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 Além deste caderno contendo 70 (setenta) 

questões objetivas, você receberá do fiscal de 
prova o cartão de respostas. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Verifique se seu caderno de questões está completo, 
sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, 
notifique imediatamente o fiscal da sala, para que 

sejam tomadas as devidas providências. 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 

número de inscrição e documento de identidade, e 
leia atentamente as instruções para preencher o 
cartão de respostas. 

 Use somente caneta esferográfica, fabricada em 
material transparente, com tinta preta ou azul. 

 Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 

reservado(s). 

 Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. 

Caso tenha recebido caderno de cargo, cor ou tipo 
diferente do impresso em seu cartão de respostas, o 
fiscal deve ser obrigatoriamente informado para o 

devido registro na ata da sala. 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento do 

seu cartão de respostas. O preenchimento é de sua 
responsabilidade e não será permitida troca do cartão 
de resposta em caso de erro do candidato. 

 Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas no cartão de 
respostas. 

 A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos 
na lista de presença. 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e da saída de 
sanitários durante a realização das provas. 

Boa sorte! 

 

 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para a 

realização da prova, já incluído o tempo para a 
marcação do cartão de respostas. 

 2 (duas) horas após o início da prova é possível 

retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova. 

 A partir dos 30 minutos anteriores ao término da 

prova é possível retirar-se da sala levando o 
caderno de questões. 

 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 

candidatos durante a aplicação da prova. 

 Anotar informações relativas às respostas em 

qualquer outro meio que não seja o caderno de 
questões. 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 

sala. 

 Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 

a sala. 

SUA PROVA 

TEMPO 

INFORMAÇÕES GERAIS 

NÃO SERÁ PERMITIDO 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

1  

O Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO) e o Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV IBRE) 
desenvolveram um índice para acompanhamento da economia 
subterrânea, proporcionando um indicador da evolução das 
atividades informais. 

No ano de 2022, o peso da economia subterrânea no PIB 
brasileiro foi, aproximadamente, de 

(A) 1,9%. 

(B) 17,8%. 

(C) 32,1%. 

(D) 45,6%. 

(E) 59,2%. 

2  

O Índice da Economia Subterrânea (IES), desenvolvido em 
conjunto pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO) e 
o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV IBRE), apresentou crescimento no período de 2017 a 2019, 
refletindo ainda a crise iniciada em meados de 2014. 

Ao mesmo tempo, a redução da taxa Selic nesse período 
contribuiu para 

(A) amenizar o quadro de crescimento da economia subterrânea, 
que seria mais forte na ausência desse fator. 

(B) amenizar o quadro de crescimento da economia subterrânea, 
que seria mais fraco na ausência desse fator. 

(C) não gerar impacto no quadro de crescimento da economia 
subterrânea. 

(D) intensificar o quadro de crescimento da economia 
subterrânea, que seria mais forte na ausência desse fator. 

(E) intensificar o quadro de crescimento da economia 
subterrânea, que seria mais fraco na ausência desse fator. 

3  

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), o mercado de trabalho brasileiro segue em trajetória 
favorável, apresentando algumas características como quedas 
contínuas da taxa de desocupação e expansão da ocupação, 
especialmente a formal. 

De acordo com as estatísticas da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD) Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desocupação 
dessazonalizada em julho de 2023 recuou pelo sexto mês 
consecutivo, atingindo seu menor patamar desde abril de 2015 e 
chegando ao percentual de  

(A) 1,3%. 

(B) 7,6%. 

(C) 14,9%. 

(D) 20,0%. 

(E) 26,5%. 

4  

De acordo com a Agência Senado, o Plenário do Senado aprovou 
recentemente o projeto de lei que prorroga por mais quatro anos 
a chamada desoneração da folha salarial, tipo de incentivo fiscal 
destinado a 17 grandes setores da economia brasileira que mais 
empregam. 

A matéria desonera a folha de pagamentos ao permitir que a 
empresa substitua o recolhimento de 20% de imposto sobre sua 
folha de salários por alíquotas de 1% até 4,5% sobre 

(A) a folha de salários. 

(B) o lucro líquido. 

(C) o lucro bruto. 

(D) a receita líquida. 

(E) a receita bruta. 

5  

O Dia Mundial do Turismo é comemorado anualmente em 27 de 
setembro. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
(CDR) celebrou a data em audiência pública no dia 03 de outubro 
de 2023, destacando a necessidade de mais investimentos no 
turismo como forma de alavancar o crescimento econômico do 
país. A audiência contou com a presença do ministro do Turismo, 
que falou sobre a intenção de ampliar o investimento no setor 
que representa hoje aproximadamente 7,8% do PIB. 

De acordo com a pesquisa mensal de serviços do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o agregado especial 
de atividades turísticas apresentou alta de 29,9% no ano de 2022, 
o que levou o setor a ficar 

(A) 25% abaixo do patamar pré-pandemia e 30,5% abaixo do 
ponto mais alto da série. 

(B) 15,5% abaixo do patamar pré-pandemia e 20% abaixo do 
ponto mais alto da série. 

(C) 1,5% acima do patamar pré-pandemia e 5,5% abaixo do 
ponto mais alto da série. 

(D) 10% acima do patamar pré-pandemia e 14,5% acima do 
ponto mais alto da série. 

(E) 19% acima do patamar pré-pandemia e 24% acima do ponto 
mais alto da série. 

6  

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE), Economia Criativa é um termo criado para 
nomear modelos de negócio ou gestão que se originam em certos 
tipos de atividades, produtos ou serviços com vistas à geração de 
trabalho e renda. 

Consoante às Nações Unidas, as atividades desse setor produzem 
bens com conteúdo criativo e valor econômico, sendo estes 

(A) apenas tangíveis e artísticos. 

(B) apenas tangíveis, sendo intelectuais ou artísticos. 

(C) tangíveis ou intangíveis, sendo intelectuais ou artísticos. 

(D) apenas intangíveis e intelectuais. 

(E) apenas intangíveis, sendo intelectuais ou artísticos. 
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7  

As Micro e Pequenas Empresas (MPE) registraram, em agosto de 
2023, o maior volume de empregos gerados no Brasil no período 
de janeiro a agosto desse ano. 

De acordo com pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE) feita a partir de dados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), nesse período 
de oito meses, as MPE contribuíram com o saldo de 988 mil 
postos de trabalho, o que representa, do total de vagas de 
trabalho criadas, aproximadamente, 

(A) 3%. 

(B) 23%. 

(C) 43%. 

(D) 73%. 

(E) 93%. 

8  

No acumulado de janeiro a agosto de 2023, o Brasil já tinha 
contabilizado a criação de quase 1 milhão de novos empregos por 
meio das Micro e Pequenas Empresas (MPE). 

Nesse período, o setor que mais gerou empregos entre as  
MPE foi o 

(A) da agropecuária. 

(B) do comércio. 

(C) da construção. 

(D) da indústria da transformação. 

(E) de serviços. 

9  

De acordo com a Lei nº 11.079/04, que institui normas gerais 
para licitação e contratação de parceria público-privada (PPP) no 
âmbito da administração pública, PPP é o contrato administrativo 
de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa. 

Nesse cenário, é permitida a celebração de contrato de parceria 
público-privada 

(A) cujo valor do contrato seja inferior a R$ 10.000.000,00. 

(B) cujo período de prestação do serviço seja superior a 5 anos. 

(C) que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-
obra. 

(D) que tenha como objeto único o fornecimento e instalação de 
equipamentos. 

(E) que tenha como objeto único a execução de obra pública. 

10  

De acordo com a Lei nº 13.334/16, que criou o Programa de 
Parcerias de Investimentos (PPI), os objetivos do PPI incluem os a 
seguir listados, à exceção de um. Assinale-o. 

(A) Ampliar as oportunidades de investimento e emprego e 
estimular o desenvolvimento tecnológico e industrial. 

