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Questões do ENEM que mencionam 
dados do IBGE: de 2009 a 2022

Nesse material você vai encontrar questões 
que estiveram em provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM) entre 2009 e 2022 e 
que contêm informações e materiais produzi-
dos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

O IBGE produz diversas informações sobre o 
nosso território e população, por isso, é bastante 
comum que as provas do ENEM utilizem esses 
dados para testar o conhecimento dos alunos 
sobre seu País. Alguns dos temas tratados nas 
questões são. mediana, pirâmide etária, infla-
ção,migração, biomas, fecundidade e indústria. 
São informações relevantes e atualizadas sobre 
o Brasil. Esses dados são visualizados por meio 
de mapas, gráficos e tabelas, que são importan-
tes formatos para expor as informações. 

Aproveite esse material para estudar e testar 
seus conhecimentos. Ao final das questões, você 

encontra o gabarito e indicações de links de sites 
do IBGE onde poderá se aprofundar mais nos 
temas abordados em cada questão.

Além do portal www.ibge.gov.br, os links a 
seguir podem ser um grande auxílio nos estudos 
do Ensino Médio, especialmente nas áreas de 
Geografia e de atualidades:

• IBGEeduca Jovens | site voltado ao público 
jovem, em que você pode consultar dados 
do IBGE de maneira fácil e descomplicada. 

• Playlist IBGE Explica | websérie divulgada no 
Canal do IBGE no YouTube, que traz de forma 
lúdica a explicação de pesquisas realizadas e 
conceitos utilizados pelo IBGE.

Quando se trata de informações confiáveis, 
o IBGE é a referência oficial de dados em nosso 
País. Se prepare para o ENEM e se atualize es-
tudando nossas informações!

https://www.ibge.gov.br
https://educa.ibge.gov.br
https://www.ibge.gov.br
https://educa.ibge.gov.br/jovens
https://www.youtube.com/watch?v=am2WOYu4iFc&list=PLAvMMJyHZEaE_gzGaoD5RkmCxO6rBexI6
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Questão 79 

A pegada ecológica gigante que estamos a deixar 
no planeta está a transformá-lo de tal forma que os 
especialistas consideram que já entramos numa 
nova época geológica, o Antropoceno. E muitos  
defendem que, se não travarmos a crise ambiental, mais 
rapidamente transformaremos a Terra em Vênus do que 
iremos a Marte. A expressão “Antropoceno” é atribuída 
ao químico e prêmio Nobel Paul Crutzen, que a propôs 
durante uma conferência em 2000, ao mesmo tempo 
que anunciou o fim do Holoceno — a época geológica 
em que os seres humanos se encontram há cerca de  
12 mil anos, segundo a União Internacional das Ciências 
Geológicas (UICG), a entidade que define as unidades 
de tempo geológicas.

SILVA, R. D. Antropoceno: e se formos os últimos seres vivos  
a alterar a Terra? Disponível em: www.publico.pt.  

Acesso em: 5 dez. 2017 (adaptado).

A concepção apresentada considera a existência de uma 
nova época geológica concebida a partir da capacidade 
de influência humana nos processos

A eruptivos.
B exógenos.
C tectônicos.
D magmáticos.
E metamórficos.

Questão 80 

Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 11 dez. 2018 (adaptado).

A geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada 
depende da variação do(a):

A Albedo dos corpos físicos.
B Profundidade do lençol freático.
C Campo de magnetismo terrestre.
D Qualidade dos recursos minerais.
E Movimento de translação planetária.

Questão 81 

Dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, 
maravilhado pela geografia, flora e fauna da 
região sul-americana, via seus habitantes como se 
fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro,  
referindo-se a suas incomensuráveis riquezas naturais 
não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou 
nosso papel de exportadores de natureza no que seria 
o mundo depois da colonização ibérica: enxergou-nos 
como territórios condenados a aproveitar os recursos 
naturais existentes.

ACOSTA, A. Bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. 
São Paulo: Elefante, 2016 (adaptado).

A relação entre ser humano e natureza ressaltada 
no texto refletia a permanência da seguinte corrente 
filosófica:

A Relativismo cognitivo.
B Materialismo dialético.
C Racionalismo cartesiano.
D Pluralismo epistemológico.
E Existencialismo fenomenológico.

Questão 82 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) está investigando 
o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos 
em colmeias de São Paulo e Minas Gerais. Os estudos 
com inseticidas do tipo neonicotinoides devem estar 
concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-se de 
um problema de escala mundial, presente, inclusive, 
em países do chamado primeiro mundo, e que traz, 
como consequência, grave ameaça aos seres vivos  
do planeta, inclusive ao homem.

IBAMA. Polinizadores em risco de extinção são ameaça  
à vida do ser humano. Disponível em: www.mma.gov.br.  

Acesso em: 10 mar. 2014.

Qual solução para o problema apresentado garante a 
produtividade da agricultura moderna?

A Preservação da área de mata ciliar.
B Adoção da prática de adubação química.
C Utilização da técnica de controle biológico.
D Ampliação do modelo de monocultura tropical.
E Intensificação da drenagem do solo de várzea.

Satélite
Sol

Energia solar
refletida

Energia solar 
incidente

Floresta Rio Pastagens Rodovia

Atmosfera
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Questão 155 

Três sócios resolveram fundar uma fábrica. 
O investimento inicial foi de R$ 1 000 000,00.  
E, independentemente do valor que cada um investiu 
nesse primeiro momento, resolveram considerar que cada 
um deles contribuiu com um terço do investimento inicial.

Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para 
a sociedade, e os quatro, juntos, investiram mais  
R$ 800 000,00 na fábrica. Cada um deles contribuiu 
com um quarto desse valor. Quando venderam a fábrica, 
nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios 
decidiram então dividir o montante de R$ 1 800 000,00 
obtido com a venda, de modo proporcional à quantia 
total investida por cada sócio.

Quais os valores mais próximos, em porcentagens, 
correspondentes às parcelas financeiras que cada um 
dos três sócios iniciais e o quarto sócio, respectivamente, 
receberam?

A 29,60 e 11,11.
B 28,70 e 13,89.
C 25,00 e 25,00.
D 18,52 e 11,11.
E 12,96 e 13,89.

Questão 156 

Para contratar três máquinas que farão o reparo de 
vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um 
edital que, entre outras cláusulas, previa:

• Cada empresa interessada só pode cadastrar uma 
única máquina para concorrer ao edital; 

• O total de recursos destinados para contratar o 
conjunto das três máquinas é de R$ 31 000,00; 

• O valor a ser pago a cada empresa será 
inversamente proporcional à idade de uso 
da máquina cadastrada pela empresa para o 
presente edital.

As três empresas vencedoras do edital cadastraram 
máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso.

Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina 
com maior idade de uso?

A R$ 3 100,00
B R$ 6 000,00
C R$ 6 200,00
D R$ 15 000,00
E R$ 15 500,00

Questão 157 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o rendimento médio mensal 
dos trabalhadores brasileiros, no ano 2000, era de  
R$ 1 250,00. Já o Censo 2010 mostrou que, em 2010, 
esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 
2000. Esse mesmo instituto projeta que, em 2020, o 
rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros 
poderá ser 10% maior do que foi em 2010.

IBGE. Censo 2010. Disponível em: www.ibge.gov.br.  
Acesso em: 13 ago. 2012 (adaptado).

Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o 
rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de
A R$ 1 340,00.
B R$ 1 349,00.
C R$ 1 375,00.
D R$ 1 465,00.
E R$ 1 474,00.

Questão 158 
Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a 

escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. 
Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades 
de valores maiores. O quadro mostra a escala de 
magnitude local (Ms) de um terremoto que é utilizada 
para descrevê-lo.

Descrição Magnitude local (Ms) 
(µm ⋅ Hz)

Pequeno 0 ≤ Ms ≤ 3,9
Ligeiro 4,0 ≤ Ms ≤ 4,9

Moderado 5,0 ≤ Ms ≤ 5,9
Grande 6,0 ≤ Ms ≤ 9,9
Extremo Ms ≥ 10,0

 Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula 
Ms = 3,30 + log(A⋅f ), em que A representa a amplitude 
máxima da onda registrada por um sismógrafo em 
micrômetro (µm) e f representa a frequência da onda, 
em hertz (Hz). Ocorreu um terremoto com amplitude 
máxima de 2 000 µm e frequência de 0,2 Hz. 
Disponível em: http://cejarj.cecierj.edu.br. Acesso em: 1 fev. 2015 (adaptado).

Utilize 0,3 como aproximação para log 2.
De acordo com os dados fornecidos, o terremoto 
ocorrido pode ser descrito como
A Pequeno.
B Ligeiro.
C Moderado.
D Grande.
E Extremo.

*DO0525AM23*
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CIÊNCIAS HUMANAS
E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 46 a 90
Questão 46 

O progresso
Eu queria não ver todo o verde da terra morrendo
E das águas dos rios os peixes desaparecendo 
Eu queria gritar que esse tal de ouro negro 
Não passa de um negro veneno 
E sabemos que por tudo isso vivemos bem menos.

