
su
m

ár
io

Língua Portuguesa
Interpretação e compreensão de texto. .......................................................................... 1
Organização estrutural dos textos. Marcas de textualidade: coesão, coerência e inter-
textualidade.  .................................................................................................................. 4
Modos de organização discursiva: descrição, narração, exposição, argumentação e 
injunção; características específicas de cada modo.  .................................................... 8
Tipos textuais: informativo, publicitário, propagandístico, normativo, didático e divi-
natório; características específicas de cada tipo. ........................................................... 8
Textos literários e não literários. ..................................................................................... 14
Tipologia da frase portuguesa. Estrutura da frase portuguesa: operações de desloca-
mento, substituição, modificação e correção. Problemas estruturais das frases.. Or-
ganização sintática das frases: termos e orações. Ordem direta e inversa. 15
Norma PADRÃO ............................................................................................................. 19
 Pontuação e sinais gráficos........................................................................................... 22
Tipos de discurso.  ......................................................................................................... 27
VARIAÇÃO LINGUÍSTICA .............................................................................................. 31
Funções da linguagem.  ................................................................................................. 32
Elementos dos atos de comunicação.  ........................................................................... 34
Estrutura e formação de palavras.  ................................................................................ 35
Formas de abreviação. ................................................................................................... 38
Classes de palavras: os aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos e textuais de 
substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, conjunções e 
interjeições ..................................................................................................................... 41
OS modalizadores.  ........................................................................................................ 52
Semântica: sentido próprio e figurado; antônimos, sinônimos, parônimos e hiperôni-
mos. Polissemia e ambiguidade.  ................................................................................... 53
Os dicionários: tipos;  ..................................................................................................... 55
A organização de verbetes.  ........................................................................................... 61
Vocabulário: neologismos, arcaísmos, estrangeirismos................................................. 78
Latinismos.  .................................................................................................................... 80
Ortografia........................................................................................................................ 82
Acentuação gráfica.  ....................................................................................................... 83
A crase............................................................................................................................ 85
Exercícios ....................................................................................................................... 86
Gabarito .......................................................................................................................... 95

TJ-AP
Técnico Judiciário – Área: Judiciária/Administrativa



su
m

ár
io

su
m

ár
io

Matemática
Lógica: proposições, valor-verdade, negação, conjunção, disjunção, implicação, equiv-
alência, proposições compostas. Equivalências lógicas ................................................ 1
Problemas de raciocínio: deduzir informações de relações arbitrárias entre objetos, 
lugares, pessoas e/ou eventos fictícios dados ............................................................... 6
Conjuntos e suas operações. Números naturais, inteiros, racionais, reais e suas oper-
ações. Representação na reta ....................................................................................... 24
Unidades de medida: distância, área, volume, massa e tempo ..................................... 49
Álgebra básica: equações, sistemas e problemas do primeiro grau .............................. 51
Porcentagem, proporcionalidade direta e inversa, regras de três, juros simples e com-
postos ............................................................................................................................. 52
Sequências e reconhecimento de padrões .................................................................... 56
Princípios de contagem e noção de probabilidade ........................................................ 64
Tratamento da informação: noções básicas de estatística, tabelas e gráficos .............. 67
Exercícios ....................................................................................................................... 72
Gabarito .......................................................................................................................... 91

Legislação Específica
Constituição do Estado do Amapá ................................................................................ 1
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Amapá .................................. 93
Lei de Organização Judiciária do Estado do Amapá ..................................................... 131
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá .................................. 158
Exercícios ...................................................................................................................... 158
Gabarito ......................................................................................................................... 162