(B) Garantir a expansão com qualidade da infraestrutura pública, 
sem a cobrança de tarifas. 

(C) Promover ampla e justa competição na celebração das 
parcerias e na prestação dos serviços. 

(D) Assegurar a estabilidade e a segurança jurídica, com a 
garantia da mínima intervenção nos negócios e 
investimentos. 

(E) Fortalecer o papel regulador do Estado e a autonomia das 
entidades estatais de regulação. 

11  

O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) é 
composto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE) e pela Secretaria de Promoção da Produtividade e 
Advocacia da Concorrência do Ministério da Fazenda (SEPRAC). 

A definição de mercado relevante, que é de vital importância 
para a análise dos casos que chegam ao CADE, leva em 
consideração 

(A) a dimensão produto. 

(B) a dimensão geográfica. 

(C) a dimensão produto e a dimensão geográfica. 

(D) a dimensão renda e a dimensão geográfica. 

(E) a dimensão renda, a dimensão produto e a dimensão 
geográfica. 

12  

Maria estudava a Lei de Defesa da Concorrência e aprendeu que 
ela estabelece que ocorre posição dominante quando uma 
empresa ou grupo de empresas controla parcela substancial de 
mercado relevante como fornecedor, intermediário, adquirente 
ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa 
de tal forma que a empresa ou grupo de empresas seja capaz de, 
deliberada e unilateralmente, alterar as condições de mercado. 
Maria então perguntou a João, especialista no assunto:  “Quando 
a sociedade empresária tem participação substancial de mercado, 
ela necessariamente tem poder de mercado?”.  

João então respondeu corretamente: 

(A) sim, pois haverá barreiras à entrada naquele mercado. 

(B) sim, pois não existirá a possibilidade de importações.  

(C) sim, pois não ocorrerá efetividade de competição entre a 
empresa que tem posição dominante e seus concorrentes. 

(D) não, pois a existência de posição dominante não é fator 
suficiente para que a empresa tenha capacidade de aumento 
unilateral de preços. 

(E) não, pois a existência de posição dominante é condição 
suficiente, mas não necessária para a existência de poder de 
mercado. 

13  

O Sistema Financeiro Nacional (SFN) pode ser subdivido em 
entidades normativas, supervisoras e operacionais. As entidades 
normativas são responsáveis pela definição das políticas e 
diretrizes gerais do sistema financeiro, sem função executiva. 
Uma dessas entidades é o Conselho Monetário Nacional (CMN), 
órgão deliberativo máximo do SFN. Esse principal ramo do SFN 
lida diretamente com alguns tipos de mercado, sendo aquele que 
fornece recursos para o consumo das pessoas em geral e para o 
funcionamento das sociedades empresárias conhecido como 
mercado  

(A) de câmbio. 

(B) de capitais. 

(C) de crédito. 

(D) monetário.  

(E) de seguros. 
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14  

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é uma entidade 
autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da 
Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, 
dotada de autoridade administrativa independente, ausência de 
subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus 
dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária. 

Uma de suas competências é 

(A) administrar as reservas internacionais brasileiras. 

(B) executar a política monetária mediante utilização de títulos 
do Tesouro Nacional. 

(C) fiscalizar e inspecionar as companhias abertas e os fundos de 
investimento. 

(D) manter ativos de ouro e de moedas estrangeiras para atuação 
nos mercados de câmbio. 

(E) zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras 
nacionais. 

15  

Nos primeiros 10 meses de 2023, o Brasil apresentou um total de 
US$ 282,47 bilhões em exportações, valor um pouco maior, mas 
praticamente igual ao mesmo período do ano anterior. 

Em ambos os períodos, seu principal parceiro comercial para 
exportações foi 

(A) a Argentina. 

(B) a China. 

(C) os EUA. 

(D) o Japão. 

(E) a União Europeia. 

16  

Nos primeiros 10 meses de 2023, o Brasil apresentou um total de 
US$ 202,25 bilhões em importações, apresentando uma média 
diária de importação 12,2% menor em relação ao mesmo período 
do ano anterior. Em ambos os períodos, seu principal parceiro 
comercial para importações foi  

(A) a Argentina. 

(B) a China. 

(C) os EUA. 

(D) o Japão. 

(E) a União Europeia. 

17  

O Programa de Financiamento às Exportações (Proex) é um 
programa do Governo Federal de apoio às exportações brasileiras 
de bens e serviços, viabilizando financiamento em condições 
equivalentes às praticadas no mercado internacional. O Proex 
oferece duas modalidades de apoio à exportação: Proex 
Financiamento e o Proex Equalização. O Banco do Brasil S.A. é o 
agente exclusivo da União para o Proex. A modalidade 
Financiamento do Proex é o principal instrumento público de 
apoio às exportações brasileiras de bens e serviços pós-
embarque, a juros compatíveis aos praticados no mercado 
internacional, utilizando recursos do Tesouro Nacional. 

A taxa de juros usada pelo Proex é a 

(A) CIRR. 

(B) FED. 

(C) LIBOR. 

(D) SELIC. 

(E) TJLP. 

18  

O balanço de pagamentos é o registro estatístico de todas as 
transações – fluxo de bens e direitos de valor econômico – entre 
os residentes de uma economia e o restante do mundo, ocorridos 
em determinado período de tempo. 

A componente desse registro que representa o somatório dos 
valores líquidos dos investimentos diretos, investimentos em 
carteira, derivativos e outros investimentos é denominada 

(A) conta de capital. 

(B) conta financeira. 

(C) erros e omissões. 

(D) haveres da Autoridade Monetária. 

(E) transações correntes. 

19  

Conforme a Lei nº 5.172/66, que dispõe sobre o Sistema 
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário 
aplicáveis à União, Estados e Municípios, tributo é toda prestação 
pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei 
e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada. 

De acordo com o Sistema Tributário Nacional, um imposto é  

(A) uma taxa, que é sinônimo de imposto. 

(B) um tributo, que é sinônimo de imposto. 

(C) uma contribuição de melhoria, mas um tributo não é 
necessariamente uma contribuição de melhoria. 

(D) um tributo, mas um tributo não é necessariamente um 
imposto. 

(E) uma taxa, mas um tributo não é necessariamente uma taxa. 

20  

A Organização Mundial do Comércio (OMC) conta, desde o início 
de seu funcionamento, em 1º de janeiro de 1995, com 
mecanismo de solução de controvérsias comerciais. O chamado 
Sistema de Solução de Controvérsias (SSC) da OMC tem 
permitido, ao longo dos anos, definir o alcance dos Acordos que 
compõem o acervo normativo da OMC, contribuindo, dessa 
forma, para conferir maior segurança e transparência ao 
funcionamento da Organização. 

Os contenciosos da OMC desenrolam-se em 

(A) três fases principais: consultas, painel e apelação. 

(B) três fases principais: painel, apelação e rejeição. 

(C) três fases principais: consultas, painel e rejeição. 

(D) quatro fases principais: consultas, painel, apelação e 
implementação. 

(E) quatro fases principais: consultas, painel, apelação e rejeição. 
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21  

O BRICS é uma parceria entre cinco principais mercados 
emergentes e países em desenvolvimento, fundado em laços 
históricos de amizade, solidariedade e interesses partilhados. 
Juntos, a República Federativa do Brasil, a Federação Russa, a 
República da Índia, a República Popular da China e a República da 
África do Sul representam mais de 42% da população global, 30% 
do território mundial, 23% do PIB mundial e 18% do comércio 
global. 

Após a 15ª Cúpula dos BRICS, no mês de agosto de 2023, em 
Joanesburgo, África do Sul, seis países foram convidados a fazer 
parte do bloco, entre eles 

(A) Cuba, Nigéria e Tailândia.  

(B) Bangladesh, Marrocos e Belarus. 

(C) Cazaquistão, Venezuela e Vietnã. 