ROBERTO CARLOS; ERASMO CARLOS. Roberto Carlos. 
Rio de Janeiro: CBS, 1976 (fragmento).

O trecho da letra da canção avalia o uso de combustíveis 
fósseis com base em sua potencial contribuição para 
aumentar o(a)
A base da pirâmide etária.
B alcance da fronteira de recursos.
C degradação da qualidade de vida.
D sustentabilidade da matriz energética.
E exploração do trabalho humano.

Questão 47 
A topografia predominante no Planalto Central é a 

de uma região horizontal, chata, que me fez recordar 
muito do Planalto Central da África do Sul: o mesmo 
horizonte circular, a mesma vegetação baixa e rala, que 
permite à vista varrer extensões infinitas.

WEIBEL, L. Capítulos de geografia tropical e do Brasil. 
Rio de Janeiro: IBGE, 1979.

Quais formações vegetais pertencem às paisagens 
apresentadas?
A Os cerrados e as savanas.
B Os garrigues e as pradarias.
C As caatingas e os maquis.
D As coníferas e as estepes.
E As restingas e os chaparrais.

Questão 48 
As águas das precipitações atmosféricas sobre 

os continentes nas regiões não geladas podem tomar 
três caminhos: evaporação imediata, infiltração ou 
escoamento. A relação entre essas três possibilidades, 
assim como das suas respectivas intensidades quando 
ocorrem em conjunto, o que é mais frequente, depende 
de vários fatores, tais como clima, morfologia do 
terreno, cobertura vegetal e constituição litológica.
LEINZ, V. Geologia geral. São Paulo: Editora Nacional, 1989 (adaptado).
A preservação da cobertura vegetal interfere no 
processo mencionado contribuindo para a
A decomposição do relevo.
B redução da evapotranspiração.
C contenção do processo de erosão.
D desaceleração do intemperismo químico.
E deposição de sedimentos no solo.

Questão 49 

No litoral sudeste, especialmente na região de 
Cabo Frio (RJ), ocorre, por vezes, um fenômeno 
interessante, que abaixa a temperatura da água do 
mar a até 14 °C, nos meses de janeiro e fevereiro. 
Isso acontece devido ao vento, que, no verão, sopra 
constantemente da direção nordeste. Assim, esse 
vento constante empurra as águas da superfície, 
que haviam sofrido insolação e, portanto, estavam 
aquecidas (em torno de 26 °C), para o oceano aberto. 
Origina-se, então, uma lacuna de água junto à costa, 
que é preenchida por águas profundas, bem mais 
frias, que sobem e atingem a superfície. A ascensão 
das águas frias é chamada de ressurgência.
VIEIRA, A. C. M.; ALVES, D. S. C.; MATSCHINSKE, E. G. Influência 

das correntes oceânicas no clima do Brasil. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br. Acesso em: 10 out. 2015.

Uma importância econômica do fenômeno apresentado 
reside no fato de que ele favorece o surgimento de
A recifes de corais, atraindo o turismo.
B áreas de cardumes, beneficiando a pesca.
C zonas de calmaria, facilitando a navegação.
D locais de águas límpidas, favorecendo o mergulho.
E campos de sedimentos orgânicos, formando o petróleo.

Questão 50 

Vimos que o homem sem lei é injusto e o respeitador 
da lei é justo; evidentemente todos os atos legítimos são, 
em certo sentido, atos justos, porque os atos prescritos 
pela arte do legislador são legítimos e cada um deles é 
justo. Ora, nas disposições que tomam sobre todos os 
assuntos, as leis têm em mira a vantagem comum, quer 
de todos, quer dos melhores ou daqueles que detêm o 
poder ou algo desse gênero; de modo que, em certo 
sentido, chamamos justos aqueles atos que tendem 
a produzir e a preservar, para a sociedade política, a 
felicidade e os elementos que a compõem.

ARISTÓTELES. A política. São Paulo: 
Cia. das Letras, 2010 (adaptado).

De acordo com o texto de Aristóteles, o legislador deve 
agir conforme a
A moral e a vida privada.
B virtude e os interesses públicos.
C utilidade e os critérios pragmáticos.
D lógica e os princípios metafísicos.
E razão e as verdades transcendentes.

*SA0275AM21*
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Questão 77 

ATLAS GEOGRÁFICO. Rio de Janeiro: IBGE, 1986. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 16 ago. 2014 (adaptado).

A partida final da Copa do Mundo de 2014 aconteceu no dia 13 de julho, às 16 horas, na cidade do Rio de Janeiro. 
Considerando o horário de verão em Berlim, de 1 hora, os telespectadores alemães assistiram ao apito inicial do 
juiz às

A 11 horas.
B 12 horas.
C 19 horas.
D 20 horas.
E 21 horas.

Questão 78 

A depressão que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934 se anunciou, ainda em 1928, por uma queda 
generalizada nos preços agrícolas internacionais. Mas o fator mais marcante foi a crise financeira detonada pela 
quebra da Bolsa de Nova Iorque.

Disponível em: http://cpdoc.fgv.br. Acesso em: 20 abr. 2015 (adaptado).

Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume, a partir de 1930, uma política de incentivo à

A industrialização interna para substituir as importações.
B nacionalização de empresas estrangeiras atingidas pela crise.
C venda de terras a preços acessíveis para os pequenos produtores.
D entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base recém-criadas.
E abertura de linhas de financiamento especial para empresas do setor terciário.

*SA0275AM28*
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Questão 20          
TEXTO I 

É pau, é pedra, é o fim do caminho
É um resto de toco, é um pouco sozinho
É um caco de vidro, é a vida, é o sol
É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol
É peroba-do-campo, é o nó da madeira
Caingá, candeia, é o matita-pereira

TOM JOBIM. Águas de março. O Tom de Jobim e o tal de João Bosco (disco de bolso). 
Salvador: Zen Produtora, 1972 (fragmento).

TEXTO II
A inspiração súbita e certeira do compositor serve 

ainda de exemplo do lema antigo: nada vem do nada. 
Para ninguém, nem mesmo para Tom Jobim. Duas 
fontes são razoavelmente conhecidas. A primeira é o 
poema O caçador de esmeraldas, do mestre parnasiano 
Olavo Bilac: “Foi em março, ao findar da chuva, 
quase à entrada/ do outono, quando a terra em sede 
requeimada/ bebera longamente as águas da estação 
[...]”. E a outra é um ponto de macumba, gravado com 
sucesso por J. B. Carvalho, do Conjunto Tupi: “É pau, é 
pedra, é seixo miúdo, roda a baiana por cima de tudo”. 
Combinar Olavo Bilac e macumba já seria bom; mas o 
que se vê em Águas de março vai muito além: tudo se 
transforma numa outra coisa e numa outra música, que 
recompõem o mundo para nós.

NESTROVSKI, A. O samba mais bonito do mundo. In: Três canções de Tom Jobim. 
São Paulo: Cosac Naify, 2004.

Ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o 
Texto II destaca o(a)
A  diálogo que a letra da canção estabelece com 

diferentes tradições da cultura nacional.
B  singularidade com que o compositor converte 

referências eruditas em populares.
C  caráter inovador com que o compositor concebe o 

processo de criação artística. 
D  relativização que a letra da canção promove na 

concepção tradicional de originalidade. 
E  resgate que a letra da canção promove de obras 

pouco conhecidas pelo público no país.
Questão 21          

Deu vontade de jogar, mas não sabe como reunir 
os amigos...

Muitas vezes é difícil encontrar grupos para bater 
uma bola. Em função disso, estão sendo disponibilizados 
aplicativos que reúnem times e reservam espaços para 
os adeptos da paixão nacional. Num exemplo dessas 
iniciativas, é possível organizar uma partida de futebol, 
se inscrever para participar de um jogo, alugar campos e 
quadras, convidar jogadores. O aplicativo tem dois tipos 
de usuários: um que o usa como ferramenta de gestão 
do grupo, convidando amigos para jogar, vendo quem 
confirmou e avaliando os jogos. Outro usuário é o que 
busca partidas perto de onde ele está, caso de pessoas 
que estão de passagem numa cidade.

BENEDICTO, M.; MARLI, M. Bola na rede. Retratos:
a revista do IBGE, n. 2, 2017 (adaptado).

A inter-relação entre tecnologia e sociedade tem 
estimulado a criação de aplicativos. Nesse texto, isso é 
percebido pelo desenvolvimento de aplicativos para
A  organização de eventos de competições esportivas.
B  agendamento de viagens para eventos de esporte 

amador.
C  mapeamento dos interesses dos praticantes acerca 

dos esportes.
D  identificação da escassez de espaços para a vivência 

dos esportes.
E  formação de grupos em comunidades virtuais para a 

prática esportiva.
Questão 22          
TEXTO I

HIRST, D. Mother and Child. Bezerro dividido em duas partes: 1029 x 
1689 x 625mm, 1993 (detalhe). Vidro, aço pintado, silicone, acrílico, 
monofilamento, aço inoxidável, bezerro e solução de formaldeído.

