, com 
os nossos interesses e que devemos olhar o semelhante como ad-
versário. Acreditamos que temos de ser individualistas para vencer 
essa competição na maioria dos casos. Diante disso, manter um 
comportamento ético e solidário pode se tornar difícil ou inviável.

O respeito às diferenças e aos direitos individuais não tem es-
paço e a vida se torna uma perigosa aventura.

O trânsito é o reflexo dessa crise de valores. O objeto de maior 
peso, que simboliza poder e status, passa a ser o carro, deixando o 
ser humano em segundo plano.

O carro passou a ser o dono da rua e o homem faz tudo para 
possuí-lo.

O ser humano deixou de ser o principal personagem do trân-
sito, ficando apenas como um servo da máquina, já que a potência 
dos carros e a habilidade do motorista ao volante são os tópicos que 
passam a ser destacados com reconhecimento social.

O trânsito é um palco que demonstra o individualismo, a impu-
nidade e principalmente a falta de solidariedade.

Os significados das palavras liberdade e poder estão relaciona-
dos à alta velocidade, e o outro é o eterno culpado, independente-
mente das circunstâncias.

Responsabilidade do condutor em relação aos demais atores 
do trânsito

O motorista deve ter sempre em mente, antes de tudo, que ele 
divide o espaço público com outras pessoas que também necessi-
tam utilizar as vias. As ruas tornam-se arenas de disputas, onde vale 
a lei do mais forte, e o resultado dessa batalha diária é o alto índice 
de acidentes e mortes no trânsito, no qual vidas são destruídas e as 
esperanças de muitas famílias são dilaceradas.

O motorista é responsável não somente por si mesmo, seus 
atos e o veículo, mas, principalmente, pela vida de seus passagei-
ros, pois seu trabalho é conduzi-los para onde precisam ir. Por isso, 
o condutor deve manter-se sempre atualizado sobre assuntos rela-
cionados ao trânsito e sobre as legislações que estabelecem direi-
tos e proteção às pessoas.

Comportamento e segurança no transporte de passageiros
Os diferentes grupos sociais dos quais a pessoa faz parte po-

dem ter influência na sua personalidade, da mesma forma como 
a personalidade de cada pessoa tem influência dentro dos grupos 
sociais. Em nossos primeiros anos de vida, aprendemos a cultura do 
meio em que estamos inseridos e, desde cedo, já somos capazes 
de expressar nossos sentimentos através destes comportamentos 
aprendidos durante a infância e adquiridos ao longo da vida.

Quem nunca expressou alguma dessas emoções?
• Risos;
• Choros;
• Tristeza;
• Raiva;
• Agressividade;
• Irritabilidade.

Cada pessoa expressa seus sentimentos de forma diferente, 
porém estes fazem parte de quem somos. O problema é como re-
agimos a essas emoções no dia a dia, principalmente quando es-
tamos conduzindo um veículo. Quando emocionalmente abalados, 
muitos se transformam completamente, podendo gerar riscos a si 
mesmos e às pessoas ao seu redor.

Várias situações de violência no trânsito são oriundas de fatos, 
como uma fechada de um veículo, por exemplo, servindo de es-
topim para uma violência física, com consequências terríveis. Nes-
tes casos, o ideal é manter a calma e não aceitar as provocações, 
evitando atritos e um possível final doloroso.

A todo esse cenário, chamamos de relacionamento interpes-
soal, envolvendo o indivíduo, o grupo, a sociedade e suas relações 
com o meio. Como construímos tudo que está a nossa volta, torna-
mo-nos, também, responsáveis por nossos atos. Por tanto, é neces-
sário refletir sobre o comportamento solidário no trânsito.

Comportamento no trânsito.
Observando o comportamento de motoristas no trânsito é pos-

sível resumi-los em 3 tipos básicos:
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• Cautelosos: aqueles que nas vias respeitam as regras, nor-
mas, o espaço dos outros e também o trânsito;

• Donos do mundo: os briguentos, agitados, reclamões, in-
suportáveis. Agem como se os outros motoristas não soubessem 
nada, achando que tudo gira em torno deles;

• Comportamentos mascarados: pessoas que parecem ade-
quadas no trabalho ou em família, mas no trânsito, diante de um 
instrumento sob o seu controle direto, tendem a revelar comporta-
mentos agressivos, como se conseguissem se posicionar individual-
mente nessa situação.