(D) Argentina, Etiópia e Irã. 

(E) Argélia, Bahrein e Honduras. 

22  

O Fundo Monetário Internacional (FMI) é um organismo que 
integra 190 países membros e busca estimular a cooperação 
monetária internacional, facilitar o comércio internacional, 
contribuir para altos níveis de emprego e renda real, promover a 
estabilidade cambial e ajudar os países membros a resolver 
desequilíbrios do balanço de pagamentos. 

Conforme descrito no Convênio Constitutivo, o estatuto do FMI, a 
instituição busca promover o crescimento sustentável e a 
prosperidade de todos os seus 190 países membros, por meio de 

(A) sua única atividade central: empréstimos. 

(B) sua única atividade central: supervisão econômica. 

(C) suas duas atividades centrais: empréstimos e supervisão 
econômica. 

(D) suas duas atividades centrais: empréstimos e 
desenvolvimento das capacidades. 

(E) suas três atividades centrais: supervisão econômica, 
empréstimos e desenvolvimento das capacidades. 

23  

O Grupo Banco Mundial tem trabalhado com o governo brasileiro 
para fazer face às lacunas institucionais, regulatórias e de 
capacidade na trajetória de recuperação sustentável do Brasil e 
do crescimento inclusivo acelerado — tanto em nível federal 
quanto subnacional. 

A Estratégia de Parceria com o País (Country Partnership 
Framework - CPF) para o Brasil, que abrange os exercícios 
financeiros de 2018 a 2023, foi construída em torno de 

(A) um único grande pilar: sustentabilidade fiscal e melhoria na 
prestação de serviços. 

(B) um único grande pilar: desenvolvimento inclusivo e 
sustentável. 

(C) dois grandes pilares: sustentabilidade fiscal e melhoria na 
prestação de serviços; desenvolvimento inclusivo e 
sustentável. 

(D) dois grandes pilares: aumento da produtividade e 
investimento do setor privado; desenvolvimento inclusivo e 
sustentável. 

(E) três pilares: sustentabilidade fiscal e melhoria na prestação 
de serviços; aumento da produtividade e investimento do 
setor privado; desenvolvimento inclusivo e sustentável. 

24  

Os serviços de saneamento são prestados pelos estados ou 
municípios e compreendem o abastecimento de água, 
tratamento de esgoto, destinação das águas das chuvas nas 
cidades e lixo urbano, todos regulamentados pela Política 
Nacional de Saneamento. Com o novo marco legal do 
saneamento básico, a Agência Nacional de Águas e Saneamento 
Básico (ANA) passou a ter a competência de editar normas de 
referência para o setor de saneamento. 

A ANA 

(A) no entanto, não fiscaliza esses serviços de saneamento e nem 
possui competência para aplicar penalidades, o que continua 
sendo uma atribuição das agências reguladoras 
infranacionais. 

(B) no entanto, fiscaliza esses serviços de saneamento mas não 
possui competência para aplicar penalidades, que continua 
sendo uma atribuição das agências reguladoras 
infranacionais. 

(C) no entanto, não fiscaliza esses serviços de saneamento mas 
possui competência exclusiva para aplicar penalidades caso 
seja necessário. 

(D) portanto, fiscaliza esses serviços de saneamento e possui 
competência exclusiva para aplicar penalidades. 

(E) portanto, fiscaliza esses serviços de saneamento e possui 
competência para aplicar penalidades juntamente com as 
agências reguladoras infranacionais. 

25  

A Nova Lei das Agências Reguladoras e a Lei da Liberdade 
Econômica preveem que as propostas de edição e de alteração 
de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos, 
consumidores ou usuários de serviços prestados devem ser 
precedidas da realização de 

(A) AIR. 

(B) EIA. 

(C) RIMA. 

(D) EIA/RIMA. 

(E) EVTE. 

26  

O Comitê de Governança Estratégica (CGE) do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) aprovou 
recentemente o Plano Estratégico Institucional que valerá até 
2026. Os objetivos estratégicos desse plano incluem os a seguir 
listados, à exceção de um. Assinale-o.  

(A) Fomentar a economia verde e inclusiva. 

(B) Promover o comércio exterior e ampliar a inserção 
internacional da economia brasileira. 

(C) Promover a melhoria do ambiente de negócios e da 
regulação. 

(D) Promover a neoindustrialização do país: indústria e serviços 
em novas bases sustentáveis e tecnológicas. 

(E) Valorizar a manutenção da matriz energética brasileira. 
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27  

O Plano Plurianual (PPA) para 2024-2027 foi entregue ao 
Congresso Nacional no final de agosto de 2023, trazendo como 
uma de suas prioridades a neoindustrialização do país, tema que 
vem sendo defendido como primordial pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). 

Para o programa “Neoindustrialização, Ambiente de Negócios e 
Participação Econômica Internacional”, que tem o MDIC como 
órgão responsável, o plano prevê um gasto total em 4 anos de, 
aproximadamente, 

(A) R$ 90 milhões. 

(B) R$ 900 milhões. 

(C) R$ 9 bilhões. 

(D) R$ 90 bilhões. 

(E) R$ 900 bilhões. 

28  

De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), a política 
fiscal tem como objetivo a promoção da gestão financeira 
equilibrada dos recursos públicos, visando a assegurar a 
estabilidade e o crescimento econômico, o financiamento das 
políticas públicas e uma trajetória sustentável da dívida pública. 

Em agosto de 2023, a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) 
atingiu 

(A) 19,9% do PIB. 

(B) 39,9% do PIB. 

(C) 59,9% do PIB. 

(D) 79,9% do PIB. 

(E) 99,9% do PIB. 

29  

Política Fiscal é a conjugação das ações de gasto e arrecadação do 
governo. 

O aumento relativo dos gastos (em relação ao PIB) ou a redução 
relativa da tributação são consideradas ações de política fiscal 

(A) expansivas, pois tendem a gerar crescimento econômico no 
curto prazo. 

(B) expansivas, pois tendem a gerar crescimento econômico no 
longo prazo. 

(C) mantenedoras, pois oscilam entre gerar crescimento e frear a 
economia no longo prazo. 

(D) contracionistas, pois tendem a frear a economia no curto 
prazo. 

(E) contracionistas, pois tendem a frear a economia no longo 
prazo. 

30  

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), inflação é o 
aumento dos preços de bens e serviços, implicando diminuição 
do poder de compra da moeda. 

O índice de preços utilizado pelo BCB no sistema de metas para a 
inflação é o 

(A) IPCA, elaborado pelo BCB. 

(B) IGP-M, elaborado pelo BCB. 

(C) IGP-M, elaborado pela FGV. 

(D) IPCA, elaborado pelo IBGE. 

(E) IGP-M, elaborado pelo IBGE. 

31  

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), a inflação gera 
incertezas importantes na economia, desestimulando o 
investimento e, assim, prejudicando o crescimento econômico. 
Os preços relativos ficam distorcidos, gerando várias ineficiências 
na economia. As pessoas e as firmas perdem noção dos preços 
relativos e, assim, fica difícil avaliar se algo está barato ou caro. 

Dessa maneira a deflação é 

(A) desejável, pois o BCB trabalha para que os preços declinem. 

(B) desejável, pois o BCB trabalha para manter a inflação baixa. 

(C) indiferente, pois um comerciante poderá ter lucro ou prejuízo 
amanhã pelo estoque que fez hoje. 

(D) indesejável, pois as famílias e as empresas poderão adiantar 
suas decisões de consumo e investimento. 

(E) indesejável, pois preços em queda podem ser prejudiciais 
para o bom funcionamento da economia. 