TEXTO II
O grupo Jovens Artistas Britânicos (YABs), que surgiu 

no final da década de 1980, possui obras diversificadas 
que incluem fotografias, instalações, pinturas e carcaças 
desmembradas. O trabalho desses artistas chamou 
a atenção no final do período da recessão, por utilizar 
materiais incomuns, como esterco de elefantes, sangue 
e legumes, o que expressava os detritos da vida e uma 
atmosfera de niilismo, temperada por um humor mordaz.

Disponível em: http://damienhirst.com. Acesso em: 15 jul. 2015.
FARTHING, S. Tudo sobre arte. Rio de Janeiro: Sextante, 2011 (adaptado).

A provocação desse grupo gera um debate em torno da 
obra de arte pelo(a)

A  recusa a crenças, convicções, valores morais, 
estéticos e políticos na história moderna.

B  frutífero arsenal de materiais e formas que se 
relacionam com os objetos construídos.

C  economia e problemas financeiros gerados pela 
recessão que tiveram grande impacto no mercado.

D  influência desse grupo junto aos estilos pós-modernos 
que surgiram nos anos 1990.

E  interesse em produtos indesejáveis que revela uma 
consciência sustentável no mercado.

LC - 1° dia | Caderno 2 - AMARELO - Página 10
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Questão 20          
TEXTO I 

É pau, é pedra, é o fim do caminho
É um resto de toco, é um pouco sozinho
É um caco de vidro, é a vida, é o sol
É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol
É peroba-do-campo, é o nó da madeira
Caingá, candeia, é o matita-pereira

TOM JOBIM. Águas de março. O Tom de Jobim e o tal de João Bosco (disco de bolso). 
Salvador: Zen Produtora, 1972 (fragmento).

TEXTO II
A inspiração súbita e certeira do compositor serve 

ainda de exemplo do lema antigo: nada vem do nada. 
Para ninguém, nem mesmo para Tom Jobim. Duas 
fontes são razoavelmente conhecidas. A primeira é o 
poema O caçador de esmeraldas, do mestre parnasiano 
Olavo Bilac: “Foi em março, ao findar da chuva, 
quase à entrada/ do outono, quando a terra em sede 
requeimada/ bebera longamente as águas da estação 
[...]”. E a outra é um ponto de macumba, gravado com 
sucesso por J. B. Carvalho, do Conjunto Tupi: “É pau, é 
pedra, é seixo miúdo, roda a baiana por cima de tudo”. 
Combinar Olavo Bilac e macumba já seria bom; mas o 
que se vê em Águas de março vai muito além: tudo se 
transforma numa outra coisa e numa outra música, que 
recompõem o mundo para nós.

NESTROVSKI, A. O samba mais bonito do mundo. In: Três canções de Tom Jobim. 
São Paulo: Cosac Naify, 2004.

Ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o 
Texto II destaca o(a)
A  diálogo que a letra da canção estabelece com 

diferentes tradições da cultura nacional.
B  singularidade com que o compositor converte 

referências eruditas em populares.
C  caráter inovador com que o compositor concebe o 

processo de criação artística. 
D  relativização que a letra da canção promove na 

concepção tradicional de originalidade. 
E  resgate que a letra da canção promove de obras 

pouco conhecidas pelo público no país.
Questão 21          

Deu vontade de jogar, mas não sabe como reunir 
os amigos...

Muitas vezes é difícil encontrar grupos para bater 
uma bola. Em função disso, estão sendo disponibilizados 
aplicativos que reúnem times e reservam espaços para 
os adeptos da paixão nacional. Num exemplo dessas 
iniciativas, é possível organizar uma partida de futebol, 
se inscrever para participar de um jogo, alugar campos e 
quadras, convidar jogadores. O aplicativo tem dois tipos 
de usuários: um que o usa como ferramenta de gestão 
do grupo, convidando amigos para jogar, vendo quem 
confirmou e avaliando os jogos. Outro usuário é o que 
busca partidas perto de onde ele está, caso de pessoas 
que estão de passagem numa cidade.

BENEDICTO, M.; MARLI, M. Bola na rede. Retratos:
a revista do IBGE, n. 2, 2017 (adaptado).

A inter-relação entre tecnologia e sociedade tem 
estimulado a criação de aplicativos. Nesse texto, isso é 
percebido pelo desenvolvimento de aplicativos para
A  organização de eventos de competições esportivas.
B  agendamento de viagens para eventos de esporte 

amador.
C  mapeamento dos interesses dos praticantes acerca 

dos esportes.
D  identificação da escassez de espaços para a vivência 

dos esportes.
E  formação de grupos em comunidades virtuais para a 

prática esportiva.
Questão 22          
TEXTO I

HIRST, D. Mother and Child. Bezerro dividido em duas partes: 1029 x 
1689 x 625mm, 1993 (detalhe). Vidro, aço pintado, silicone, acrílico, 
monofilamento, aço inoxidável, bezerro e solução de formaldeído.

TEXTO II
O grupo Jovens Artistas Britânicos (YABs), que surgiu 

no final da década de 1980, possui obras diversificadas 
que incluem fotografias, instalações, pinturas e carcaças 
desmembradas. O trabalho desses artistas chamou 
a atenção no final do período da recessão, por utilizar 
materiais incomuns, como esterco de elefantes, sangue 
e legumes, o que expressava os detritos da vida e uma 
atmosfera de niilismo, temperada por um humor mordaz.

Disponível em: http://damienhirst.com. Acesso em: 15 jul. 2015.
FARTHING, S. Tudo sobre arte. Rio de Janeiro: Sextante, 2011 (adaptado).

A provocação desse grupo gera um debate em torno da 
obra de arte pelo(a)

A  recusa a crenças, convicções, valores morais, 
estéticos e políticos na história moderna.

B  frutífero arsenal de materiais e formas que se 
relacionam com os objetos construídos.

C  economia e problemas financeiros gerados pela 
recessão que tiveram grande impacto no mercado.

D  influência desse grupo junto aos estilos pós-modernos 
que surgiram nos anos 1990.

E  interesse em produtos indesejáveis que revela uma 
consciência sustentável no mercado.
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Questão 155        
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad) é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, 
exceto nos anos em que há Censo. Em um ano, foram 
entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento 
sobre suas atividades profissionais e/ou acadêmicas. Os 
resultados da pesquisa estão indicados no gráfico.

21,6

13,6

45,2

19,6

Jovens em atividade entre 15 e 29 anos (%)

Somente estuda Trabalha e estuda Somente
trabalha

Não trabalha
nem estuda

Disponível em: http://noticias.uol.com.br. Acesso em: 20 ago. 2014.

De acordo com as informações dadas, o número de 
jovens entrevistados que trabalha é
A  114 708.
B  164 076.
C  213 444.
D  284 592.
E  291 582.
Questão 156        

A Lei de Zipf, batizada com o nome do linguista 
americano George Zipf, é uma lei empírica que 
relaciona a frequência ( f )  de uma palavra em um 
dado texto com o seu ranking ( r ) . Ela é dada por

f = A
r B

.

O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as 
palavras por ordem de frequência. Ou seja, r = 1 para a 
palavra mais frequente, r = 2 para a segunda palavra mais 
frequente e assim sucessivamente. A e B são constantes 
positivas.

Diponível em: http://klein.sbm.org.br. Acesso em: 12 ago. 2020 (adatpado).

Com base nos valores de X = log ( r )  e Y = log ( f ) , é 
possível estimar valores para A e B.
No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, 
a relação entre Y e X é

A  Y = log A −B X  

B  Y =
log A

X + log B   

C  Y =
A

B
− X

log

D  Y = A
B X

log

E  Y =
A

X B
log

Questão 157        
Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 

14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa 
quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do 
carbono 14 é de 5 730 anos, ou seja, num fóssil de um 
organismo que morreu há 5 730 anos haverá metade do 
carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, 
cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para 

saber a idade de um fóssil encontrado: Q t = Q0 ∙ 2
− t

5730

em que t é o tempo, medido em ano, Q t  é a quantidade 

de carbono 14 medida no instante t e Q0 é a quantidade 

de carbono 14 no ser vivo correspondente.

Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, 
encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram 
a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela 
temos esses valores juntamente com a quantidade de 
carbono 14 nas referidas espécies vivas.

Fóssil Q0 Q(t)
1 128 32
2 256 8
3 512 64
4 1 024 512
5 2 048 128

O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi

A 1.
B  2.
C  3.
D  4.
E  5.
Questão 158        

Uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno é o 
Templo de Kukulkán, localizado na cidade de Chichén 
Itzá, no México. Geometricamente, esse templo pode 
ser representado por um tronco reto de pirâmide de base 
quadrada.
As quantidades de cada tipo de figura plana que formam 
esse tronco de pirâmide são

A  2 quadrados e 4 retângulos.

B 1 retângulo e 4 triângulos isósceles.

C  2 quadrados e 4 trapézios isósceles.

D 1 quadrado, 3 retângulos e 2 trapézios retângulos.

