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1. (Fmj)  A primeira Constituição republicana, 
votada em 1891, estabelecia o sistema de voto 
direto e universal, suprimindo-se o censo 
econômico. Esse novo sistema de votação 
implicou  
a) uma extensão inédita do direito de voto devido 

à incorporação das comunidades rurais à 
política.    

b) um controle efetivo do poder político pelos 
cidadãos devido à organização de partidos 
populares.    

c) uma divisão equilibrada dos poderes estatais 
devido à distribuição equitativa de eleitores nas 
federações.    

d) um aumento pouco expressivo do corpo 
eleitoral devido à exclusão dos analfabetos.    

e) uma garantia contra as fraudes eleitorais devido 
à adoção do voto masculino secreto.    

  
2. (Upf)  “Estado e Igreja passaram a ser 
instituições separadas. Deixou assim de existir 
uma religião oficial no Brasil. Importantes funções, 
até então monopolizadas pela Igreja Católica, 
foram atribuídas ao Estado. A República só 
reconheceria o casamento civil e os cemitérios 
passaram às mãos da administração municipal.” 

(FAUSTO, Boris. História do Brasil, 1996, p. 251) 
 
As disposições acima citadas foram previstas na:  
a) Constituição de 1891.    
b) Constituição de 1822.    
c) Declaração dos Direitos Humanos.    
d) Constituição de 1946.    
e) Magna Carta de 1988.    
  
3. (G1 - ifce)  Por meio de um golpe liderado pelos 
militares, a república brasileira foi proclamada pelo 
marechal Deodoro da Fonseca em 15 de 
novembro de 1889. A República Velha, ou 
Primeira República, marcou uma nova fase na 
história política do Brasil.  
 
No que diz respeito ao período inicial da República 
Velha, é correto afirmar-se que   
a) ficou conhecida como República da Espada 

porque seus primeiros presidentes eram 
militares e tinha como símbolo a espada.    

b) foi um período no qual todos os brasileiros 
tinham o direito de exercer sua cidadania por 
meio do voto.     

c) é conhecida também como Nova República 
Democrática.     

d) o Brasil era um país essencialmente urbano e 
industrializado.     

e) não foram utilizados a violência e o 
autoritarismo, pois os políticos eram 
conscientes do seu dever de trabalhar por uma 
sociedade mais justa e igualitária.    

  

4. (G1 - ifpe)  O regime republicano brasileiro, 
instalado em 1889, passou por diversas mudanças 
ao longo de seus quase 130 anos. Os anos iniciais 
foram de graves conflitos e a jovem República 
necessitava de uma Constituição para se 
consolidar, a qual foi promulgada dois anos 
depois. Marque a alternativa que descreve 
corretamente o modelo político da Constituição de 
1891.   
a) Eleições diretas para os cargos do poder 

Legislativo e indiretas para o poder Executivo; 
fim da exigência de renda mínima para o 
exercício do voto; exclusão de analfabetos e 
mulheres do direito de voto; voto fechado.     

b) Eleições diretas para todos os cargos dos 
poderes Legislativo e Executivo; fim da 
exigência de renda mínima para o exercício do 
voto; inclusão de mulheres do direito de voto 
(desde que alfabetizadas e autorizadas pelos 
maridos); exclusão dos analfabetos; voto 
aberto.     

c) Eleições diretas para todos os cargos dos 
poderes Legislativo e Executivo; fim da 
exigência de renda mínima para o exercício do 
voto; exclusão de analfabetos e de mulheres do 
direito de voto; voto aberto.     

d) Eleições diretas para os cargos dos poderes 
Legislativo e Executivo; exigência de renda 
mínima para o exercício do voto; exclusão de 
analfabetos do direito de voto; inclusão do voto 
de mulheres casadas (obedecendo os critérios 
de renda mínima, idade e de autorização do 
cônjuge); voto aberto.     