32  

De acordo com o Banco Central do Brasil (BCB), a inflação afeta 
particularmente as camadas menos favorecidas da população, 
pois essas têm menos acesso a instrumentos financeiros para se 
defender da inflação. Além disso, a inflação mais alta também 
aumenta o custo da dívida pública, pois as taxas de juros da 
dívida pública têm de compensar não só o efeito da inflação, mas 
também têm de incluir um prêmio de risco para compensar as 
incertezas associadas com a inflação mais alta. 

As causas da inflação podem ser agrupadas, em sua totalidade, 
em 

(A) pressões de demanda e pressões de custos. 

(B) pressões de demanda; pressões de custos e inércia 
inflacionária. 

(C) pressões de demanda; pressões de custos e expectativas de 
inflação. 

(D) pressões de demanda; pressões de custos; inércia 
inflacionária; expectativas de inflação. 

(E) pressões de demanda; pressões de custos; inércia 
inflacionária; expectativas de inflação; aumento da taxa 
básica de juros da economia. 

33  

A estabilidade dos preços preserva o valor do dinheiro, mantendo 
o poder de compra da moeda. Para alcançar esse objetivo, o 
Banco Central do Brasil (BCB) utiliza a política monetária, política 
que se refere às ações do BCB que visam a afetar apenas  

(A) o custo do dinheiro. 

(B) o custo do dinheiro e as taxas de juros. 

(C) o custo do dinheiro e a quantidade de dinheiro na economia. 

(D) a quantidade de dinheiro na economia. 

(E) a quantidade de dinheiro na economia e as condições de 
liquidez na economia. 
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Com preços estáveis, todos podem se planejar melhor. Empresas 
têm melhores condições para realizar investimentos e as famílias 
para avaliar quanto vão gastar ao longo do mês. Nesse contexto, 
há condições mais propícias para que a economia cresça, 
favorecendo a criação de empregos e o aumento do bem-estar 
na sociedade. 

O principal instrumento de política monetária é a taxa Selic, que é 
definida 

(A) pelo Copom a cada 45 dias. 

(B) livremente pelo mercado financeiro, diariamente. 

(C) pela política fiscal do Banco Central do Brasil a cada mês. 

(D) pelos bancos diariamente por meio do CDI. 

(E) pela CVM, sempre que julgue necessário. 

35  

Os mecanismos de transmissão da política monetária são os 
canais por meio dos quais mudanças na taxa Selic afetam o 
comportamento de outras variáveis econômicas, principalmente 
preços e produto. Um canal importante de transmissão da 
política monetária é o da taxa de câmbio, principalmente em 
economias abertas. A taxa de câmbio afeta a inflação por dois 
mecanismos. 

Um dos efeitos ocorre por meio da 

(A) demanda agregada, pois o dólar mais barato incentiva as 
exportações e desestimula as importações. 

(B) demanda agregada, pois o dólar mais barato desincentiva as 
exportações e estimula as importações.  

(C) demanda e oferta agregadas, pois o dólar mais barato 
incentiva as exportações e desestimula as importações. 

(D) oferta agregada, pois o dólar mais barato desincentiva as 
exportações e estimula as importações.  

(E) oferta agregada, pois o dólar mais barato incentiva as 
exportações e desestimula as importações. 

36  

O Conselho Monetário Nacional (CMN) é o responsável pela 
regulamentação do mercado de câmbio no Brasil. O país adota o 
regime de câmbio  

(A) administrado, o que significa que o Banco Central do Brasil 
interfere no mercado para determinar a taxa de câmbio e 
para manter a funcionalidade do mercado de câmbio. 

(B) administrado, o que significa que o Banco Central do Brasil 
não interfere no mercado para determinar a taxa de câmbio, 
mas para manter a funcionalidade do mercado de câmbio. 

(C) fixo, o que significa que o Banco Central do Brasil interfere no 
mercado para determinar a taxa de câmbio, mas não para 
manter a funcionalidade do mercado de câmbio. 

(D) flutuante, o que significa que o Banco Central do Brasil 
interfere no mercado para determinar a taxa de câmbio, mas 
não para manter a funcionalidade do mercado de câmbio. 

(E) flutuante, o que significa que o Banco Central do Brasil não 
interfere no mercado para determinar a taxa de câmbio, mas 
para manter a funcionalidade do mercado de câmbio. 

37  

A função “meio de troca” da moeda é o que efetivamente a 
diferencia dos demais ativos. 

Em uma economia sem moeda 

(A) o processo de troca seria bastante limitado. 

(B) a chamada dupla coincidência não é necessária. 

(C) o desenvolvimento econômico seria facilmente incentivado. 

(D) o custo de transações seria baixo. 

(E) os indivíduos levariam menos tempo trocando do que 
produzindo. 

38  

A função “unidade de conta” da moeda fornece um padrão para 
que as demais mercadorias expressem seus valores. Se por um 
lado, numa economia monetária, em um sistema com “n” 
mercadorias há “n” preços, facilitando as comparações dos 
agentes econômicos e suas tomadas de decisões; em um sistema 
de trocas sem moeda, em cada transação determina-se o preço 
de uma mercadoria em relação à outra. Assim, para uma mesma 
mercadoria, o referencial de valor se alteraria em cada transação. 

Se tivéssemos “n” mercadorias nesse sistema econômico não-
monetário, cada uma dessas mercadorias teria  

(A) “n-1” expressões de valor e o sistema econômico como um 
todo teria [n*(n-1)] preços. 

(B) “n-1” expressões de valor e o sistema econômico como um 
todo teria [n*(n-1)] / 2 preços. 

(C) “n” expressões de valor e o sistema econômico como um 
todo teria [(n*(n-1)] preços. 

(D) “n+1” expressões de valor e o sistema econômico como um 
todo teria [n*(n-1)] / 2 preços. 

(E) “n+1” expressões de valor e o sistema econômico como um 
todo teria [(n*(n-1)] preços. 

39  

A função “reserva de valor” da moeda é uma necessidade 
decorrente da função “meio de troca”, ainda que a moeda não 
seja o único ativo que possa desempenhar aquela função. 

Em muitos casos, justifica-se a manutenção da moeda como 
reserva de valor, pois ela 

(A) costuma oferecer rendimentos ou outros serviços. 

(B) apresenta liquidez menor que a maioria dos outros ativos. 

(C) não possui custos de conversão em meio de troca. 

(D) não perde valor. 

(E) não possui liquidez absoluta. 

40  

De acordo com o IBGE, a tarefa fundamental do Sistema de 
Contas Nacionais é compatibilizar os fluxos entre agentes que 
caracterizam a atividade econômica, assim como as variações  
dos estoques de ativos e passivos, integrando-os em um  
esquema contábil que fornece uma representação completa  
do funcionamento da economia. O Produto Interno  
Bruto (PIB) a preços de mercado brasileiro em 2022 totalizou  
R$ 9.915,3 bilhões, sendo R$ 8.568,9 bilhões referentes ao Valor 
Adicionado a preços básicos. 

Sob a ótica da produção, as classes de atividade “Agropecuária”, 
“Indústria”, e “Serviços” representaram aproximadamente, em 
relação a este Valor Adicionado, respectivamente, 

(A) 79%, 15% e 6%. 

(B) 58%, 20% e 22%. 

(C) 37%, 8% e 55%. 

(D) 22%, 50% e 28%. 

(E) 8%, 24% e 68%. 



Câmara dos Deputados – Concurso Público 2023 FGV Conhecimento 

 

Área IX – TARDE  Tipo  Branca – Página 9 

 

41  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro a preços de 
mercado em 2022 totalizou R$ 9.915,3 bilhões. Quanto aos 
componentes do PIB pela ótica da demanda, as “Exportações 
Líquidas de Bens e Serviços” totalizaram R$ 74,5 bilhões, e a 
“Variação de Estoque” totalizou um valor negativo de R$ 67,3 
bilhões. 