E  2 retângulos, 2 quadrados e 2 trapézios retângulos.
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Questão 163        

O Estatuto do Idoso, no Brasil, prevê certos 
direitos às pessoas com idade avançada, concedendo 
a estas, entre outros benefícios, a restituição de 
imposto de renda antes dos demais contribuintes. A 
tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos 
que aguardam suas restituições de imposto de 
renda. Considere que, entre os idosos, a restituição 
seja concedida em ordem decrescente de idade e 
que, em subgrupos de pessoas com a mesma idade, 
a ordem seja decidida por sorteio.

Nome Idade (em ano)

Orlando 89

Gustavo 86

Luana 86

Teresa 85

Márcia 84

Roberto 82

Heloisa 75

Marisa 75

Pedro 75

João 75

Antônio 72

Fernanda 70

Nessas condições, a probabilidade de João ser a sétima 
pessoa do grupo a receber sua restituição é igual a

A  
1
12

  

B  
7
12

 

C  
1
8

 

D  
5
6

E  
1
4

Questão 164        
No Brasil, o tempo necessário para um estudante 

realizar sua formação até a diplomação em um 
curso superior, considerando os 9 anos de ensino 
fundamental, os 3 anos do ensino médio e os 4 anos de 
graduação (tempo médio), é de 16 anos. No entanto, 
a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio 
de estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito 
pequeno, conforme apresentado na tabela.

Tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos
Ano da Pesquisa 1995 1999 2003 2007

Tempo de estudo (em ano) 5,2 5,8 6,4 7,0
Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 19 dez. 2012 (adaptado).

Considere que o incremento no tempo de estudo, 
a cada período, para essas pessoas, se mantenha 
constante até o ano 2050, e que se pretenda chegar ao 
patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do 
curso superior dado anteriormente.

O ano em que o tempo médio de estudo de pessoas 
acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido será 

A  2018.

B  2023.

C  2031.

D  2035.

E  2043.

Questão 165        

Uma torneira está gotejando água em um balde 
com capacidade de 18 litros. No instante atual, o 
balde se encontra com ocupação de 50% de sua 
capacidade. A cada segundo caem 5 gotas de água 
da torneira, e uma gota é formada, em média, por 
5 × 10−2 mL de água.
Quanto tempo, em hora, será necessário para encher 
completamente o balde, partindo do instante atual?

A  2 × 101 

B  1 × 101 

C  2 × 10−2 

D  1 × 10−2 

E  1 × 10−3
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Questão 39
Entre as tentativas de encontrar o melhor ângulo para 

retirar o terneiro, meu irmão, o guri e seu pai tentavam 
convencer Jaqueline de que a morte da vaca não seria 
uma grande perda: “não é a mesma coisa que perder um 
pai,	um	avô,	que	a	gente	lembra	para	o	resto	da	vida,	fica	
lá	no	cemitério”,	“bicho	é	bicho”.	Jefferson,	o	guri,	repetia	
tudo que o pai dizia, mas já afastado, pois havia sido 
corrido pela mãe.

Jaqueline repete: “pra mim não tem diferença! 
Os bichos estão tudo na volta. Eles sabem quando eu 
chego, me conhecem, sabem o meu cheiro. Sou eu que 
dou comida. Não tem diferença nenhuma!”. O pai tenta 
concordar sem afrontar os caras, dizendo que as pessoas 
desenvolvem valor de estima pelos animais.

KOSBY, M. F. Mugido (ou diário de uma doula). Rio de Janeiro: Garupa, 2017.

No	fragmento,	as	reações	à	perda	de	um	animal	refletem	
concepções fortalecidas pela
A sensibilidade adquirida com a lida no campo.
B banalização da morte em função de sua recorrência.
C expectativa do sofrimento na visão do destino humano.
D certeza da efemeridade da vida como fator de 

pessimismo.
E empatia gerada pela interseção entre o homem e seu 

ambiente.
Questão 40

Epitáfio
Devia ter amado mais
Ter chorado mais
Ter visto o sol nascer
Devia ter arriscado mais
E até errado mais
Ter feito o que eu queria fazer
Queria ter aceitado
As pessoas como elas são
Cada um sabe a alegria
E a dor que traz no coração
[...]
Devia ter complicado menos
Trabalhado menos
Ter visto o sol se pôr
Devia ter me importado menos
Com problemas pequenos
Ter morrido de amor

BRITTO, S.  A melhor banda de todos os tempos da última semana.
Rio de Janeiro: Abril Music, 2001 (fragmento).

O	 gênero	 epitáfio,	 palavra	 que	 significa	 uma	 inscrição	
colocada sobre lápides, tem a função social de 
homenagear os mortos. Nesse texto, a apropriação desse 
gênero no título da letra da canção cria o efeito de

A destacar a importância de uma pessoa falecida.
B expressar desejo de reversão de atitudes.
C registrar as características pessoais.
D homenagear as pessoas sepultadas.
E sugerir notações para lápides.

Questão 41
A	 expansão	 urbana	 altera	 a	 configuração	 de	

muitos espaços, a ponto de prejudicar atividades neles 
desenvolvidas, seja pela especulação imobiliária, ou 
pelo projeto urbanístico da administração pública. Essa 
pressão é sentida em algumas escolas, principalmente 
para a prática de esportes, que demanda uma área ampla 
e diferenciada. O problema leva gestores e docentes a 
procurarem alternativas para se adaptar a essa realidade 
urbana. Para o urbanista Fernando Pinho, “se a cidade é 
de todos e para todos, por que não se apropriar dela? A 
escola deve ser mais porosa à cidade, à vida do lado de 
fora [...]. Temos que trazer a cidade para a sala de aula e 
tornar a cidade uma sala de aula”.

PERET, E. A cidade como sala de aula. Retratos:
a revista do IBGE, n. 4, 2017 (adaptado).

As mudanças urbanísticas têm impactado o espaço 
escolar. Nesse contexto, a prática de esporte

A pressupõe projetos urbanísticos que sejam 
adequados.

B exige quadras e ginásios que se localizem fora da 
escola.

C 	 demanda	 locais	 específicos	 que	 viabilizem	 sua	
realização.

D 	 pede	criação	de	regras	que	atendam	à	reconfiguração	
urbana.

E requer modalidades não convencionais que explorem 
o espaço urbano.

Questão 42

Disponível	em:	www.facebook.com/cnj.oficial.	Acesso	em:	20	jun.	2018.

Essa campanha contra a sexualização infantil utiliza-se da 
articulação entre texto escrito e imagem para representar 
um(a)
A casal de crianças do sexo oposto.
B relação inocente entre duas crianças.
C horário do dia inapropriado para crianças.
D proximidade inadequada entre as crianças.
E espaço perigoso para crianças dessa idade.
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Questão 51
Doze mil quilômetros separam Acra, a capital de 

Gana, do Vale do Silício, Califórnia, Estados Unidos, 
centro da revolução tecnológica do século XXI. Há, no 
entanto,	outra	distância	maior	do	que	a	geográfica.	Acra	
e o Vale do Silício estão no extremo de um ciclo de vida. 
Computadores, tablets e celulares nascem da cabeça de 
nerds sob o sol californiano e morrem e são descompostos 
no distrito de Agbogbloshie, periferia africana.

LOPES, K. O lixão pontocom da África. Disponível em: 
www.cartacapital.com.br. Acesso em: 10 abr. 2015.

A situação descrita é um exemplo de um modelo de 
desenvolvimento tecnológico que revela um processo de

A diminuição de empregos formais na área de 
reciclagem.

B redução do consumo consciente entre as nações 
envolvidas.

C negligenciamento da logística reversa por esse setor 
industrial.

D desmantelamento das propostas de tratamento dos 
resíduos sólidos.

E desestruturação dos serviços de assistência técnica 
em países emergentes.

Questão 52
A pirâmide de formato triangular da década de 1970 

foi dando lugar a uma pirâmide mais retangular de base 
mais estreita e topo mais largo. Em 1991, a população de 
0 a 14 anos correspondia a 34,7% da população brasileira, 
tendo passado para 24,1% em 2010. A população em 
idade ativa, entre 15 e 59 anos, por sua vez, passou de 
58,0% a 65,1% no mesmo período. 

IBGE. Brasil em números. Rio de Janeiro: IBGE, 2014.

As	alterações	no	perfil	demográfico	brasileiro,	descritas	no	
texto, trouxeram como consequência socioeconômica o(a)
A aumento da mortalidade infantil.
B crescimento das desigualdades regionais.
C redução dos gastos na educação superior.
D restrição no atendimento público hospitalar.
E expansão na demanda por ocupações laborais.

Questão 53
No	 fim	 da	 década	 de	 1950,	 a	 agricultura	

intensiva começou a ser disseminada nos países em 
desenvolvimento. Esse fato marcou o início da Revolução 
Verde — um período de 30 anos de grandes colheitas 
que permitiram a muitos países pobres tornarem-se 
autossuficientes	em	alimentos.	Com	esse	incrível	aumento	
na produção, observado especialmente nos países da 
América Latina, veio uma crescente dependência dos 
produtos químicos agrícolas — e também problemas 
ecológicos em escala global. No Brasil, os resultados 
dessa revolução são visíveis e colocaram o país entre os 
mais importantes da agropecuária mundial.