Noções de Direito Constitucional
Constituição: conceito, classificações, princípios fundamentais ................................... 1
Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos, direitos 
sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos e partidos políticos ....................... 11
Organização político-administrativa: União, Estados, Distrito Federal, Municípios e 
Territórios ....................................................................................................................... 27
Administração pública: disposições gerais, servidores públicos ................................... 37
Poder Judiciário: Disposições gerais; Órgãos do Poder Judiciário: competências; Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ): composição e competência ...................................... 48
Funções essenciais à Justiça: Ministério Público, advocacia e defensoria públicas .... 67
Exercícios ...................................................................................................................... 74
Gabarito ......................................................................................................................... 79



su
m

ár
io

su
m

ár
io

Noções de Direito Administrativo
Noções de organização administrativa: Administração direta e indireta, centralizada e 
descentralizada; Desconcentração ............................................................................... 1
Princípios expressos e implícitos da administração pública.......................................... 2
Órgãos públicos............................................................................................................. 17
Agentes públicos ........................................................................................................... 24
Poderes administrativos ................................................................................................ 85
Ato administrativo .......................................................................................................... 95
Licitação e Contratos ..................................................................................................... 113
Lei nº 8.666/1993 .......................................................................................................... 129
Lei nº 10.520/2002 ........................................................................................................ 169
Lei nº 14.133/2021 ........................................................................................................ 173
Exercícios ...................................................................................................................... 244
Gabarito ......................................................................................................................... 250

Noções de Direito Civil
Lei de introdução às normas do Direito brasileiro: Vigência, aplicação, interpretação e 
integração das leis; Eficácia da lei no espaço Conflito das leis no tempo .................... 1
Pessoas naturais; Personalidade; Capacidade; Nome; Estado; Direitos da personali-
dade; Pessoas jurídicas; Disposições gerais; Associações e fundações ..................... 22
Domicílio ........................................................................................................................ 50
Bens .............................................................................................................................. 55
Fatos jurídicos; Negócio jurídico; Atos jurídicos lícitos; Atos ilícitos .............................. 64
Exercícios ...................................................................................................................... 82
Gabarito ......................................................................................................................... 87

Noções de Direito Penal
Aplicação da lei penal – Princípios da legalidade e da anterioridade; A lei penal no 
tempo e no espaço: Tempo e lugar do crime; Contagem de prazo ............................... 1
Interpretação da lei penal; Analogia; Irretroatividade da lei penal ................................. 6
Teoria do crime: Tipo penal objetivo; Tipo penal subjetivo; Ilicitude; Causas exclu-
dentes; Culpabilidade .................................................................................................... 8
Crimes contra a pessoa................................................................................................. 23
Crimes contra o patrimônio ........................................................................................... 39
Crimes contra a administração pública ......................................................................... 48
Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal ................................................ 60
Crimes hediondos.......................................................................................................... 63
Abuso de autoridade ..................................................................................................... 66
Estatuto da Criança e do Adolescente .......................................................................... 73
Exercícios ...................................................................................................................... 137
Gabarito ......................................................................................................................... 142



1

Língua Portuguesa 
 

Definição Geral
Embora correlacionados, esses conceitos se distinguem, pois sempre que compreendemos adequadamente 

um texto e o objetivo de sua mensagem, chegamos à interpretação, que nada mais é do que as conclusões 
específicas. Exemplificando, sempre que nos é exigida a compreensão de uma questão em uma avaliação, 
a resposta será localizada no próprio no texto, posteriormente, ocorre a interpretação, que é a leitura e a 
conclusão fundamentada em nossos conhecimentos prévios.  

Compreensão de Textos  
Resumidamente, a compreensão textual consiste na análise do que está explícito no texto, ou seja, na 

identificação da mensagem. É assimilar (uma devida coisa) intelectualmente, fazendo uso da capacidade de 
entender, atinar, perceber, compreender. Compreender um texto é apreender de forma objetiva a mensagem 
transmitida por ele. Portanto, a compreensão textual envolve a decodificação da mensagem que é feita pelo 
leitor. Por exemplo, ao ouvirmos uma notícia, automaticamente compreendemos a mensagem transmitida por 
ela, assim como o seu propósito comunicativo, que é informar o ouvinte sobre um determinado evento. 

Interpretação de Textos  
É o entendimento relacionado ao conteúdo, ou melhor, os resultados aos quais chegamos por meio da 

associação das ideias e, em razão disso, sobressai ao texto. Resumidamente, interpretar é decodificar o sentido 
de um texto por indução. 

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

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

Exemplo de compreensão e interpretação de textos
Para compreender melhor a compreensão e interpretação de textos, analise a questão abaixo, que aborda 

os dois conceitos em um texto misto (verbal e visual):

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

Português > Compreensão e interpretação de textos

A imagem a seguir ilustra uma campanha pela inclusão social.