Agora, pare, pense e reflita: que tipo de comportamento você 
acredita que reproduz no trânsito?

É preciso ter cuidado, pois muitas vezes, o veículo transforma-
-se em objeto de poder e autoafirmação, necessidade que surge, 
em muitos casos, para compensar inseguranças ou sentimentos de 
inadequação e de inferioridade.

Mudanças, como deixar um motorista entrar na sua frente no 
cruzamento quando este estiver parado, respeitar as sinalizações, 
dirigir com cautela e tranquilidade, dentre outras, são algumas ati-
tudes que fazem diferença e nos ajudam a preservar o nosso bem 
mais precioso: a vida.

É função do motorista transmitir segurança e tranquilidade aos 
seus passageiros para que ninguém se exponha à riscos e perigos 
no trânsito.

Relações humanas
A maior barreira para o relacionamento interpessoal é a nossa 

tendência para julgar, apreciar, aprovar ou desaprovar o comporta-
mento das outras pessoas. Nós sempre pensamos a partir do nosso 
próprio ponto de vista e esquecemos que outras pessoas podem ter 
pontos de vista distintos.

A base para desenvolver uma boa relação com amigos, familia-
res, passageiros dos ônibus ou colegas de trabalho é respeitar cada 
um e entender que embora iguais cada um se comporta de uma 
forma distinta, trazendo consigo diferentes necessidades.

Comunicação interpessoal

Você consegue imaginar uma sociedade sem a comunicação?
Não, pois é através do diálogo com o outro que ampliamos nos-

sas percepções e permitimos que aconteça o processo de transfor-
mação.

A palavra comunicar significa tornar comum, ou seja, trocar 
informações, partilhar ideias, sentimentos, experiências, crenças e 
valores. Todo ser humano tem a capacidade de se comunicar; no 
entanto, a qualidade da mensagem transmitida e o entendimento 
desta mensagem é que muitas vezes deixam a desejar e comprome-
tem as relações entre as pessoas.

O processo de comunicação segue a estrutura abaixo:
• Emissor: é a pessoa que transmite a mensagem.
• Receptor: é aquele ao qual a mensagem se destina. Pode ser 

um indivíduo ou um grupo de pessoas.
• Mensagem: é o que se quer transmitir.
• Canal: é o meio utilizado para transmitir a mensagem. Exem-

plos: televisão, celular, internet, presencial, etc.
• Código: é a linguagem utilizada para transmitir a mensagem. 

Para que a comunicação seja realizada com sucesso é preciso que 
tanto o emissor quanto o receptor conheçam o mesmo código. 
Exemplo: idiomas, sinais, etc.

Para compreendermos melhor como funciona o processo de 
comunicação, é importante antes partirmos dos seguintes princí-
pios:

O que dizemos não é necessariamente o que as pessoas ou-
vem.

O que elas ouvem é mais importante do que o que dizemos.
A partir do momento em que acontece a emissão de uma men-

sagem ocorrem algumas variáveis que podem influenciar a forma 
como o receptor irá recebê-la. Mais importante que a própria men-
sagem é o receptor, ou seja, o público com que nos comunicamos 
diariamente, clientes, familiares, colegas de trabalho e amigos. 
Cada um irá receber a mensagem transmitida ao seu próprio modo, 
de acordo com sua cultura e experiências pessoais.

Assim, para a comunicação acontecer de forma eficiente, e sem 
ruídos, é importante prestarmos atenção em quem é o nosso pú-
blico, ou seja, quem é este receptor. No caso dos motoristas, quem 
são os passageiros que costumam utilizar o transporte coletivo?

Características dos usuários de transporte coletivo de passa-
geiros

Os transportes coletivos conduzem centenas de pessoas todos 
os dias, cada uma com suas necessidades específicas. 