BURNIE, D. Fique por dentro da ecologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2001 (adaptado).

A expansão da capacidade produtiva brasileira, no 
contexto indicado, também resultou em
A queda nos níveis de contaminação do solo.
B retomada das técnicas tradicionais de plantio.
C 	 desvalorização	financeira	das	propriedades	rurais.
D 	 inibição	do	fluxo	migratório	campo-cidade.
E 	 crescimento	da	demanda	por	trabalhadores	qualificados.

Questão 54
TEXTO I

A intervenção da Rússia na crise no Leste da 
Ucrânia reacendeu a tensão entre os aliados da Otan 
e Moscou. Os EUA informaram que pretendem instalar 
armamento pesado no Leste da Europa, plano criticado 
pelo governo russo. Em resposta, a Rússia anunciou o 
reforço de seu arsenal nuclear, novos mísseis balísticos 
intercontinentais, descritos como “capazes de superar 
sistemas de defesa mais avançados”.

STEWART, P. Disponível em: http://noticias.uol.com.br. 
Acesso em: 26 jun. 2015 (adaptado).

TEXTO II
Os Estados Unidos e seus aliados não vão deixar a 

Rússia “nos arrastar de volta ao passado”, disse o secretário 
de Defesa dos Estados Unidos em um discurso em Berlim, 
dia 22 de junho de 2015, quando acusou o governo russo 
de	tentar	recriar	uma	esfera	de	influência	da	era	soviética.

Disponível em: http://oglobo.globo.com. 
Acesso em: 26 jun. 2015 (adaptado).

Que tema da geopolítica da segunda metade do século XX 
é o fundamento histórico da referência feita ao passado?
A Livre comércio.
B Luta antiditatorial.
C Corrida armamentista.
D Conservação ambiental.
E Terrorismo internacional.

Questão 55
Em Goiás e Mato Grosso, as modificações 

dependeram fundamentalmente de novos manejos 
aplicados às terras. Acima de tudo, porém, o 
desenvolvimento regional deveu-se a uma articulada 
transformação dos meios urbanos e rurais, a serviço 
da produção tanto de alimentos básicos, como o 
arroz, por exemplo, quanto de grãos para consumo 
interno e exportação, como a soja.

AB’SABER, A. N. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas.
São Paulo: Ateliê, 2003.

A realidade descrita no texto se estabelece sobre qual 
domínio morfoclimático?
A Pradaria.
B Cerrado.
C Caatinga.
D Araucária.
E Atlântico.

2ª aplicação
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Questão 164
Um motorista fez uma viagem de 100 km partindo 

da cidade A até a cidade B. Nos primeiros 30 km, a 
velocidade média na qual esse motorista viajou foi de 
90 km/h. No segundo trecho, de 40 km, a velocidade 
média foi de 80 km/h. Suponha que a viagem foi realizada 
em 1 h 30 min.
A velocidade média do motorista, em quilômetro por hora, 
no último trecho da viagem foi de

A 45.

B 67.

C 77.

D 85.

E 113.

Questão 165
A taxa de mortalidade infantil vem decaindo a 

cada ano no Brasil. O gráfico, gerado a partir de 
dados do IBGE, apresenta a evolução da taxa de 
mortalidade infantil (número de óbitos para cada 
1 000 nascidos vivos) de crianças com até 5 anos, no 
Brasil, no período de 2000 a 2011.  
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Considere que, para os próximos anos, o 
decréscimo anual médio do número de óbitos para 
cada 1 000 nascidos vivos registrado, no período de 
2009 a 2011, será mantido.
A partir das informações fornecidas, a taxa de mortalidade 
infantil de crianças com até 5 anos tornar-se-á inferior a 
10 no período de

A 2011 a 2012.

B 2012 a 2013.

C 2013 a 2014.

D 2015 a 2016.

E 2017 a 2018.

Questão 166
Um estudante, morador da cidade de Contagem, 

ouviu dizer que nessa cidade existem ruas que formam 
um hexágono regular. Ao pesquisar em um sítio de 
mapas,	verificou	que	o	fato	é	verídico,	como	mostra	a	figura.

Disponível em: www.google.com. Acesso em: 7 dez. 2017 (adaptado).

Ele observou que o mapa apresentado na tela do 
computador estava na escala 1 : 20 000. Nesse instante, 
mediu o comprimento de um dos segmentos que formam 
os lados desse hexágono, encontrando 5 cm.
Se esse estudante resolver dar uma volta completa pelas 
ruas que formam esse hexágono, ele percorrerá, em 
quilômetro,
A 1.
B 4.
C 6.
D 20.
E 24.
Questão 167

A prefeitura de uma cidade está renovando os 
canteiros	 de	 flores	 de	 suas	 praças.	 Entre	 as	 possíveis	
variedades que poderiam ser plantadas, foram escolhidas 
cinco: amor-perfeito, cravina, petúnia, margarida e lírio. 
Em cada um dos canteiros, todos com composições 
diferentes, serão utilizadas somente três variedades 
distintas, não importando como elas serão dispostas.

Um funcionário deve determinar os trios de variedades 
de	flores	que	irão	compor	cada	canteiro.
De acordo com o disposto, a quantidade de trios possíveis 
é dada por
A  5

B 5 ∙ 3

C 
5!

5 − 3 !

D 
5!

5− 3 !2!

E 
5!

5 − 3 !3!
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2QUESTÃO 36 
Pisoteamento, arrastão, empurra-empurra, agressões, 

vandalismo e até furto a um torcedor que estava caído no 
asfalto após ser atropelado nas imediações do estádio do 
Maracanã. As cenas de selvageria tiveram como estopim 
a invasão de milhares de torcedores sem ingresso, que 
furaram o bloqueio policial e transformaram o estádio 
em terra de ninguém. Um reflexo não só do quadro de 
insegurança que assola o Rio de Janeiro, mas também 
de como a violência social se embrenha pelo esporte 
mais popular do país. Em 2017, foram registrados 
104 episódios de violência no futebol brasileiro, que 
resultaram em 11 mortes de torcedores. Desde 1995, 
quando 101 torcedores ficaram feridos e um morreu 
durante uma batalha campal no estádio do Pacaembu, 
autoridades têm focado as ações de enfrentamento à 
violência no futebol em grupos uniformizados, alguns 
proibidos de frequentar estádios. Porém, a postura 
meramente repressiva contra torcidas organizadas 
é ineficaz em uma sociedade que registra mais de 
61 000 homicídios por ano. “É impossível dissociar 
a escalada de violência no futebol do panorama de 
desordem pública, social, econômica e política vivida 
pelo país”, de acordo com um doutor em sociologia do 
esporte.

Disponível em: https://brasil.elpais.com. Acesso em: 22 jun. 2019 (adaptado).

Nesse texto, a violência no futebol está caracterizada 
como um(a)

A A problema social localizado numa região do país.
B B desafio para as torcidas organizadas dos clubes.
C C reflexo da precariedade da organização social no 

país.
D D inadequação de espaço nos estádios para receber o 

público.
E E consequência da insatisfação dos clubes com a 

organização dos jogos.

QUESTÃO 37 
Seis em cada dez pessoas com 15 anos ou mais 

não praticam esporte ou atividade física. São mais de 
100 milhões de sedentários. Esses são dados do estudo 
Práticas de esporte e atividade física, da Pnad 2015, 
realizado pelo IBGE. A falta de tempo e de interesse são 
os principais motivos apontados para o sedentarismo. 
Paralelamente, 73,3% das pessoas de 15 anos ou mais 
afirmaram que o poder público deveria investir em esporte 
ou atividades físicas. Observou-se uma relação direta 
entre escolaridade e renda na realização de esportes ou 
atividades físicas. Enquanto 17,3% das pessoas que não 
tinham instrução realizavam diversas práticas corporais, 
esse percentual chegava a 56,7% das pessoas com 
superior completo. Entre as pessoas que têm práticas 
de esporte e atividade física regulares, o percentual de 
praticantes ia de 31,1%, na classe sem rendimento, a 
65,2%, na classe de cinco salários mínimos ou mais. 
A falta de tempo foi mais declarada pela população adulta, 
com destaque entre as pessoas de 25 a 39 anos. Entre 
os adolescentes de 15 a 17 anos, o principal motivo foi não 
gostarem ou não quererem. Já o principal motivo para praticar 
esporte, declarado por 11,2 milhões de pessoas, foi relaxar 
ou se divertir, seguido de melhorar a qualidade de vida ou o 
bem-estar. A falta de instalação esportiva acessível ou nas 
proximidades foi um motivo pouco citado, demonstrando 
que a não prática estaria menos associada à infraestrutura 
disponível.

Disponível em: www.esporte.gov.br. Acesso em: 9 ago. 2017 (adaptado).

Com base na pesquisa e em uma visão ampliada de 
saúde, para a prática regular de exercícios ter influência 
significativa na saúde dos brasileiros, é necessário o 
desenvolvimento de estratégias que

A A promovam a melhoria da aptidão física da população, 
dedicando-se mais tempo aos esportes.

B B combatam o sedentarismo presente em parcela 
significativa da população no território nacional.