e) Eleições diretas para todos os cargos dos 
poderes Legislativo e Executivo; fim da 
exigência de renda mínima para o exercício do 
voto; inclusão de analfabetos e exclusão das 
mulheres do direito de voto; voto secreto.    
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5. (G1 - ifba)  Para organizar a economia 
brasileira pós-escravista, foram tomadas algumas 
medidas. Dentre elas, uma ficou conhecida como 
Encilhamento. Sobre esse assunto, assinale a 
alternativa correta.  
a) O confisco de poupança dos brasileiros para 

acelerar o crescimento da indústria.     
b) O confisco da poupança dos brasileiros para o 

pagamento da dívida externa.     
c) Uma política econômica de empréstimo de 

dinheiro para os escravos se inserirem no 
mercado de trabalho como pequenos 
proprietários.     

d) Foi uma reforma bancária promovida por Rui 
Barbosa para garantir a emissão de moedas. A 
estratégia voltava-se para o desenvolvimento 
industrial e a circulação de dinheiro para 
pagamento da força de trabalho livre, o que 
gerou alta inflacionária e especulação 
financeira.    

e) Foi um plano econômico feito contra a vontade 
de Rui Barbosa. Criou empregos e possibilitou a 
inserção econômica de trabalhadores pobres 
que estavam fora do mercado consumidor.     

  
6. (Ufu)  Observe o trecho abaixo:  
 
O plano geral da cidade, de relevo acidentado e 
repontado de áreas pantanosas, constituía 
obstáculo permanente à edificação de prédios e 
residências que, desde pelo menos 1882, não 
acompanhavam a demanda sempre crescente dos 
habitantes. A insalubridade da capital, foco 
endêmico de varíola, tuberculose, febre tifoide, 
lepra, escarlatina e sobretudo da terrível febre 
amarela, já era tristemente lendária nos tempos 
áureos do II Reinado, sendo o Rio de Janeiro 
cantado por um poeta alemão como "a terra da 
morte diária/Túmulo insaciável do estrangeiro.  
 

SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão. São Paulo: 
Brasiliense, 1995. p. 52.  

 
 
No excerto, é relatado o triste cenário do Rio de 
Janeiro nos anos iniciais da Primeira República, 
agravado pela crise sanitária que assolou a cidade 
e também por outros aspectos da vida social, 
entre eles, a economia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com base nesse contexto, é correto dizer que a 
crise econômica derivou da   
a) política de desenvolvimento focada na 

formação da indústria de base, desprestigiando 
a indústria de bens de consumo.     

b) política monetária, que propiciou o aumento de 
moeda no mercado e a facilidade na criação de 
sociedades anônimas.     

c) queda drástica da produção cafeeira, que 
diminuiu o fluxo das exportações e impulsionou 
o desemprego nos campos.     

d) política protecionista do governo federal, que 
visava investir no capital nacional, o qual ainda 
era incipiente e incapaz de fomentar a 
industrialização.     

  
7. (Udesc)  “Por ora, a cor do Governo é 
puramente militar e deverá ser assim. O fato foi 
deles, deles só, porque a colaboração do 
elemento civil foi quase nula. O povo assistiu 
bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer que 
significava. Muitos acreditavam sinceramente 
estar vendo uma parada”.  

Aristides Lobo  
 
A citação acima faz referência:  
a) ao golpe civil-militar instaurado no Brasil, no 

ano de 1964.    
b) às transmissões efetuadas pela imprensa 

televisiva sobre as multidões que ocuparam as 
ruas em 2015, contra a corrupção e o governo 
do PT.    

c) à instauração da República no Brasil, no ano de 
1889.    

d) à chamada Revolução de 30, que depôs o 
governo eleito com apoio do Movimento 
Tenentista, colocou Getúlio Vargas no Poder e 
convocou uma Assembleia Constituinte.    

e) à instalação do Estado Novo durante o governo 
de Getúlio Vargas entre 1937-1945.     