São jovens, estudantes, trabalhadores, adultos com crianças, 
idosos, deficientes, entre outros que buscam se deslocar diaria-
mente e utilizam os serviços dos ônibus. Como lidar com cada um 
desses perfis, sendo estes, tão variados?

Uma boa dica é entender que pessoas que pertencem a uma 
mesma faixa etária, por exemplo, costumam apresentar algumas 
características semelhantes. 

De modo geral, independentemente do perfil de cada público, 
para melhor atendê-lo é importante conhecer alguns aspectos que 
interferem no comportamento das pessoas, como perceber neces-
sidades básicas de cada perfil e, claro, comunicar-se sempre.

É muito importante destacar também que é necessário agir 
sempre com cordialidade. Sendo cordial e respeitoso com o seu 
cliente, ele irá tratá-lo melhor, independentemente da faixa etária 
a qual pertença.

Dicas para amenizar as dificuldades de relacionamento com 
o cliente:

• Alimentar-se adequadamente;
• Dormir o necessário para seu descanso;
• Conversar com amigos ou entre familiares, nas horas de des-

canso;
• Ter lazer de qualquer espécie: ir ao cinema, jogar futebol ou 

assistir TV;
• Desenvolver a atenção, fazendo caça palavras;
• Dentre outras.

Diferenças e especificidades dos usuários
No trânsito, em sua maioria, prevalece a ideia de que pensar 

em si mesmo é o mais importante. Porém, precisamos nos preo-
cupar com a segurança de todos, ou seja, devemos pensar em nós, 
mas considerando o mundo ao nosso redor.

Para que isso ocorra é necessário entender que formamos 
uma equipe, um todo, porque precisamos de uma visão global e de 
estratégias para tomar decisões que visem à preservação da vida. 
Para que este trabalho aconteça é preciso antes de tudo manter 
uma boa convivência com as pessoas, conhecê-las e respeitar as 
diferenças individuais, que podem ser sociais, físicas, psicológicas, 
culturais e religiosas.

Esse respeito inclui o preparo para lidar com vários perfis de 
usuários de transportes.
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Muitas vezes será necessário, por exemplo, auxiliar passageiros 
com necessidades especiais. E para orientar as pessoas é necessário 
conhecer um pouco sobre como ajudar pessoas que apresentem 
mobilidade reduzida, como pessoas com deficiência, idosos e ges-
tantes.

O deficiente visual
Pessoas com deficiência visual apresentam baixa visão ou ce-

gueira.
Como ajudar: ao auxiliar uma pessoa com esta deficiência, pro-

cure dar uma pista sonora de sua aproximação. Toque suavemente 
em seu ombro apresente-se e pergunte se e como pode ajudá-la.

Para subir os degraus do ônibus, a posição correta será a pessoa 
com deficiência visual estar em um degrau atrás do guia. Oriente-a 
onde segurar e ajude-a a se sentar, colocando a mão dela no encos-
to do assento disponível, para que ela possa se sentar sozinha. Não 
esqueças que ela tem orgulho da autossuficiência adquirida.

Dirija-se a ela diretamente e não através de seu acompanhan-
te, em tom audível, porém não alto demais, oferecendo-se para in-
dicar-lhe o momento de saltar.

Seja o mais claro possível quando indicar trajetos. Fale se ela 
deve seguir à direita, à esquerda ou ir em frente. Evite fazer gestos, 
balançar a cabeça afirmativa ou negativamente e usar expressões 
como ali ou lá. Informe sempre ao deficiente quanto ao meio fio, se 
existem poças, buracos, o tamanho do degrau etc. Nunca pare em 
frente a um poste, uma árvore, banca de jornal ou camelô.

Avise se precisar parar fora do ponto ou mudar de itinerário.
No caso de cão guia, a lei garante a entrada e permanência nos 

meios de transporte.

O deficiente físico
Caracteriza-se quando uma pessoa tem dificuldade permanen-

te ou transitória de se locomover, movimentar ou executar alguma 
tarefa.