C C facilitem a adoção da prática de exercícios, com 
ações relacionadas à educação e à distribuição de 
renda.

D D auxiliem na construção de mais instalações esportivas 
e espaços adequados para a prática de atividades 
físicas e esportes.

E E estimulem o incentivo fiscal para a iniciativa privada 
destinar verbas aos programas nacionais de 
promoção da saúde pelo esporte.

*010275AM16*
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2QUESTÃO 43 

Assentamento

Zanza daqui
Zanza pra acolá
Fim de feira, periferia afora
A cidade não mora mais em mim
Francisco, Serafim
Vamos embora

Ver o capim
Ver o baobá
Vamos ver a campina quando flora
A piracema, rios contravim
Binho, Bel, Bia, Quim
Vamos embora

Quando eu morrer
Cansado de guerra
Morro de bem
Com a minha terra:
Cana, caqui
Inhame, abóbora
Onde só vento se semeava outrora
Amplidão, nação, sertão sem fim
Ó Manuel, Miguilim
Vamos embora

BUARQUE, C. As cidades. Rio de Janeiro: RCA, 1998 (fragmento).

Nesse texto, predomina a função poética da linguagem. 
Entretanto, a função emotiva pode ser identificada no verso:

A A “Zanza pra acolá”.

B B “Fim de feira, periferia afora”.

C C “A cidade não mora mais em mim”.

D D “Onde só vento se semeava outrora”.

E E “Ó Manuel, Miguilim”.

QUESTÃO 44 

tem estrada para andar

Os homens
não choram.

Mulher ao volante,
perigo constante.

Disponível em: https://viva-porto.pt. Acesso em: 24 nov. 2021 (adaptado).

A articulação entre os elementos verbais e os não verbais 
do texto tem como propósito desencadear a

A A identificação de distinções entre mulheres e homens.
B B revisão de representações estereotipadas de 

gênero.
C C adoção de medidas preventivas de combate ao 

sexismo.
D D ratificação de comportamentos femininos e 

masculinos.
E E retomada de opiniões a respeito da diversidade dos 

papéis sociais.

QUESTÃO 45 

As línguas silenciadas do Brasil
Para aprender a língua de seu povo, o professor 

Txaywa Pataxó, de 29 anos, precisou estudar os fatores 
que, por diversas vezes, quase provocaram a extinção 
da língua patxôhã. Mergulhou na história do Brasil e 
descobriu fatos violentos que dispersaram os pataxós, 
forçados a abandonar a própria língua para escapar da 
perseguição. “Os pataxós se espalharam, principalmente, 
depois do Fogo de 1951. Queimaram tudo e expulsaram 
a gente das nossas terras. Isso constrange o nosso povo 
até hoje”, conta Txaywa, estudante da Universidade 
Federal de Minas Gerais e professor na aldeia Barra 
Velha, região de Porto Seguro (BA). Mais de quatro 
décadas depois, membros da etnia retornaram ao antigo 
local e iniciaram um movimento de recuperação da língua 
patxôhã. Os filhos de Sameary Pataxó já são fluentes — 
e ela, que se mudou quando já era adulta para a aldeia, 
tenta aprender um pouco com eles. “É a nossa identidade. 
Você diz quem você é por meio da sua língua”, afirma a 
professora de ensino fundamental sobre a importância 
de restaurar a língua dos pataxós. O patxôhã está entre 
as línguas indígenas faladas no Brasil: o IBGE estimou 
274 línguas no último censo. A publicação Povos indígenas 
no Brasil 2011/2016, do Instituto Socioambiental, calcula 
160. Antes da chegada dos portugueses, elas totalizavam 
mais de mil.

Disponível em: https://brasil.elpais.com. Acesso em: 11 jun. 2019 (adaptado).

O movimento de recuperação da língua patxôhã assume 
um caráter identitário peculiar na medida em que

A A denuncia o processo de perseguição histórica sofrida 
pelos povos indígenas.

B B conjuga o ato de resistência étnica à preservação 
da memória cultural.

C C associa a preservação linguística ao campo da 
pesquisa acadêmica.

D D estimula o retorno de povos indígenas a suas terras 
de origem.

E E aumenta o número de línguas indígenas faladas 
no Brasil.

*010275AM19*
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2QUESTÃO 75 

Rochas ígneas
Amazônia Legal

ROCHAS ÍGNEAS DA AMAZÔNIA LEGAL
70°W 60°W 50°W

70°W 60°W 50°W

5°N

0°

5°S

10°S

15°S

5°N

0°

5°S

10°S

15°S

VenezuelaVenezuela

Colômbia

Peru

Bolívia

Chile

Guiana
Suriname

Guiana FrancesaGuiana Francesa

OceanoPacífico

OceanoAtlântico

Amazonas
Pará

Amapá

TocantinsTocantins
Piauí

Bahia

Goiás
DF Minas Gerais

Mato Grosso do Sul

RondôniaRondônia
Mato Grosso

Acre

0 80 160 320
Km

Projeção: Albers
Datum: SIRGAS 2000

RoraimaRoraima

   aranhãoMaranhão

Geoestatísticas de recursos naturais da Amazônia Legal. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2011 (adaptado).

O mapa espacializa um recurso natural com alto potencial 
para ocorrência de:

A A Abalos sísmicos periódicos.
B B Jazidas de minerais metálicos.
C C Reservas de combustíveis fósseis.
D D Aquíferos sedimentares profundos.
E E Estruturas geológicas metamórficas.

QUESTÃO 76 
Nascidas no Líbano, as duas irmãs não puderam 

ser registradas no país, porque lá é exigido que os 
nascidos sejam filhos de pais e mães libaneses. Seus 
pais, de nacionalidade síria, também não puderam 
registrá-las no país de origem. Na Síria, crianças só 
são registradas por pais oficialmente casados, o que 
não era o caso deles.

Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 7 nov. 2021.

Em situações como a apresentada no texto, as pessoas ao 
nascerem já se encontram na condição sociopolítica de

A A exiladas.
B B apátridas.
C C foragidas.
D D refugiadas.
E E clandestinas.

QUESTÃO 77 

TEXTO I
Uma filosofia da percepção que queira reaprender a 

ver o mundo restituirá à pintura e às artes em geral seu 
lugar verdadeiro.

MERLEAU-PONTY, M. Conversas: 1948. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

 TEXTO II
Os grandes autores de cinema nos pareceram 

confrontáveis não apenas com pintores, arquitetos, 
músicos, mas também com pensadores. Eles pensam 
com imagens, em vez de conceitos.

DELEUZE, G. Cinema 1: a imagem-movimento. São Paulo: Brasiliense, 1983 (adaptado).

De que modo os textos sustentam a existência de um 
saber ancorado na sensibilidade?

A A Admitindo o belo como fenômeno transcendental.
B B Reafirmando a vivência estética como juízo de gosto.
C C Considerando o olhar como experiência de conhecimento.
D D Apontando as formas de expressão como auxiliares 

da razão.
E E Estabelecendo a inteligência como implicação das 

representações.

QUESTÃO 78 

TEXTO I
Manda o Santo Ofício da Inquisição que ninguém, 

seja qual for seu estado, idade ou condição, pare com 
carroça, caleça ou montaria nem atrapalhe com mesas 
ou cadeiras o centro das ruas, que vão da Inquisição a 
São Domingos, nem atravesse a procissão em ponto 
algum da ida ou da volta, amanhã, 19 do corrente, em 
que se celebrará auto de fé. E também que nem nesse 
dia nem nos dos açoites ouse alguém atirar nos réus 
maçãs, pedras, laranjas nem outra coisa qualquer.

PALMA, R. Anais da Inquisição de Lima. São Paulo: Edusp; Giordano, 1992 (adaptado).

TEXTO II
Como acontece em todos os ritos, o sentido do auto 

da fé é conferido pela sequência dos atos que o compõem. 
Os lugares, as posturas, os gestos, as palavras são 
fixados previamente em toda a sua complexidade. Por 
isso, o auto da fé apresenta momentos fortes — durante 
a preparação, a encenação, o ato e a recepção — que 
convém seguir em seus pormenores.
BETHENCOURT, F. História das Inquisições: Portugal, Espanha e Itália – séculos XV-XIX. 

São Paulo: Cia. das Letras, 2000.

O rito mencionado nos textos demonstra a capacidade 
da Igreja em

A A abrandar cerimônias de punição.
B B favorecer anseios de violência.
C C criticar políticas de disciplina.
D D produzir padrões de conduta.
E E ordenar cultos de heresia.

*010275AM28*
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2QUESTÃO 87 

TEXTO I
Interseccionalidade: intercruzamento de desigualdades 
que gera padrões complexos de discriminação.

TEXTO II

30,4%

21,0%

11,6%

10,0%

Proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza
Por arranjo domiciliar no Brasil — 2017

Mulher sem cônjuge e com filho(s) até 14 anos

Mulher preta ou parda sem cônjuge e com filho(s) até 14 anos

Mulher branca sem cônjuge e com filho(s) até 14 anos

Casal com filho(s)

Outros

Unipessoal

Casal sem filho

56,9%

64,4%

41,5%

Disponível em: www.agenciadenoticias.ibge.gov.br. Acesso em: 2 dez. 2018.