  
8. (Unesp)  A chamada crise do Encilhamento, no 
final do século XIX, foi provocada  
a) pela moratória brasileira da dívida contraída 

junto a casas bancárias alemãs e italianas.    
b) pela crise da Bolsa de Valores, que não resistiu 

ao surto especulativo do pós-Primeira Guerra 
Mundial.    

c) pelo fim da política de proteção à produção e 
exportação de café, que enfrentava forte 
concorrência colombiana.    

d) pela emissão descontrolada de papel-moeda, 
que provocou especulação financeira e alta 
inflacionária.    

e) pelo encarecimento dos bens de primeira 
necessidade, que eram majoritariamente 
importados dos Estados Unidos.    
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9. (Fgv)  João Guimarães Rosa publicou o conto 
“A hora e vez de Augusto Matraga” no livro 
Sagarana, em 1946. O protagonista do enredo, 
Augusto Esteves, é filho de abastado proprietário 
rural, de quem herda os bens e o poder político. 
Os Esteves são, num vilarejo do sertão de Minas 
Gerais, rivais e inimigos tradicionais da família 
Consilva. Augusto Esteves tem uma vida 
perdulária, de gastos monetários sem limites, 
endivida-se com bancos e penhora as fazendas. 
Perde, além disso, a influência política de sua 
família, apoiando, nas eleições periódicas, 
partidos políticos e candidatos sempre derrotados. 
A decadência da família completa-se com a 
violenta captura de Augusto Esteves numa 
emboscada armada pelo Consilva. 
 
O enredo do conto exprime uma característica da 
política brasileira da Primeira República (1889-
1930), a saber:  
a) a contenção dos potentados sertanejos pelos 

eleitores, favorecidos pela adoção do voto 
universal secreto.    

b) a atuação de chefes políticos locais articulados 
às esferas mais amplas do exercício do poder 
político.    

c) a prepotência das atitudes dos grandes 
proprietários de terra isolados da política 
nacional nos municípios do interior.    

d) a penúria econômico-cultural das sociedades 
rurais face à expansão dos setores urbanos 
industriais.    

e) a ausência das instituições políticas 
republicanas nas regiões distantes dos grandes 
centros urbanos.    

  
10. (Fcmscsp)  A política dos governadores ou 
política dos estados, desenvolvida na Primeira 
República brasileira a partir do governo de 
Campos Sales (1898-1902), representou  
a) um mecanismo de manipulação do sistema de 

votações com o objetivo de fraudar o processo 
eleitoral.    

b) uma estratégia federalista para assegurar o 
apoio das oligarquias regionais ao governo 
central.    

c) uma forma de concentrar o controle do Estado 
nacional nas mãos das oligarquias paulista e 
mineira.    

d) um esforço de integração econômica nacional 
para ampliar o controle federal sobre as 
exportações brasileiras.    

e) uma intervenção direta do governo federal nos 
poderes locais para extinguir a autonomia 
jurídica dos estados.    

  
 
 
 
 

11. (Famerp)  Observe a charge de Storni, 
publicada na revista Careta em 19.02.1927. 
 

 
 
Divulgada durante a Primeira República brasileira, 
a charge faz referência a uma  
a) ação corrupta que permitia o desvio de verbas 

públicas.    
b) prática política que facilitava a continuidade do 

domínio oligárquico.    
c) proposição constitucional que determinava a 

obrigatoriedade do voto.    
d) experiência política que favorecia a soberania 

do voto popular.    
e) lei eleitoral que visava garantir a fidelidade do 

eleitor.    
  
12. (G1 - ifba)  Analise a charge de Storni para a 
revista Careta, publicada em 1927. 
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A imagem denuncia:  
a) A fiscalização da Justiça Eleitoral ao processo 

de escolha dos políticos na Primeira República.    
b) As dificuldades de mobilidade que os políticos 

enfrentavam para conduzir o seu eleitorado aos 
locais de votação.    

c) O voto de cabresto, prática comum nas eleições 
durante a Primeira República.    

d) A dificuldade de voto dos indivíduos 
analfabetos, aptos para votar a partir da 
Constituição de 1891.    

e) O voto censitário, que exigia a posse de 
animais como requisito para o direito ao voto.    