Quanto aos outros componentes, quais sejam, “Despesa de 
Consumo das Famílias”, “Despesa de Consumo do Governo”, e 
“Formação Bruta de Capital Fixo”, estes representaram 
aproximadamente, em relação ao PIB a preços de mercado, 
respectivamente, 

(A) 3%, 51% e 46%. 

(B) 23%, 7% e 70%. 

(C) 43%, 49% e 8%. 

(D) 63%, 18% e 19%. 

(E) 83%, 1% e 16%. 

42  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) em 2022 registrou  
um crescimento de 2,9% em relação ao ano anterior. O PIB 
resultou do aumento de 3,0% do Valor Adicionado a preços 
básicos e de 2,1% no volume dos Impostos sobre Produtos 
líquidos de Subsídios. O resultado do Valor Adicionado refletiu o 
desempenho dos subsetores que o compõem. 

O subsetor que apresentou uma das maiores variações 
percentuais positivas em relação a 2021 (6,9%) foi o de 

(A) agropecuária. 

(B) comércio. 

(C) construção. 

(D) indústrias de transformação. 

(E) indústrias extrativas. 

43  

De acordo com a análise das Contas Nacionais realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de 
poupança bruta ficou em 15,9% do Produto Interno Bruto (PIB) 
de 2022. De 2000 a 2021, a referida taxa anual ficou sempre  

(A) acima de 20% do PIB. 

(B) abaixo de 10% do PIB. 

(C) entre 12% e 20% do PIB. 

(D) acima da taxa de investimento. 

(E) abaixo da taxa de investimento. 

44  

Zona Franca Verde é um novo incentivo concedido pelo Governo 
Federal para produção industrial, que prevê a isenção do Imposto 
sobre Produto Industrializado (IPI) para produtos em cuja 
composição haja preponderância de matéria-prima de origem 
vegetal, animal ou mineral, resultante de extração, coleta, cultivo 
ou criação animal 

(A) na região da Amazônia Ocidental e no Estado do Amapá. 

(B) na região Nordeste e no Estado do Pará. 

(C) na região Centro-Oeste e no Estado do Tocantins. 

(D) na região Sul. 

(E) em qualquer região do Brasil, exceto o Sudeste. 

45  

As Zonas de Processamento de Exportação (ZPE) são áreas de 
livre comércio destinadas à produção de bens para exportação e 
à prestação de serviços vinculados à atividade exportadora. Elas 
contribuem para o desenvolvimento local e para a diminuição das 
desigualdades regionais. A produção no espaço da ZPE garante às 
empresas isenção de IPI, Pis, Cofins e Imposto de Importação e 
AFRMM na aquisição e importação de insumos e matérias 
primas.  Vários países investem fortemente nesse modelo. 

O Brasil tem duas ZPEs em operação, localizadas em 

(A) Macapá (AP) e Guajiru (RN), criadas por iniciativa de entes 
públicos, pois não é permitida a instalação de ZPEs privadas. 

(B) Pecém (CE) e Parnaíba (PI), criadas por iniciativa de entes 
públicos, apesar de ser permitida a instalação de ZPEs 
privadas. 

(C) São Luís (MA) e Recife (PE), criadas por iniciativa de entes 
públicos, pois não é permitida a instalação de ZPEs privadas. 

(D) Belém (PA) e João Pessoa (PB), criadas por iniciativa de entes 
públicos, apesar de ser permitida a instalação de ZPEs 
privadas. 

(E) Aracruz (ES) e Aracaju (SE), criadas por iniciativa de entes 
públicos, pois não é permitida a instalação de ZPEs privadas. 

46  

As Áreas de Livre Comércio (ALC) no Brasil oferecem benefícios 
fiscais semelhantes aos da Zona Franca de Manaus quanto ao 
aspecto comercial. Além de conter outros objetivos, as ALC foram 
criadas com o intuito de promover o desenvolvimento e a 
integração nacional 

(A) exclusivamente de cidades de fronteira internacional, como 
Macapá. 

(B) exclusivamente de cidades de fronteira internacional, como 
Santana. 

(C) majoritariamente de cidades de fronteira internacional, como 
Rio Branco. 

(D) majoritariamente de cidades de fronteira internacional, como 
Boa Vista. 

(E) majoritariamente de cidades de fronteira internacional, como 
Corumbá. 

47  

De acordo com o Índice Global de Inovação (IGI) 2023 da 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), Suíça, 
Suécia, Estados Unidos, Reino Unido e Singapura são as 
economias mais inovadoras do mundo. O Brasil ficou na 49ª 
posição entre 132 economias do mundo, galgando cinco posições 
este ano e se consolidando no grupo de economias que mais 
melhoraram o seu desempenho no IGI nos últimos quatro anos. 

O país apresenta pontuações elevadas em indicadores como 
serviços governamentais online (14ª posição), participação 
eletrônica (11ª), e destaca-se pelo valor de seus 

(A) 2 unicórnios, representando 0,1% do PIB nacional. 

(B) 16 unicórnios, representando 1,9% do PIB nacional. 

(C) 29 unicórnios, representando 16,3% do PIB nacional. 

(D) 41 unicórnios, representando 21,2% do PIB nacional. 

(E) 57 unicórnios, representando 28,8% do PIB nacional. 



Câmara dos Deputados – Concurso Público 2023 FGV Conhecimento 

 

Área IX – TARDE  Tipo  Branca – Página 10 

 

48  

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) 
elabora anualmente o Índice Global de Inovação (IGI), composto 
por sete grandes áreas: “Capital humano e pesquisa”, 
“Infraestruturas”, “Instituições”, “Produtos criativos”, “Produtos 
de conhecimento e tecnologia”, “Sofisticação do mercado”, e 
“Sofisticação empresarial”. 

De acordo com o resultado do IGI 2023, “Sofisticação 
empresarial” e “Produtos criativos” foram as áreas em que o 
Brasil obteve seu melhor desempenho. Já o pior desempenho foi 
na seguinte área: 

(A) “capital humano e pesquisa”. 

(B) “infraestruturas”. 

(C) “instituições”. 

(D) “produtos de conhecimento e tecnologia”. 

(E) “sofisticação do mercado”. 

49  

De acordo com a Lei nº 11.101/05, que regula a recuperação 
judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade 
empresária, serão admitidas conciliações e mediações 
antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação 
judicial, como por exemplo na hipótese de negociação de dívidas 
e respectivas formas de pagamento entre a empresa em 
dificuldade e seus credores, em caráter antecedente ao 
ajuizamento de pedido de recuperação judicial. 

Nessa hipótese, será 

(A) facultado às empresas em dificuldade que preencham os 
requisitos legais para requerer recuperação judicial obter 
tutela de urgência cautelar, a fim de que sejam suspensas as 
execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 dias, 
para tentativa de composição com seus credores. 

(B) facultado às empresas em dificuldade que preencham os 
requisitos legais para requerer recuperação judicial obter 
tutela de urgência cautelar, a fim de que sejam suspensas as 
execuções contra elas propostas pelo prazo de até 180 dias, 
para tentativa de composição com seus credores. 

(C) facultado às empresas em dificuldade que preencham os 
requisitos legais para requerer recuperação judicial obter 
tutela de urgência cautelar, a fim de que sejam suspensas as 
execuções contra elas propostas pelo prazo de até 360 dias, 
para tentativa de composição com seus credores. 

(D) obrigatório às empresas em dificuldade que preencham os 
requisitos legais para requerer recuperação judicial obter 
tutela de urgência cautelar, a fim de que sejam suspensas as 
execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 dias, 
para tentativa de composição com seus credores. 

(E) obrigatório às empresas em dificuldade que preencham os 
requisitos legais para requerer recuperação judicial obter 
tutela de urgência cautelar, a fim de que sejam suspensas as 
execuções contra elas propostas pelo prazo de até 180 dias, 
para tentativa de composição com seus credores. 