Considerando o conceito apresentado no Texto I e os 
dados apresentados no Texto II, no Brasil, são fatores 
que intensificam o fenômeno da discriminação:

A A Raça e gênero.
B B Etnia e habitação.
C C Idade e nupcialidade.
D D Profissão e sexualidade.
E E Escolaridade e fecundidade.

QUESTÃO 88 
O princípio básico do Estado de direito é o da 

eliminação do arbítrio no exercício dos poderes públicos, 
com a consequente garantia de direitos dos indivíduos 
perante esses poderes. Estado de direito significa que 
nenhum indivíduo, presidente ou cidadão comum está 
acima da lei. Os governos democráticos exercem a 
autoridade por meio da lei e estão eles próprios sujeitos 
aos constrangimentos impostos pela lei.

CANOTILHO, J. J. G. Estado de direito. Lisboa: Gradiva, 1999 (adaptado).

Nas sociedades contemporâneas, consiste em violação 
do princípio básico enunciado no texto:

A A Supressão de eleições de representantes políticos.
B B Intervenção em áreas de vulnerabilidade pela Igreja.
C C Disseminação de projetos sociais em universidades.
D D Ampliação dos processos de concentração de renda.
E E Regulamentação das relações de trabalho pelo 

Legislativo.

QUESTÃO 89 

Brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho
Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais 

grave no Sudeste: 13% das pessoas levam mais de uma 
hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas 
de São Paulo e do Rio, o IBGE registrou os maiores 
percentuais de trabalhadores que levam mais de uma 
hora no trajeto até o emprego. Quem vê o Marcelo chegar 
ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta 
todos os dias antes das 5 h. “Acordo 4 h 30, saio de casa 
5 h, pego trem 5 h 20, chego na Central umas 6 h 50, 
pego ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7 h 10”, 
conta. Segundo especialista, são os mais pobres os que 
moram mais longe do emprego.

Disponível em: www.portaldotransito.com.br. Acesso em: 23 nov. 2021 (adaptado).

A pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica 
populacional:

A A Fluxo de retorno.
B B Migração interna.
C C Mudança sazonal.
D D Movimento pendular.
E E Deslocamento forçado.

QUESTÃO 90 
A história do Primeiro de Maio de 1890 — na França e na 

Europa, o primeiro de todos os Primeiros de Maio — é, sob 
vários aspectos, exemplar. Resultante de um ato político 
deliberado, essa manifestação ilustra o lado voluntário da 
construção de uma classe — a classe operária — à qual 
os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural 
através daquela pedagogia da festa cujo princípio, eficácia 
e limites há muito tempo tinham sido experimentados pela 
Revolução Francesa.

PERROT, M. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

Com base no texto, a fixação dessa data comemorativa 
tinha por objetivo

A A valorizar um sentimento burguês.
B B afirmar uma identidade coletiva.
C C edificar uma memória nacional.
D D criar uma comunidade cívica.
E E definir uma tradição popular.

*010275AM31*
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2QUESTÃO 87 

TEXTO I
Interseccionalidade: intercruzamento de desigualdades 
que gera padrões complexos de discriminação.

TEXTO II

30,4%

21,0%

11,6%

10,0%

Proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza
Por arranjo domiciliar no Brasil — 2017

Mulher sem cônjuge e com filho(s) até 14 anos

Mulher preta ou parda sem cônjuge e com filho(s) até 14 anos

Mulher branca sem cônjuge e com filho(s) até 14 anos

Casal com filho(s)

Outros

Unipessoal

Casal sem filho

56,9%

64,4%

41,5%

Disponível em: www.agenciadenoticias.ibge.gov.br. Acesso em: 2 dez. 2018.

Considerando o conceito apresentado no Texto I e os 
dados apresentados no Texto II, no Brasil, são fatores 
que intensificam o fenômeno da discriminação:

A A Raça e gênero.
B B Etnia e habitação.
C C Idade e nupcialidade.
D D Profissão e sexualidade.
E E Escolaridade e fecundidade.

QUESTÃO 88 
O princípio básico do Estado de direito é o da 

eliminação do arbítrio no exercício dos poderes públicos, 
com a consequente garantia de direitos dos indivíduos 
perante esses poderes. Estado de direito significa que 
nenhum indivíduo, presidente ou cidadão comum está 
acima da lei. Os governos democráticos exercem a 
autoridade por meio da lei e estão eles próprios sujeitos 
aos constrangimentos impostos pela lei.

CANOTILHO, J. J. G. Estado de direito. Lisboa: Gradiva, 1999 (adaptado).

Nas sociedades contemporâneas, consiste em violação 
do princípio básico enunciado no texto:

A A Supressão de eleições de representantes políticos.
B B Intervenção em áreas de vulnerabilidade pela Igreja.
C C Disseminação de projetos sociais em universidades.
D D Ampliação dos processos de concentração de renda.
E E Regulamentação das relações de trabalho pelo 

Legislativo.

QUESTÃO 89 

Brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho
Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais 

grave no Sudeste: 13% das pessoas levam mais de uma 
hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas 
de São Paulo e do Rio, o IBGE registrou os maiores 
percentuais de trabalhadores que levam mais de uma 
hora no trajeto até o emprego. Quem vê o Marcelo chegar 
ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta 
todos os dias antes das 5 h. “Acordo 4 h 30, saio de casa 
5 h, pego trem 5 h 20, chego na Central umas 6 h 50, 
pego ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7 h 10”, 
conta. Segundo especialista, são os mais pobres os que 
moram mais longe do emprego.

Disponível em: www.portaldotransito.com.br. Acesso em: 23 nov. 2021 (adaptado).

A pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica 
populacional:

A A Fluxo de retorno.
B B Migração interna.
C C Mudança sazonal.
D D Movimento pendular.
E E Deslocamento forçado.

QUESTÃO 90 
A história do Primeiro de Maio de 1890 — na França e na 

Europa, o primeiro de todos os Primeiros de Maio — é, sob 
vários aspectos, exemplar. Resultante de um ato político 
deliberado, essa manifestação ilustra o lado voluntário da 
construção de uma classe — a classe operária — à qual 
os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural 
através daquela pedagogia da festa cujo princípio, eficácia 
e limites há muito tempo tinham sido experimentados pela 
Revolução Francesa.

PERROT, M. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

Com base no texto, a fixação dessa data comemorativa 
tinha por objetivo

A A valorizar um sentimento burguês.
B B afirmar uma identidade coletiva.
C C edificar uma memória nacional.
D D criar uma comunidade cívica.
E E definir uma tradição popular.

*010275AM31*
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2QUESTÃO 164 
A esperança de vida ao nascer é o número médio 

de anos que um indivíduo tende a viver a partir de seu 
nascimento,	considerando	dados	da	população.	No	Brasil,	
esse número vem aumentando consideravelmente, como 
mostra	o	gráfico.

Esperança de vida ao nascer
75

74

73

72
2008

72,78

73,09
73,4

73,67
73,95

74,23

2009 2010 2011 2012 2013
Disponível em: http://cod.ibge.gov.br. Acesso em: 6 mar. 2014 (adaptado).

Pode-se	observar	que	a	esperança	de	vida	ao	nascer	
em 2012 foi exatamente a média das registradas nos 
anos de 2011 e 2013. Suponha que esse fato também 
ocorreu com a esperança de vida ao nascer em 2013, em 
relação	às	esperanças	de	vida	de	2012	e	de	2014.
Caso	 a	 suposição	 feita	 tenha	 sido	 confirmada,	 a	
esperança de vida ao nascer no Brasil no ano de 2014 
terá sido, em ano, igual a

A A 74,23.
B B 74,51.
C C 75,07.
D D 75,23.
E E 78,49.

QUESTÃO 165 
Na	figura	estão	destacadas	duas	trajetórias	sobre	a	

superfície do globo terrestre, descritas ao se percorrer 
parte dos meridianos 1, 2 e da Linha do Equador, sendo 
que	 os	 meridianos	 1	 e	 2	 estão	 contidos	 em	 planos	
perpendiculares entre si. O plano α é paralelo ao que 
contém a Linha do Equador.

Meridiano 2

Meridiano 1

Linha do Equador

α

N

S

A	vista	 superior	 da	projeção	ortogonal	 sobre	o	 plano	α 
dessas duas trajetórias é

AA

BB

CC

DD

EE

*020125AM26*



Questões do ENEM que mencionam dados do IBGE: de 2009 a 2022
GABARITO E REFERÊNCIAS

Confira informações sobre a nupcialidade e fecundidade 
da população brasileira nas Estatísticas do Registro Civil 
2018 (http://bit.ly/RegCiv2018) e nos resultados do 
Censo 2010 (http://bit.ly/Migr-Censo2010 - págs. 54 
e 72).