  
13. (G1 - ifce)  Criado no período regencial, o 
título de coronel era normalmente concedido aos 
grandes fazendeiros que patrocinavam a Guarda 
Nacional. Com a proclamação da república e o fim 
da Guarda Nacional, os coronéis mantiveram o 
prestígio e respeito que haviam conquistado, 
procuraram preservar a troca de favores e, dessa 
forma, mantiveram sob sua "proteção" uma série 
de afilhados, em troca de obediência.  
Os coronéis exerciam influência política na 
vizinhança de suas propriedades rurais, locais 
considerados ______________, por meio do 
_____________. Um bom exemplo é o filme 
___________________.  
 
Completa a frase acima a opção   
a) currais eleitorais – voto livre – Auto da 

Compadecida.     
b) currais eleitorais – voto de cabresto – Auto da 

Compadecida.     
c) currais eleitorais – voto de cabresto – Vendo 

voto.     
d) cidades satélites – voto de cabresto – Vendo 

voto.     
e) cidades satélites – voto livre – Vendo voto.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. (Udesc)  “Na Bruzundanga, como no Brasil, 
todos os representantes do povo, desde o 
vereador até o Presidente da República, eram 
eleitos por sufrágio universal, e, lá, como aqui, de 
há muito que os políticos práticos tinham 
conseguido quase totalmente eliminar do aparelho 
eleitoral esse elemento perturbador – o voto”. 
(Lima Barreto, Os bruzundangas.) Escrito em 
1917, o livro Os bruzundangas corresponde a uma 
forte sátira da sociedade brasileira.  
 
Em relação ao trecho citado, é correto afirmar 
que Lima Barreto, por meio da ficção, refere-se:   
a) às lutas populares pelo direito ao voto.     
b) aos processos políticos que levaram ao fim do 

Império.     
c) à participação das mulheres nos processos 

políticos nacionais.     
d) às práticas políticas da Primeira República.     
e) à suspensão das eleições diretas para 

presidente da República durante o governo 
militar.     

  
15. (G1 - cftmg)  “Análises recentes das 
sucessões presidenciais na Primeira República 
(1889-1930) mostram que a famosa aliança entre 
Minas Gerais e São Paulo, chamada de política do 
‘café com leite’, não controlou de forma exclusiva 
o poder republicano. Havia outros quatro estados, 
pelo menos, com acentuada importância no 
cenário político: Rio Grande do Sul, Rio de 
Janeiro, Bahia e Pernambuco.” 
VISCARDI, Cláudia. Além do café com leite. In: FIGUEIREDO, 

Luciano. (Org.). História do Brasil para ocupados. Rio de 
Janeiro: Casa da Palavra, 2013, p. 165. 

 
 
No referido período, a organização política da 
República  
a) controlou o resultado das eleições por meio do 

pacto estabelecido entre diferentes estados.    
b) incentivou práticas sociais de mobilização dos 

trabalhadores em torno das revoltas urbanas.    
c) revelou a livre participação dos cidadãos 

brasileiros na escolha de seus representantes 
na presidência.    

d) apresentou características democráticas com a 
divisão igualitária do poder entre as elites 
regionais.    
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16. (Unesp)  Entre os mecanismos que 
sustentavam o regime político da Primeira 
República brasileira, pode-se citar  
 
a) a Constituição, que restringia aos chamados 

homens bons o acesso aos principais postos 
dos poderes executivo e legislativo.    

b) a política de compromissos, que vinculava os 
sindicatos de trabalhadores urbanos ao 
Ministério do Trabalho.    

c) a política do café com leite, que proibia as 
candidaturas eleitorais de representantes dos 
estados do Sul e Nordeste.    

d) a política dos governadores, que articulava a 
ação do governo federal aos interesses das 
oligarquias locais.    

e) a reforma política, que eliminou o voto 
censitário e instituiu o sufrágio universal nas 
eleições parlamentares.    