50  

De acordo com a Lei n
o
 6.404/76, que dispõe sobre as Sociedades 

por Ações, o conselho de administração será composto por no 
mínimo três membros, eleitos pela assembleia-geral e por ela 
destituíveis a qualquer tempo, devendo o estatuto estabelecer o 
número de conselheiros, ou o máximo e mínimo permitidos, e o 
processo de escolha e substituição do presidente do conselho 
pela assembleia ou pelo próprio conselho; o modo de 
substituição dos conselheiros; o prazo de gestão, que não poderá 
ser superior a três anos, permitida a reeleição; as normas sobre 
convocação, instalação e funcionamento do conselho, que 
deliberará por maioria de votos, podendo o estatuto estabelecer 
quórum qualificado para certas deliberações, desde que 
especifique as matérias. 

Além disso, o estatuto 

(A) poderá prever a participação no conselho de representantes 
dos empregados; sendo obrigatória a participação de 
conselheiros independentes, nos termos e nos prazos 
definidos pela CVM. 

(B) poderá prever a participação no conselho de representantes 
dos empregados; sendo facultativa a participação de 
conselheiros independentes, nos termos e nos prazos 
definidos pela CVM. 

(C) deverá prever a participação no conselho de representantes 
dos empregados; sendo obrigatória a participação de 
conselheiros independentes, nos termos e nos prazos 
definidos pela B3. 

(D) deverá prever a participação no conselho de representantes 
dos empregados; sendo facultativa a participação de 
conselheiros independentes, nos termos e nos prazos 
definidos pela B3. 

(E) deverá prever a participação no conselho de representantes 
dos empregados; sendo facultativa a participação de 
conselheiros independentes, nos termos e nos prazos 
definidos pela CVM. 

51  

O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), calculado 
mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV IBRE), é uma base comumente utilizada para 
o reajuste anual dos contratos de aluguel. 

De acordo com o FGV IBRE, o IGP-M calculado em 12 meses, para 
os dezessete meses do período de janeiro de 2021 a julho de 
2022, ficou sempre 

(A) acima de 10%, enquanto que o IGP-M calculado em 12 meses 
para os primeiros dez meses de 2023 apresentou sempre 
valores abaixo de 5%, incluindo valores percentuais 
negativos. 

(B) acima de 10%, enquanto que o IGP-M calculado em 12 meses 
para os primeiros dez meses de 2023 apresentou sempre 
valores percentuais positivos abaixo de 5%. 

(C) entre 8% e 12%, enquanto que o IGP-M calculado em  
12 meses para os primeiros dez meses de 2023 apresentou 
sempre valores percentuais positivos abaixo de 5%. 

(D) abaixo de 10%, enquanto que o IGP-M calculado em  
12 meses para os primeiros dez meses de 2023 apresentou 
sempre valores acima de 5%. 

(E) abaixo de 10%, enquanto que o IGP-M calculado em  
12 meses para os primeiros dez meses de 2023 apresentou 
sempre valores acima de 10%. 
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No Brasil, a meta para a inflação é definida pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN) e cabe ao Banco Central do Brasil 
(BCB) adotar as medidas necessárias para alcançá-la. A meta para 
2023 é de uma inflação de 3,25%, e o sistema prevê ainda um 
intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima e para 
baixo. O índice de preços utilizado por esse sistema foi calculado 
em 12 meses no mês janeiro de 2023 e apresentou um resultado 
de 5,77%. 

Esse mesmo índice de preços calculado em 12 meses tem 
apresentado, desde então até setembro de 2023, um valor 

(A) abaixo de 5,77% e sempre menor que o mês anterior. 

(B) abaixo de 5,77%, mas nem sempre menor que o mês 
anterior. 

(C) às vezes abaixo de 5,77%, às vezes acima de 5,77%. 

(D) acima de 5,77% e sempre maior que o mês anterior. 

(E) acima de 5,77%, mas nem sempre maior que o mês anterior. 

53  

Foi publicado no Diário Oficial de 31 de outubro de 2023 o novo 
arcabouço fiscal brasileiro (Lei Complementar 200/2023), que 
substitui o antigo teto de gastos como a âncora fiscal nas contas 
públicas da União.  

De acordo com as novas regras, os investimentos deverão ser a 
cada ano equivalentes a, no mínimo, 0,6% do PIB estimado no 
respectivo projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Para 2024, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 
estima um PIB de R$ 11,5 trilhões, que se mantido no projeto 
orçamentário, resulta em R$ 69 bilhões em investimentos. Caso o 
governo consiga fazer um resultado primário superior ao limite 
do intervalo de tolerância, ou seja, 

(A) 0,5 p.p. do PIB a mais que a meta de resultado primário, até 
100% do excedente poderá ser aplicado em investimentos no 
ano seguinte, sendo que as dotações adicionais em 
investimentos não poderão ultrapassar o equivalente a 0,25 
p.p. do PIB do ano anterior. 

(B) 0,5 p.p. do PIB a mais que a meta, até 70% do excedente 
poderá ser aplicado em investimentos no ano seguinte, sendo 
que as dotações adicionais em investimentos não poderão 
ultrapassar o equivalente a 0,5 p.p. do PIB do ano anterior. 

(C) 0,5 p.p. do PIB a mais que a meta, até 50% do excedente 
poderá ser aplicado em investimentos no ano seguinte, sendo 
que as dotações adicionais em investimentos não poderão 
ultrapassar o equivalente a 0,25 p.p. do PIB do ano anterior. 

(D) 0,25 p.p. do PIB a mais que a meta, até 70% do excedente 
poderá ser aplicado em investimentos no ano seguinte, sendo 
que as dotações adicionais em investimentos não poderão 
ultrapassar o equivalente a 0,25 p.p. do PIB do ano anterior. 

(E) 0,25 p.p. do PIB a mais que a meta, até 50% do excedente 
poderá ser aplicado em investimentos no ano seguinte, sendo 
que as dotações adicionais em investimentos não poderão 
ultrapassar o equivalente a 0,25 p.p. do PIB do ano anterior. 

54  

De acordo com o World Economic Outlook (Perspectivas 
Econômicas Mundiais) elaborado pelo FMI em outubro de 2023, 
a previsão da linha de base é de que o crescimento global 
desacelere de  

(A) 5,5% em 2022 para 5,0% em 2023, abaixo da média histórica 
(2000 a 2019) de 5,8%, como resultado da desaceleração das 
economias desenvolvidas de 4,6% em 2022 para 3,5% em 
2023, e dos mercados emergentes e das economias em 
desenvolvimento de 6,1% em 2022 para 6,0% em 2023. 

(B) 5,5% em 2022 para 5,0% em 2023, acima da média histórica 
(2000 a 2019) de 3,8%, como resultado da desaceleração das 
economias desenvolvidas de 6,1% em 2022 para 6,0% em 
2023, e dos mercados emergentes e das economias em 
desenvolvimento de 4,6% em 2022 para 3,5% em 2023. 

(C) 4,5% em 2022 para 4,0% em 2023, acima da média histórica 
(2000 a 2019) de 3,8%, como resultado da desaceleração das 
economias desenvolvidas de 5,1% em 2022 para 5,0% em 
2023, e dos mercados emergentes e das economias em 
desenvolvimento de 3,6% em 2022 para 2,5% em 2023. 

(D) 3,5% em 2022 para 3,0% em 2023, abaixo da média histórica 
(2000 a 2019) de 5,8%, como resultado da desaceleração das 
economias desenvolvidas de 4,1% em 2022 para 3,0 em 2023, 
e dos mercados emergentes e das economias em 
desenvolvimento de 2,6% em 2022 para 2,5% em 2023. 

(E) 3,5% em 2022 para 3,0% em 2023, abaixo da média histórica 
(2000 a 2019) de 3,8%, como resultado da desaceleração das 
economias desenvolvidas de 2,6% em 2022 para 1,5% em 
2023, e dos mercados emergentes e das economias em 
desenvolvimento de 4,1% em 2022 para 4,0% em 2023. 