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

A partir do fragmento acima, assinale a afirmativa incorreta.
(A) A inclusão social é garantida pela Constituição Federal de 1988.
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Matemática
 

PROPOSIÇÃO
Conjunto de palavras ou símbolos que expressam um pensamento ou uma ideia de sentido completo. Elas 

transmitem pensamentos, isto é, afirmam fatos ou exprimem juízos que formamos a respeito de determinados 
conceitos ou entes.

Valores lógicos 

São os valores atribuídos as proposições, podendo ser uma verdade, se a proposição é verdadeira (V), e 
uma falsidade, se a proposição é falsa (F). Designamos as letras V e F para abreviarmos os valores lógicos 
verdade e falsidade respectivamente.

Com isso temos alguns aximos da lógica:

– PRINCÍPIO DA NÃO CONTRADIÇÃO: uma proposição não pode ser verdadeira E falsa ao mesmo tem-
po.

– PRINCÍPIO DO TERCEIRO EXCLUÍDO: toda proposição OU é verdadeira OU é falsa, verificamos sempre 
um desses casos, NUNCA existindo um terceiro caso.

“Toda proposição tem um, e somente um, dos valores, que são: V ou F.”

Classificação de uma proposição
Elas podem ser:

• Sentença aberta:  quando não se pode atribuir um valor lógico 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, ambíguas, ...): “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 considerada 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..., cha-
madas letras proposicionais.

Exemplos

r: Thiago é careca.

s: Pedro é professor.

• Proposições compostas (ou moleculares ou estruturas lógicas): aquela formada pela combinação de 
duas ou mais proposições simples. As proposições compostas são designadas pelas letras latinas maiúsculas 
P,Q,R, R...,  também chamadas letras proposicionais.

Exemplo

P: Thiago é careca e Pedro é professor.

ATENÇÃO: TODAS as proposições compostas são formadas por duas proposições simples.
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Legislação Específica
 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ
(Texto promulgado em 20 de dezembro de 1991, atualizado até a Emenda Constitucional nº 0064, de 

31.03.2022.)

Nota da Secretaria Legislativa
As alterações decorrentes das Emendas Constitucionais já estão incorporadas ao texto principal. Ao final do 

caput dos artigos alterados, estão informadas, entre parênteses, as Emendas modificadoras.

“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para sua herança.” (Salmo 33, versículo 12)

PREÂMBULO
Nós, os primeiros Deputados Estaduais, representantes do povo amapaense, reunidos em Assembleia Es-

tadual Constituinte para instituir o ordenamento básico e reafirmar os valores que fundamentam os objetivos e 
princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, invocando a proteção de Deus, inspirados no ideal 
de a todos garantir justiça, liberdade e bem estar, promulgamos a CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ.

TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º O Estado do Amapá, integrante da República Federativa do Brasil, rege-se por esta Constituição e 
pelas Leis que adotar, observado os princípios da Constituição Federal, nos limites de sua autonomia e no ter-
ritório sob sua jurisdição. (redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999)

§1º Todo o poder emana do povo e será exercido por seus representantes eleitos, ou diretamente, nos ter-
mos da Constituição Federal e desta Constituição.

§2º São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

§3º Salvo as exceções previstas nesta Constituição é vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições, 
e quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro.

Art. 2º São princípios fundamentais do Estado, dentre outros constantes, expressa ou implicitamente na 
Constituição Federal, os seguintes:

I- o respeito à unidade da Federação, a esta Constituição, à Constituição Federal e à inviolabilidade dos 
direitos e garantias fundamentais por elas estabelecidos;

II- a defesa dos direitos humanos;

III - defesa da igualdade;

IV- respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; (redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999)

V- separação e livre exercício dos Poderes; VI - autonomia municipal;

VII- a defesa do meio ambiente e da qualidade da vida;

VIII- garantia da aplicação da justiça e da distribuição de rendas;

IX- nos processos administrativos, qualquer que seja seu objeto, observar-se-ão, entre outros requisitos de 
validade, a igualdade entre os administradores, presteza nas decisões e o devido processo legal e especialmen-
te quanto à exigência da publicidade, do contraditório, da ampla defesa e do despacho sempre fundamentado.