  
17. (G1 - ifce)  São termos ou práticas políticas 
relacionadas ao período denominado de 
República Velha (1889-1930) no Brasil  
 
a) censura, tortura e ditadura militar.    
b) política do café com leite, coronelismo, política 

dos governadores.    
c) estado novo, trabalhismo e censura.    
d) tenentismo, senado vitalício e voto aberto.     
e) convênio de Taubaté, sindicalismo livre e 

populismo.    
  
18. (Uece)  No Brasil, o Coronelismo, fenômeno 
político da Primeira República, tinha como uma de 
suas principais prerrogativas a   
a) limitação do exercício da cidadania, com o voto 

de cabresto, que assegurava o controle do voto.     
b) autonomia política resultante da organização da 

economia rural da época.     
c) prática da cidadania política vinculada à 

estrutura social dominante no período.     
d) adoção de valores éticos para o atendimento 

das demandas políticas da sociedade.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

19. (G1 - ifce)  No período chamado de República 
Velha, o governo de Campos Sales instituiu a 
"Política dos Governadores". É característica 
desta política:   
a) o presidente da República era escolhido através 

do consenso entre os governadores, de forma 
que mantinha o mesmo grupo político no poder, 
quando sendo do mesmo partido.     

b) os governadores eram apenas um instrumento 
usado pelo presidente da República, para 
impedir a formação de novas alianças políticas 
contrárias ao governo federal.     

c) o presidente da República tinha como objetivo 
sempre renovar os governadores dos estados, 
incentivando um processo democrático nas 
escolhas políticas.     

d) era um acordo político, baseado na troca de 
favores entre os governos federal, estadual e 
municipal, para manter os que já estavam no 
poder.     

e) era uma aliança política promovida somente 
entre os governadores do Sul, Sudeste e Norte, 
para permanecer no poder.    

  
20. (Espcex Aman) “O período da história política 
brasileira que vai de 1889 a 1930 costuma ser 
designado pelos historiadores de diferentes 
modos: República Oligárquica, República do 
‘Café-com-Leite’, República Velha ou Primeira 
República.  
Neste período, em troca de ‘favores’, os coronéis 
exigiam que os eleitores votassem nos candidatos 
por eles indicados. Tal prática ficou conhecida 
como ‘voto de cabresto’”.  

(COTRIM, 2009, modificado)  
 

As duas expressões grifadas (“coronéis” e “voto 
de cabresto”) referem-se, respectivamente,   
a) aos grandes proprietários de terras e ao voto 

secreto.     
b) aos oficiais de carreira que exerciam cargos 

políticos e ao voto censitário.     
c) à influência de oficiais do Exército na tomada de 

decisões políticas e ao voto censitário.     
d) aos grandes proprietários de terras e ao voto 

aberto dado sob pressão.     
e) aos grandes proprietários de terras e ao voto 

censitário.    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [D] 
 
Apesar de ter abolido a questão censitária, a 
Constituição de 1891 restringiu o acesso ao direito 
de voto ao determinar que analfabetos, mulheres, 
soldados rasos e clérigos regulares não podiam 
votar. A exclusão beirava os 80% da população.   
 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
O Estado Laico no Brasil começou no contexto da 
proclamação da República em 1889. No dia 07 de 
janeiro de 1890, o Decreto 119-A, proibiu a 
intervenção federal e dos estados federados em 
matéria religiosa, dando plena liberdade de culto, 
extinguindo o padroado. A constituição brasileira 
de 1891, a primeira da república, incorporou as 
ideias do decreto 119-A. As demais constituições 
do país reafirmaram o Estado Laico.  
 