55  

De acordo com o World Economic Outlook (Perspectivas 
Econômicas Mundiais) elaborado pelo FMI em outubro de 2023, 
a invasão da Ucrânia pela Rússia provocou a fragmentação de 
alguns mercados de commodities. 

As commodities são, particularmente,  

(A) pouco vulneráveis à tal fragmentação devido à produção 
descentralizada, ao consumo de fácil substituição e ao seu 
papel pouco relevante para as tecnologias. 

(B) pouco vulneráveis à tal fragmentação devido à produção 
concentrada, ao consumo de difícil substituição e ao seu 
papel crítico para as tecnologias. 

(C) vulneráveis à tal fragmentação devido à produção 
descentralizada, ao consumo de difícil substituição e ao seu 
papel pouco relevante para as tecnologias. 

(D) vulneráveis à tal fragmentação devido à produção 
concentrada, ao consumo de fácil substituição e ao seu papel 
pouco relevante para as tecnologias. 

(E) vulneráveis à tal fragmentação devido à produção 
concentrada, ao consumo de difícil substituição e ao seu 
papel crítico para as tecnologias. 
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De acordo com o estudo “Retomada econômica e geração de 
emprego e renda no pós-pandemia”, desenvolvido entre 2021 e 
2022 pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) da 
Câmara dos Deputados do Congresso brasileiro, o Brasil e o 
mundo têm passado por importantes mudanças estruturais e 
sofreram grande choque econômico e social com a pandemia da 
Covid-19. 

O crescimento de 5,0% do PIB brasileiro em 2021 

(A) igualou a economia brasileira ao nível de 2020, e a renda per 
capita brasileira em paridade do poder de compra permanece 
abaixo do nível de 2012. 

(B) igualou a economia brasileira ao nível de 2019, e a renda per 
capita brasileira em paridade do poder de compra permanece 
abaixo do nível de 2013. 

(C) igualou a economia brasileira ao nível de 2018, e a renda per 
capita brasileira em paridade do poder de compra permanece 
abaixo do nível de 2014. 

(D) igualou a economia brasileira ao nível de 2017, e a renda per 
capita brasileira em paridade do poder de compra permanece 
abaixo do nível de 2015. 

(E) igualou a economia brasileira ao nível de 2016, e a renda per 
capita brasileira em paridade do poder de compra permanece 
abaixo do nível de 2016. 

57  

De acordo com o estudo “Retomada econômica e geração de 
emprego e renda no pós-pandemia”, desenvolvido entre 2021 e 
2022 pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes) da 
Câmara dos Deputados do Congresso brasileiro, as contribuições 
externas recebidas no âmbito do estudo, bem como as evidências 
encontradas na pesquisa, principalmente no comparativo 
internacional, assim como as conclusões das discussões, 
audiências públicas e seminário internacional levadas a cabo, 
indicam que a economia brasileira deve buscar inserção 
adequada à nova ordem economia mundial. 

Essa reconfiguração pós-pandemia demanda uma regulação 
voltada 

(A) ao crescimento econômico usual e que traga o progresso 
necessário às nossas condições econômicas, pois o 
crescimento recente somado à redução da desigualdade 
social revela-se sustentável. 

(B) ao crescimento econômico, mesmo que altamente poluidor, 
e que traga o progresso necessário às nossas condições 
sociais, pois a estagnação recente somada à manutenção da 
desigualdade social revela-se insustentável. 

(C) ao crescimento econômico inclusivo e que traga o progresso 
necessário às nossas condições sociais, pois a estagnação 
recente somada ao crescimento da desigualdade social 
revela-se insustentável. 

(D) à desaceleração econômica e que traga o progresso 
necessário às nossas condições ambientais, pois o 
crescimento recente somada ao crescimento da poluição 
revela-se insustentável. 

(E) à desaceleração econômica e que estabilize o nível de 
progresso atingido pela sociedade, pois o crescimento 
recente somado ao atual nível de tecnologia revela-se 
sustentável. 

58  

O salário-mínimo vigente no Brasil de 01/01/2022 a 31/12/2022 
foi de R$ 1.212,00. Em 01/01/2023, o mesmo passou a valer  
R$ 1.302,00, correspondendo a uma variação nominal de 7,43%. 
Em 01/05/2023, ele sofreu nova alteração, passando a valer  
R$ 1.320,00, refletindo agora uma variação nominal de 1,38%. 

Considerando o IPCA como índice inflacionário de referência, que 
o IPCA acumulado em 2022 foi de 5,79%, e que o IPCA acumulado 
nos quatro primeiros meses de 2023 foi de 2,72%, pode-se 
concluir que a variação nominal do salário mínimo, a variação 
real do salário mínimo, e o IPCA acumulado, de 01/01/2022 a 
01/05/2023, foram respectivamente de 

(A) 8,81%, 0,24% e 8,51%. 

(B) 8,81%, 0,22% e 8,67%. 

(C) 8,81%, 0,30% e 8,51%. 

(D) 8,91%, 0,22% e 8,67%. 

(E) 8,91%, 0,24% e 8,51%. 

59  

Pela Teoria da Agência, um Diretor Financeiro de uma sociedade 
empresária constituída por ações e com fins lucrativos poderia 
atuar em desacordo com os interesses dos acionistas. 

No entanto, quando os Diretores Financeiros de uma sociedade 
empresária atuam alinhados aos interesses dos donos da 
empresa, eles devem buscar, acima de tudo 

(A) maximizar o lucro do ano corrente. 

(B) maximizar a riqueza dos acionistas. 

(C) maximizar o patrimônio líquido contábil. 

(D) minimizar o custo total de propriedade. 

(E) minimizar o custo fixo. 

60  

Uma empresa com fins lucrativos está realizando seu processo de 
orçamento de capital. Seus gestores pretendem montar uma 
carteira de projetos de investimentos que apresente o maior 
Valor Presente Líquido possível. Apesar de não ter recursos 
financeiros para aprovar e seguir adiante com todos os bons 
projetos que foram apresentados, foi selecionada a melhor 
carteira possível. Para tanto, os gestores da empresa 
responsáveis pelo processo criaram um ranking dos projetos mais 
eficientes em criar riqueza. 

Portanto, pode-se depreender que eles ordenam os projetos com 
base no critério conhecido como 

(A) Índice de Rentabilidade. 

(B) Valor Presente Líquido. 

(C) Taxa Interna de Retorno. 

(D) Retorno Sobre o Patrimônio Líquido. 

(E) Payback Descontado. 
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Uma sociedade empresária com fins lucrativos encontra-se 
atualmente bastante alavancada financeiramente, com 
empréstimos financeiros realizados no sistema Price ou Francês, 
com prazo de vencimento maior que um ano e que aparecem no 
Passivo Não-Circulante de seu Balanço Patrimonial. Além disso, 
pode-se encontrar neste mesmo relatório contábil valores 
relevantes em suas contas de Ativo Imobilizado e Ativo Intangível, 
ambos apresentando ativos com pelo menos mais dois anos de 
vida útil. 

Na sua próxima Demonstração do Resultado do Exercício, a ser 
emitida dentro de um mês, serão encontrados, certamente, 
custos ou despesas referentes à amortização de 

(A) suas dívidas financeiras. 

(B) seu Ativo Imobilizado. 

(C) seu Ativo Intangível. 

(D) seus Ativos Imobilizado e Intangível. 

(E) sua alavancagem financeira. 

62  

Considere a seguinte identidade: RSPL = ML.GA.AF. Nela, RSPL, 
também conhecido em inglês como ROE, refere-se ao Retorno 
Sobre o Patrimônio Líquido de uma empresa; GA refere-se a seu 
Giro do Ativo total; ML refere-se à sua Margem Líquida; e AF 
refere-se ao seu grau de Alavancagem Financeira. Considerando 
que uma empresa saudável financeiramente (Patrimônio Líquido 
positivo) pretende calcular seu RSPL para o ano recém encerrado, 
em que suas vendas geraram lucro, pode-se concluir que seu 
RSPL será necessariamente  

(A) negativo. 