Art. 3º (revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006)
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Noções de Direito Constitucional

Conceito de Constituição
A Constituição é a norma suprema que rege a organização de um Estado Nacional.

Por não haver na doutrina um consenso sobre o conceito de Constituição, faz-se importante o estudo das 
diversas concepções que o englobam. Então vejamos:

– Constituição Sociológica
Idealizada por Ferdinand Lassalle, em 1862, é aquela que deve traduzir a soma dos fatores reais de poder 

que rege determinada nação, sob pena de se tornar mera folha de papel escrita, que não corresponde à Cons-
tituição real.

– Constituição Política
Desenvolvida por Carl Schmitt, em 1928, é aquela que decorre de uma decisão política fundamental e se 

traduz na estrutura do Estado e dos Poderes e na presença de um rol de direitos fundamentais. As normas 
que não traduzirem a decisão política fundamental não serão Constituição propriamente dita, mas meras leis 
constitucionais.

– Constituição Jurídica
Fundada nas lições de Hans Kelsen, em 1934, é aquela que se constitui em norma hipotética fundamental 

pura, que traz fundamento transcendental para sua própria existência (sentido lógico-jurídico), e que, por se 
constituir no conjunto de normas com mais alto grau de validade, deve servir de pressuposto para a criação das 
demais normas que compõem o ordenamento jurídico (sentido jurídico-positivo).

Na concepção jurídico-positiva de Hans Kelsen, a Constituição ocupa o ápice da pirâmide normativa, servin-
do como paradigma máximo de validade para todas as demais normas do ordenamento jurídico.

Ou seja, as leis e os atos infralegais são hierarquicamente inferiores à Constituição e, por isso, somente 
serão válidos se não contrariarem as suas normas.

Abaixo, segue a imagem ilustrativa da Pirâmide Normativa:

Pirâmide Normativa

Como Normas Infraconstitucionais entendem-se as Leis Complementares e Ordinárias;

Como Normas Infralegais entendem-se os Decretos, Portarias, Instruções Normativas, Resoluções, etc.

Constitucionalismo
Canotilho define o constitucionalismo como uma teoria (ou ideologia) que ergue o princípio do governo li-

mitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma 
comunidade.



5

Noções de Direito Administrativo

Administração direta e indireta
A princípio, infere-se que Administração Direta é correspondente aos órgãos que compõem a estrutura 

das pessoas federativas que executam a atividade administrativa de maneira centralizada. O vocábulo 
“Administração Direta” possui sentido abrangente vindo a compreender todos os órgãos e agentes dos entes 
federados, tanto os que fazem parte do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário, que são 
os responsáveis por praticar a atividade administrativa de maneira centralizada.

Já a Administração Indireta, é equivalente às pessoas jurídicas criadas pelos entes federados, que possuem 
ligação com as Administrações Diretas, cujo fulcro é praticar a função administrativa de maneira descentralizada.

Tendo o Estado a convicção de que atividades podem ser exercidas de forma mais eficaz por entidade 
autônoma e com personalidade jurídica própria, o Estado transfere tais atribuições a particulares e, ainda pode 
criar outras pessoas jurídicas, de direito público ou de direito privado para esta finalidade. Optando pela segunda 
opção, as novas entidades passarão a compor a Administração Indireta do ente que as criou e, por possuírem 
como destino a execução especializado de certas atividades, são consideradas como sendo manifestação da 
descentralização por serviço, funcional ou técnica, de modo geral.

Desconcentração e Descentralização 
Consiste a desconcentração administrativa na distribuição interna de competências, na esfera da mesma 

pessoa jurídica. Assim sendo, na desconcentração administrativa, o trabalho é distribuído entre os órgãos que 
integram a mesma instituição, fato que ocorre de forma diferente na descentralização administrativa, que impõe 
a distribuição de competência para outra pessoa, física ou jurídica.