Resposta da questão 3: 
 [A] 
 
Depois da Guerra do Paraguai, 1865-1870, o 
exército brasileiro ganhou importância dentro da 
história do Brasil, assumiu uma postura de 
“salvador da pátria”, questionou a monarquia e, 
apoiado nos ideais positivistas, defendeu a 
modernização do Brasil através do fim da 
escravidão e da monarquia. Os militares 
proclamaram a República, exilaram a família real, 
e o marechal Deodoro da Fonseca tornou-se o 
presidente em caráter provisório. Os dois 
primeiros presidentes do Brasil foram militares, 
Deodoro e Floriano, daí ser denominado de 
República da Espada.   
 
Resposta da questão 4: 
 [C] 
 
Somente a alternativa [C] está correta. A 
constituição brasileira de 1891 estabeleceu a 
República, o federalismo, presidencialismo, estado 
laico, etc. A cidadania ainda era restrita, mulheres 
e analfabetos foram excluídos e o voto censitário 
foi abolido.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resposta da questão 5: 
 [D] 
 
Logo no início da república brasileira, no governo 
do presidente Deodoro da Fonseca, 1889-1891, o 
ministro Rui Barbosa elaborou o “Encilhamento”, 
uma política de crédito visando injetar recursos 
para estimular a industrialização do Brasil. Esta 
fracassou provocando especulação e inflação.   
 
Resposta da questão 6: 
 [B] 
 
No inicio da República da Espada, no governo de 
Deodoro da Fonseca, 1889-1891, o ministro Rui 
Barbosa criou o política do “Encilhamento”, uma 
política de crédito visando à industrialização. Para 
facilitar a circulação de moedas, bancos e outros 
estabelecimentos emitiam papel-moeda muito 
acima da necessidade do povo brasileiro. Com 
muito dinheiro na praça, surgiram sociedades 
comerciais cujas ações eram vendidas nas bolsas 
de valores brasileiras. A política do Encilhamento 
não foi bem sucedida gerando inflação derrubando 
o ministro Rui Barbosa.   
 
Resposta da questão 7: 
 [C] 
 
A questão remete ao 15 de novembro de 1889, a 
proclamação da República no Brasil. O famoso 
texto do escritor Aristides Lobo menciona a 
participação dos militares neste acontecimento e 
que o povo assistiu bestializado, confirmando a 
famosa frase de Lima Barreto “o Brasil não tem 
povo, tem público”.   
 
Resposta da questão 8: 
 [D] 
 
O encilhamento foi a crise provocada pelo 
excesso de emissão de papel-moeda sem que 
houvesse caixa no Tesouro Nacional para tanto, o 
que provocou especulação e inflação.   
 
Resposta da questão 9: 
 [B] 
 
O enredo do conto versa sobre o coronelismo, ou 
seja, sobre a influência dos coronéis na política e 
na economia brasileira ao longo da República 
Oligárquica. Através do coronelismo, os coronéis 
mantinham o funcionamento da Política do Café-
com-Leite e da Política dos Governadores, tendo, 
assim, o controle da política no país.   
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Resposta da questão 10: 
 [B] 
 
A Política dos Governadores foi um mecanismo de 
troca de favores envolvendo as esferas Federal, 
Estadual e Local de poderes, desenvolvido no 
governo de Campos Sales. Através de tal 
mecanismo, o Presidente buscava eleger, com a 
ajuda dos Coronéis, Governadores que apoiariam 
o Governo Central ao longo dos seus mandatos.   
 
Resposta da questão 11: 
 [B] 
 
A charge publicada em 1927 faz referência a uma 
prática política comum ocorrida no Brasil no 
contexto da Primeira República, 1889-1930. Trata-
se do voto de cabresto no qual o coronel exercia 
um forte controle político no seu curral eleitoral 
facilitando a permanência do poder político. .   
 
Resposta da questão 12: 
 [C] 
 
A imagem é típica da ocorrência do voto de 
cabresto, prática comum adotada pelo 
Coronelismo ao longo da República Oligárquica 
brasileira.   
 