(B) menor que ML.GA .  

(C) igual a ML.GA . 

(D) maior ou igual a ML.GA . 

(E) Igual ao Retorno Sobre o Ativo Total. 

63  

Imagine, de forma simplificada, um consumidor que só compra 
dois bens normais: refrigerante e pizza. Agora pense numa 
situação nova em que ocorre a queda do preço do refrigerante. 

De acordo com a teoria da escolha do consumidor, pode-se 
afirmar que este consumidor comprará, após a queda do preço 
do refrigerante 

(A) menos pizza do que antes. 

(B) a mesma quantidade de pizza de antes. 

(C) mais pizza do que antes. 

(D) a mesma quantidade de refrigerante de antes. 

(E) mais refrigerante do que antes. 

64  

Os economistas usam a expressão bem de Giffen, em 
homenagem ao economista Robert Giffen, para descrever bens  

(A) inferiores, para os quais o efeito renda domina o efeito 
substituição, portanto suas curvas de demanda têm 
inclinação ascendente. 

(B) inferiores, para os quais o efeito substituição domina o efeito 
renda, portanto suas curvas de demanda têm inclinação 
ascendente. 

(C) neutros, para os quais o efeito substituição domina o efeito 
renda, portanto suas curvas de demanda têm inclinação 
descendente. 

(D) normais, para os quais o efeito renda domina o efeito 
substituição, portanto suas curvas de demanda têm 
inclinação ascendente. 

(E) normais, para os quais o efeito substituição domina o efeito 
renda, portanto suas curvas de demanda têm inclinação 
descendente. 

65  

A teoria dos jogos pode ser entendida como o estudo de como as 
pessoas ou empresas comportam-se em situações estratégicas. 

A teoria dos jogos é mais útil para a compreensão de uma 
estrutura de mercado conhecida como 

(A) competição perfeita. 

(B) competição monopolística. 

(C) monopólio. 

(D) monopsônio. 

(E) oligopólio. 

66  

Uma sociedade empresária é um monopólio se é a única 
vendedora de seu produto e se seu produto não tem substitutos 
próximos. 

A causa fundamental dos monopólios está nas barreiras à 
entrada, que por sua vez têm 

(A) uma origem principal: as “regulamentações do governo”, 
quando o governo concede a uma única empresa o direito 
exclusivo de produzir um determinado bem ou serviço. 

(B) duas origens principais: as “regulamentações do governo”, 
quando o governo concede a uma única empresa o direito 
exclusivo de produzir um determinado bem ou serviço; e o 
“processo de produção”, quando uma única empresa 
consegue fornecer produtos a custo mais baixo que um 
grande número de produtores. 

(C) duas origens principais: os “recursos de monopólio”, quando 
um recurso-chave necessário para produção é exclusivo de 
uma única empresa; e o “processo de produção”, quando 
uma única empresa consegue fornecer produtos a custo mais 
baixo que um grande número de produtores. 

(D) duas origens principais: os “recursos de monopólio”, quando 
um recurso-chave necessário para produção é exclusivo de 
uma única empresa; e as “regulamentações do governo”, 
quando o governo concede a uma única empresa o direito 
exclusivo de produzir um determinado bem ou serviço. 

(E) três origens principais: os “recursos de monopólio”, quando 
um recurso-chave necessário para produção é exclusivo de 
uma única empresa; as “regulamentações do governo”, 
quando o governo concede a uma única empresa o direito 
exclusivo de produzir um determinado bem ou serviço; e o 
“processo de produção”, quando uma única empresa 
consegue fornecer produtos a custo mais baixo que um 
grande número de produtores. 
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A oferta e a demanda são as forças que fazem as economias de 
mercado funcionarem. São elas que determinam a quantidade 
produzida de cada bem e o preço pelo qual o bem será vendido. 
Se uma pessoa quiser saber como a economia será afetada por 
qualquer evento, ela precisa pensar nos impactos provocados por 
este evento sobre a oferta e a demanda. Considere dois 
mercados perfeitamente competitivos denominados X e Y onde 
são transacionados bens normais substitutos. 

Considerando tudo mais constante (ceteris paribus), quando 
ocorre a queda do preço no mercado X, ocorre no mercado Y 

(A) redução da demanda. 

(B) redução da oferta. 

(C) movimento ao longo da curva de demanda. 

(D) aumento da demanda. 

(E) aumento da oferta. 

68  

A oferta e a demanda são as forças que fazem as economias de 
mercado funcionarem. São elas que determinam a quantidade 
produzida de cada bem e o preço pelo qual o bem será vendido. 
Se uma pessoa quiser saber como a economia será afetada por 
qualquer evento, ela precisa pensar nos impactos provocados por 
este evento sobre a oferta e a demanda. Considere um mercado 
perfeitamente competitivo denominado Z onde é transacionado 
um bem normal. 

Considerando tudo mais constante (ceteris paribus), quando 
ocorre o aumento do preço dos seus insumos de produção, 
ocorre no mercado Z 

(A) redução da demanda. 

(B) redução da oferta. 

(C) movimento ao longo da curva de oferta. 

(D) aumento da demanda. 

(E) aumento da oferta. 

 

69  

O Chefe do Poder Executivo do Estado Alfa editou o Decreto nº X, 
instituindo uma Comissão de Juristas para analisar a possibilidade 
de serem aumentadas algumas alíquotas do imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior (ICMS). A depender das 
conclusões da Comissão, seria apresentado em eventual projeto 
de lei no início do próximo exercício financeiro. 

Ao fim de sua análise, a Comissão concluiu corretamente, à luz da 
Constituição Federal de 1988, que 

(A) os Estados devem observar as alíquotas estabelecidas em lei 
complementar de caráter nacional editada pela União. 

(B) o princípio da seletividade, por não ser de adoção obrigatória, 
não se projetará sobre a alíquota do ICMS em não sendo 
adotado. 

(C) os Estados estão vinculados às alíquotas estabelecidas pelo 
Senado Federal, somente podendo incursionar nessa 
temática quando expressamente autorizados por essa Casa 
Legislativa. 

(D) os Estados somente podem alterar a alíquota do ICMS 
quando autorizado em “convênio”, a ser aprovado por 
decisão unânime de representantes dos Estados e do Distrito 
Federal. 

(E) os Estados têm plena liberdade de conformação para definir 
as alíquotas do ICMS, que podem ser mais elevadas em 
relação a certos bens e serviços, a exemplo da energia 
elétrica e dos serviços de telecomunicação. 

70  

O Município Alfa instituiu a sociedade de economia mista Beta, a 
partir de permissivo legal, com capital social majoritariamente 
público, tendo por objeto social o desempenho de atividade 
econômica em sentido amplo, típica do Poder Público, em regime 
não concorrencial. Essa medida suscitou intensos debates a 
respeito de sua conformidade constitucional, considerando a 
natureza da personalidade jurídica da referida entidade. 

À luz da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que 

(A) não há irregularidade formal ou material na instituição de 
Beta, que pode exercer o poder de polícia. 

(B) a atividade típica de Estado pode ser delegada a Beta, desde 
que não importe no exercício do poder de polícia. 

(C) entidades como Beta somente podem desempenhar 
atividade econômica em sentido estrito, em regime 
concorrencial. 

(D) entidades que integram a Administração Pública indireta, 
com personalidade jurídica de direito privado, como Beta, 
não podem exercer atividade típica de Estado. 

(E) é lícito o objeto social de Beta, desde que a atividade 
econômica a ser explorada seja atribuída ao Poder Público, 
pela ordem constitucional, em regime de monopólio. 
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