Ocorre a desconcentração administrativa tanto na administração direta como na administração indireta de 
todos os entes federativos do Estado. Pode-se citar a título de exemplo de desconcentração administrativa no 
âmbito da Administração Direta da União, os vários ministérios e a Casa Civil da Presidência da República; 
em âmbito estadual, o Ministério Público e as secretarias estaduais, dentre outros; no âmbito municipal, as 
secretarias municipais e as câmaras municipais; na administração indireta federal, as várias agências do 
Banco do Brasil que são sociedade de economia mista, ou do INSS com localização em todos os Estados da 
Federação.

Ocorre que a desconcentração enseja a existência de vários órgãos, sejam eles órgãos da Administração 
Direta ou das pessoas jurídicas da Administração Indireta, e devido ao fato desses órgãos estarem dispostos 
de forma interna, segundo uma relação de subordinação de hierarquia, entende-se que a desconcentração 
administrativa está diretamente relacionada ao princípio da hierarquia.

Registra-se que na descentralização administrativa, ao invés de executar suas atividades administrativas 
por si mesmo, o Estado transfere a execução dessas atividades para particulares e, ainda a outras pessoas 
jurídicas, de direito público ou privado. 

Explicita-se que, mesmo que o ente que se encontre distribuindo suas atribuições e detenha controle sobre 
as atividades ou serviços transferidos, não existe relação de hierarquia entre a pessoa que transfere e a que 
acolhe as atribuições.

Diferença entre Descentralização e Desconcentração: As duas figuras dizem respeito à forma de prestação 
do serviço público. Descentralização, entretanto, significa transferir a execução de um serviço público para ter-
ceiros que não se confundem com a Administração Direta, e a desconcentração significa transferir a execução 
de um serviço público de um órgão para o outro dentro da Administração Direta, permanecendo está no centro.

Administração Centralizada
A administração centralizada é caracterizada pela concentração de todas as decisões-chave e da autoridade 

em um único nível ou departamento dentro da organização. Nesse modelo, a responsabilidade objetiva recai 
sobre a alta administração ou o líder central da organização. Isso implica que a alta administração deve 
tomar decisões informadas, implementar políticas apropriadas e assegurar a alocação eficiente dos recursos 
disponíveis.
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Noções de Direito Civil

— LINDB e Introdução ao Direito Civil Brasileiro
De antemão, infere-se que a LEI de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ou LINDB, (antes denomina-

da LICC), não faz parte do Código Civil, apesar de se encontrar anexa a esta legislação. Cuidando-se, assim, 
de um acoplado de normas que possuem como finalidade, disciplinar as próprias normas jurídicas, ou, lex 
legum – norma sobre normas.

 Ressalta-se que a legislação em estudo, predispõe condições genéricas para a formação, elaboração, 
vigência, eficácia, interpretação, integração e aplicação das leis como um todo. 

Denota-se que a troca de nomes da LINDB ocorreu com o objetivo de colocar a devida adequação à 
aplicação prática, bem como a abrangência real da lei de introdução ao seu aspecto formal pelo nome da 
ementa.

Desta forma, a Lei n. 12.376/2010 passou a predispor que o decreto é Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro, e não somente norma de cunho civil. Nesta seara, a LINDB se dirige ao legislador e aplicador do 
direito de maneira diferente das demais normas jurídicas, haja vista, estas possuírem o atributo da generalidade 
e se encontrarem destinadas à toda a sociedade.

Incumbe-se a LINDB de tratar das seguintes situações:

– Da vigência e da eficácia das normas jurídicas;

– Do referente ao conflito de leis no tempo;

– Do conflito de leis no espaço; 

– Dos critérios hermenêuticos;

– Do referente aos critérios de integração do ordenamento jurídico; 

– Das normas de direito internacional privado, nos moldes dos artigos 7º a 19;

– Das normas de direito público, nos ditames do artigo 20 ao 30. 

 Das Fontes do Direito

Podemos conceituar fonte como sendo a origem ou como formas de expressão do direito. O jurista Miguel 
Reale conceitua as fontes do direito como sendo os “processos ou meios em virtude dos quais as regras jurí-
dicas se positivam com legítima força obrigatória”. Já o ilustre Hans Kelsen, define a fonte do direito como: “o 
fundamento de validade da norma jurídica, decorre de uma norma superior, válida”.