Resposta da questão 13: 
 [B] 
 
O Coronelismo, amparado na prática do voto de 
cabresto, que criava os chamados currais 
eleitorais, era a base do sistema político da 
República Oligárquica, uma vez que manipulava 
todo o sistema eleitoral. No filme O Auto da 
Compadecida essa história é retratada através do 
personagem Antônio Moraes, coronel que se 
impunha pelo dinheiro e pela força.   
 
Resposta da questão 14: 
 [D] 
 
Ao afirmar que, desde há muito, o fator “voto” 
havia sido eliminado em Bruzundanga, Lima 
Barreto fez referência ao sistema eleitoral da 
República Oligárquica no Brasil. Tal sistema era 
manipulado pelo Coronelismo, o que fazia com 
que os políticos não precisassem 
necessariamente do voto para se eleger.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Resposta da questão 15: 
 [A] 
 
A política do ‘café com leite’ e a política dos 
governadores, ambas amparadas pelo 
coronelismo, manipulavam as eleições ocorridas 
no Brasil. O voto de cabresto, como era chamado, 
alterava ou manipulava o processo e os resultados 
eleitorais.    
 
Resposta da questão 16: 
 [D] 
 
A política dos governadores, bem como a política 
do café com leite, foram marcas da República 
Oligárquica no Brasil. Tal política consistia em 
uma troca de favores entre o presidente, os 
governadores e os coronéis para que todos se 
mantivessem no poder.   
 
Resposta da questão 17: 
 [B] 
 
Somente a alternativa [B] está correta. A questão 
aponta para os aspectos políticos da República 
Velha, 1889-1930, no âmbito nacional (política do 
café com leite), estadual (política dos 
governadores) e municipal (coronelismo).   
 
Resposta da questão 18: 
 [A] 
 
A República Velha ou dos coronéis ocorreu entre 
1889 até 1930. Neste contexto as oligarquias 
agrárias dominavam a política nacional através do 
voto de cabresto. Este fenômeno é conhecido 
como Coronelismo. Foi a República dos barões do 
café, leite, cacau, borracha, etc. A constituição de 
1891, que estava em vigor na época, não permitia 
o voto para analfabetos. Desta forma, o povo 
pobre e humilde não exercia a cidadania. A elite 
agrária brasileira desde 1824 elaborou 
constituições impedindo a participação da 
população menos favorecida. Somente a 
proposição [A] está correta ao vincular o voto de 
cabresto com o Coronelismo. As alternativas [B], 
[C], e [D] estão incorretas. É difícil pensar em 
valores éticos na República dos coronéis. A 
alternativa [B] pode confundir o candidato 
considerando que na República Velha o poder foi 
pulverizado entre as elites agrárias e o 
Federalismo concedia autonomia política para os 
estados da federação.   
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Resposta da questão 19: 
 [D] 
 
A República Velha, 1889-1930, foi caracterizada 
pela política do “Café com Leite” a nível federal, a 
“Política dos Governadores” e ao “Coronelismo”. A 
“Política dos Governadores” foi criada no governo 
de Campos Sales, 1898-1902, e consiste em um 
arranjo político entre executivo e legislativo, ou 
seja, entre as esferas federal, estadual e 
municipal. As demais alternativas estão incorretas. 
O presidente não era escolhido através de um 
consenso entre governadores. Não era uma 
aliança que envolvia apenas as regiões sul 
sudeste e norte. Não havia um espírito 
democrático na República dos Coronéis.   
 
Resposta da questão 20: 
 [D] 
 
No Brasil Oligárquico, a classe dos grandes 
proprietários de terra nas zonas rurais era 
conhecida como “coronéis”, devido, 
principalmente, ao estilo de vida e a maneira de 
agir dos seus componentes. 
A expressão “voto de cabresto” designava o voto 
feito à força durante a República Velha. Os 
coronéis obrigavam os eleitores dos seus “currais 
eleitorais” a votarem nos candidatos por eles 
apontados, sob pena de castigos, punições e até 
morte em caso de recusa.   
 
 