Como ajudar: Pergunte como pegar, levantar, transportar, 
quando for o caso. Peça orientação sobre o equipamento e tenha 
cuidado com o mesmo.

Ajudando a descer a rampa ou o degrau na cadeira de rodas, é 
melhor usar a posição de marcha ré para a pessoa não tombar do 
assento

Quem faz uso de muletas tem um ritmo próprio; respeite este 
tempo de caminhar e, quando for auxiliá-lo, deixe as muletas sem-
pre ao alcance das mãos de seu dono.

Ajudando no ônibus, cuidado com os degraus; posicione-se 
atrás da pessoa para subir e na frente quando estiver descendo.

Fique atento ao correto uso dos elevadores para embarcar e 
desembarcar passageiros no ônibus.

O deficiente auditivo
A deficiência auditiva ocorre quando uma pessoa tem dificul-

dades de escutar e com isso compreender a fala em decorrência de 
doenças que afetem o aparelho auditivo.

Como ajudar: Fale claro e pausadamente com a pessoa surda. 
Quando falar olhe para ela. Não grite. Normalmente a comunicação 
também é possível com o uso de gestos. Se souber a língua dos 
sinais, mesmo que um pouco, não hesite em usá-la.

Caso não entenda o que ela quer dizer, não finja que enten-
deu para não ofendê-la. Ela está acostumada com essa dificuldade 
e tentará se fazer entender novamente.

O deficiente intelectual
As pessoas com deficiência intelectual apresentam dificuldades 

na aprendizagem e limitações em duas ou mais funções executivas 
como autocuidado e segurança.

Como ajudar: Seja o mais claro e objetivo possível na comuni-
cação. Tenha calma porque as pessoas com esse tipo de deficiência 
podem demorar um pouco mais para compreender as orientações.

Caso a pessoa com deficiência esteja viajando desacompanha-
da, pergunte onde quer descer e se quer que lhe indique o posto. 
Caso ela negue ajuda, não insista. Respeite sua vontade de recusar 
porque muitas coisas ela é capaz de fazer sozinha.

Caso a pessoa lhe peça ajuda ao sair do ônibus, na medida do 
possível, preste auxílio.

O cidadão com paralisia cerebral
Trata-se de um tipo de deficiência física adquirida na infância. 

A pessoa pode apresentar movimentos involuntários, modificações 
na fala, dificuldades de locomoção.

Como ajudar: Procure observar o ritmo da fala e do caminhar 
da pessoa com paralisia cerebral e dê o tempo necessário para que 
ela possa se comunicar com você.

Espere a pessoa se sentar antes de dar a partida.

O idoso
Caso perceba que o idoso está tendo dificuldade de ler o núme-

ro ou o destino do ônibus, apresse-se em lhe informar. Uma vez que 
o idoso já tenha subido, é necessário ter paciência para aguardá-lo 
passar o Riocard e acomodarse.

É fundamental também garantir que os assentos que lhes são 
reservados sejam respeitados. Oriente os clientes que ali se senta-
rem que devem levantar-se caso um idoso entre.

Se a vida permitir, você também chegará à terceira idade e 
quando isso acontecer, você se sentirá muito mais feliz se for trata-
do com respeito e carinho.

A gestante
A gestante também necessita de atenção redobrada. Além de 

ter seus movimentos mais lentos neste período, ela está mais pe-
sada que o de hábito e pode ser sentir insegura para subir e descer 
os degraus.

Ao cobrador, cabe pedir-lhe gentilmente que efetue o paga-
mento ou que passe o cartão, após o que é rodada a roleta.

Caso os assentos dianteiros estejam ocupados ou sejam inexis-
tentes, sugira que a gestante entre por trás e solicite o pagamento 
da mesma forma.

Não dê a partida antes que ela se acomode.

LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO: ADMINISTRAÇÃO DE 
TRÂNSITO; SISTEMÁTICA DE HABILITAÇÃO; PONTU-
AÇÃO DO CTB (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO); 

MULTAS DO CTB (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO); 
PENALIDADES DO CTB (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASI-

LEIRO)

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 Na-
cional 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 Código.
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