Ressalta-se que classificar e dividir as fontes do direito, não é tarefa fácil segundo a doutrina. Sendo assim, 
a maioria dos doutrinadores edita sua classificação, dividindo-a da seguinte forma:

– Fontes formais: São aquelas que se encontram dispostas de forma expressa na LINDB, se dividindo 
em fontes primárias, que são as leis; e fontes secundarias, que se referem à analogia, aos costumes e aos 
princípios gerais do direito.

– Fontes informais: São aquelas que se encontram dispostas na LINDB, tais como a doutrina, a 
jurisprudência e equidade. 

Registra-se que existem doutrinadores que classificam as fontes formais secundárias como fontes indiretas 
ou mediatas, tendo em vista o fato de poderem ser aplicadas em situações de lacuna legal nas omissões da 
lei, conforme o art. 4º que aduz: “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os 
costumes e os princípios gerais de direito”.

 



7

Noções de Direito Penal

— Lei Penal no Tempo

Observações Iniciais

– Teoria da atividade (Art. 4°) → Se considera praticado o delito no momento da ação ou da omissão, ou 
seja, no momento da prática da conduta, ainda que o resultado ocorra posteriormente.

– Princípio da Legalidade: somente lei anterior pode estabelecer infrações penais e cominar penas.

1 – Reserva legal: somente uma lei em sentido estrito (lei formal) pode criminalizar condutas e estabelecer 
as respectivas penas.

2 – Anterioridade: uma lei penal só pode se aplicada a uma determinada conduta se esta for praticada 
durante a vigência da lei, ex.: a partir de amanhã será crime beber cerveja em público, porém você não pode 
ser processado penalmente por ter consumido uma cerveja em público hoje.

Sucessão de Leis Penais no Tempo

– Atividade da lei penal (≠ teoria da atividade) → a lei penal só se aplica enquanto ela vigora, isto é, só se 
aplica aos fatos ocorridos durante sua vigência.

Exceções à Atividade da Lei Penal (Extratividade da Lei Penal)

– Retroatividade: aplicação da lei penal benéfica a um fato praticado antes de sua vigência.

– Ultra-atividade: aplicação da lei penal benéfica mesmo após sua revogação.

1 – Ex.: José comete o crime de furto em 10 de janeiro. Em 10 de abril, enquanto José está sendo processado, 
entra em vigor uma nova lei que agrava a pena prevista para o furto. A nova lei, todavia, por ser “maléfica”, 
não terá efeitos retroativos e o Juiz deve usar a lei já revogada para fundamentar eventual sentença penal 
condenatória do José, visto que estava em em vigor no momento da conduta e é mais benéfica que a nova 
lei.

Leis Temporárias ou Excepcionais

– A lei temporária ou excepcional continua regendo fato ocorrido durante sua vigência mesmo após sua 
revogação (Art. 3°).

– O “abolitio criminis”, em regra, não ocorre em razão do decurso natural da lei temporária, porém é possível 
que o Estado brasileiro, em caráter excepcional, entenda que determinada conduta regida pela lei temporária 
não é mais crime e consequentemente a revoga → neste caso, o agente seria beneficiado pela revogação 
expressa, que caracteriza “abolitio criminis”.

Vacatio Legis

– Conceito: período entre a publicação da lei e de sua entrada em vigor, isto é, quando ela começa a 
produzir efeitos.

– Durante o vacatio legis, a lei não produz efeitos, mesmo se for benéfica. Assim, é possível evitar confusão 
caso ocorra a revogação da lei que está em período de vacatio legis.

Lei Penal Intermediária
– Suponha que determinado fato foi cometido na vigência da lei A. No decorrer da persecução penal sobre 

o mesmo fato, adveio a lei B. Por fim, no momento da sentença penal vigorava a lei C, sobre o mesmo assunto 
→ Considerando que a lei B (lei penal intermediária) é a mais favorável de todas, a questão é: é possível 
aplicá-la ao réu? A doutrina entende que sim, pois diante de um conflito de leis penais no tempo, a regra é a da 
aplicabilidade da lei penal mais benéfica, logo possível da aplicação da lei penal intermediária ao réu.