Veja também a matéria da Agência IBGE de notícias 
sobre a participação da população idosa no mercado de 
trabalho - http://goo.gl/8Kf2Zt

Saiba sobre os Biomas brasileiros no IBGEeduca Jovens: 
http://goo.gl/ciPRmH

Confira informações sobre a nupcialidade (pg. 54) e 
fecundidade (pg. 72) da população brasileira nos resultados 
do Censo 2010: (http://bit.ly/Migr-Censo2010) e no site 
Brasil em Síntese (http://goo.gl/UzV4fg)

A Síntese de Indicadores Sociais 2016 (http://goo.gl/
w5mGsV) também traz dados sobre fecundidade no Brasil, 
nas páginas 21-22 e 29-30. Veja ainda a matéria da Agência 
IBGE de Notícias em relação a estes dados: http://goo.gl/
kZt4XC

A Pesquisa Mensal de Emprego - PME foi encerrada 
em março de 2016, com a divulgação dos resultados 
referentes ao mês de fevereiro de 2016.

Seus indicadores, até então disponibilizados para seis 
Regiões Metropolitanas (Recife, Salvador, Belo Horizonte, 
Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre) foram 
substituídos pelos indicadores da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua, que 
abrange todo o conjunto do País.

Confira as informações sobre Trabalho e Rendimento no 
Brasil no Portal do IBGE: http://bit.ly/Pesq-Trab. 
Você também pode verificar os últimos da PNAD Contínua 
na página de divulgação mensal da Pesquisa (https://
cod.ibge.gov.br/3SFBH) e acompanhar as matérias 
sobre esses resultados no site da Agência IBGE de 
Notícias (http://goo.gl/pVqJM7)

Confira informações sobre migração no Brasil nos 
resultados do Censo 2010: http://bit.ly/Migr-
Censo2010 (a partir da pág. 86).

Veja também, na Síntese de Indicadores 2015, o texto 
sobre Mobilidade populacional: http://goo.gl/2BE7kD 
(pgs. 41 e 42)

Veja as informações sobre a população rural e urbana no 
IBGEeduca Jovens: http://goo.gl/MD3N1F

Confira também os dados sobre a nupcialidade (pg. 54) e 
fecundidade (pg. 72) da população brasileira nos resultados 
do Censo 2010: http://bit.ly/Migr-Censo2010

http://bit.ly/RegCiv2018
http://bit.ly/Migr-Censo2010
http://goo.gl/8Kf2Zt
http://goo.gl/ciPRmH
http://bit.ly/Migr-Censo2010
http://goo.gl/UzV4fg
http://goo.gl/w5mGsV
http://goo.gl/w5mGsV
http://goo.gl/kZt4XC
http://goo.gl/kZt4XC
http://bit.ly/Pesq-Trab
https://cod.ibge.gov.br/3SFBH
https://cod.ibge.gov.br/3SFBH
http://goo.gl/pVqJM7
http://bit.ly/Migr-Censo2010
http://bit.ly/Migr-Censo2010
http://goo.gl/2BE7kD
http://goo.gl/MD3N1F
http://bit.ly/Migr-Censo2010


Questões do ENEM que mencionam dados do IBGE: de 2009 a 2022
GABARITO E REFERÊNCIAS

Confira no Atlas do Censo Demográfico 2010 a visão 
geográfica na análise dos dados estatísticos levantados 
pelo IBGE em seus recenseamentos da população 
brasileira: http://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/

Veja também, na página 41 da Síntese de Indicadores 
2015, o texto sobre Mobilidade populacional: 
http://goo.gl/2BE7kD

Saiba sobre os Biomas brasileiros no IBGEeduca Jovens: 
http://goo.gl/ciPRmH

Confira as as páginas 49 a 64 da publicação do IBGE 
sobre os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 
(http://bit.ly/2IzyGoc)

O Sistema Nacional de Índice de Preços ao Consumidor 
e seus ajustes sazonais são explicados no site do IBGE 
(http://bit.ly/Tec-IPCA - aba “Notas Metodológicas - 
IPCA Dessazonalizado”).

Você também pode conferir, no Canal do IBGE no 
YouTube o vídeo da série IBGE Explica sobre os índices 
de preços INPC e IPCA: 
http://youtu.be/JVcDZOlIMBk

Confira a publicação do IBGE Arranjos populacionais e 
concentrações urbanas no Brasil 
(http://bit.ly/ArrPop_IBGE) e veja no Canal do IBGE 
no YouTube o vídeo da série IBGE Explica sobre os 
Arranjos Populacionais: 
https://youtu.be/G5YsSBc98Po

No site http://cidades.ibge.gov.br/, você encontra 
as principais informações sobre todos os estados e 
municípios brasileiros.

A Síntese de Indicadores Sociais 2016 (http://goo.gl/
w5mGsV) traz dados sobre fecundidade no Brasil, nas 
páginas 21-22 e 29-30.

Veja também a matéria da Agência IBGE de Notícias em 
relação a estes dados: http://goo.gl/kZt4XC

Confira as informações sobre a Pesquisa Industrial Anual 
(http://bit.ly/PIA-Emp) e sobre o Produto Interno Bruto dos 
Municípios (http://bit.ly/PIB-M), no portal do IBGE.

A análise sobre o PIB dos Municípios de 2002 a 2017 está 
disponível em uma publicação em .pdf (http://bit.ly/
PIB-M-17). Veja também principais dados sobre o estado de 
São Paulo, a capital paulista e o município de Guarulhos no site 
Cidades e Estados: 
<http://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/panorama>; 
<http://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/
panorama>; 
<http://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/guarulhos/
panorama>.

https://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/
http://goo.gl/2BE7kD
http://goo.gl/ciPRmH
http://bit.ly/2IzyGoc
http://bit.ly/Tec-IPCA
http://youtu.be/JVcDZOlIMBk
http://bit.ly/ArrPop_IBGE
https://youtu.be/G5YsSBc98Po
http://cidades.ibge.gov.br/
http://goo.gl/w5mGsV
http://goo.gl/w5mGsV
http://goo.gl/kZt4XC
http://bit.ly/PIA-Emp
http://bit.ly/PIB-M
http://bit.ly/PIB-M-17
http://bit.ly/PIB-M-17
http://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/panorama
http://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama
http://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama
http://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/guarulhos/panorama
http://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/guarulhos/panorama


Questões do ENEM que mencionam dados do IBGE: de 2009 a 2022
GABARITO E REFERÊNCIAS

Confira informações sobre a pirâmide etária brasileira 
no IBGEeduca Jovens: http://goo.gl/NN9iUB

Veja também uma notícia e um release 
recentemente divulgados pela Agência IBGE de 
Notícias, sobre a expectativa de vida dos brasileiros 
(https://bit.ly/ExpVida18) e os idosos que 
continuam trabalhando (http://goo.gl/8Kf2Zt)

Confira as informações sobre estatísticas de gênero 
(http://goo.gl/b4DCRz) e os indicadores sociais das 
mulheres no Brasil (http://goo.gl/FVtYwi) no site 
IBGEeduca Jovens.

Veja também a matéria publicada pela Agência IBGE de 
Notícias sobre “as novas caras das famílias” (http://goo.
gl/jCa5Bc) e os resultados da PNAD Contínua 2017 
(http://bit.ly/2zPhY1u).

Confira as pesquisas do IBGE relativas à agricultura e à 
pecuária: http://goo.gl/UDEDob

Saiba mais sobre o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) no site do IBGE: 
http://goo.gl/gZM2Qs.

Você também pode conferir no Canal do IBGE no 
YouTube o vídeo da série IBGE Explica sobre os 
índices de preços INPC e IPCA: http://youtu.be/
JVcDZOlIMBk.

Confira ainda a matéria sobre o IPCA acumulado em 
2019, na Agência IBGE de Notícias: https://bit.ly/
IPCA-19

A Mediana é uma das medidas de tendência central 
de uma pesquisa, assim como a Média. Confira no 
IBGEeduca Professores o material explicativo sobre a 
Mediana (http://goo.gl/7TymKq) e aproveite também 
nosso material sobre a Média (http://goo.gl/pfEiDB)

A Mediana é uma das medidas de tendência central 
de uma pesquisa, assim como a Média. Confira no 
IBGEeduca Professores o material explicativo sobre a 
Mediana (http://goo.gl/7TymKq) e aproveite também 
nosso material sobre a Média (http://goo.gl/pfEiDB)

Confira as informações sobre Trabalho e Rendimento no 
Brasil no site do IBGE: http://bit.ly/Pesq-Trab

Confira a publicação Reflexões sobre os Deslocamentos 
Populacionais no Brasil: http://goo.gl/EKH1XJ

Veja também o release de divulgação da publicação, 
veiculado pela Agência IBGE de Notícias: 
http://goo.gl/mthh7x

http://goo.gl/NN9iUB
https://bit.ly/ExpVida18
http://goo.gl/8Kf2Zt
http://goo.gl/b4DCRz
http://goo.gl/FVtYwi
http://goo.gl/jCa5Bc
http://goo.gl/jCa5Bc
http://bit.ly/2zPhY1u
http://goo.gl/UDEDob
http://goo.gl/gZM2Qs
http://youtu.be/JVcDZOlIMBk
http://youtu.be/JVcDZOlIMBk
https://bit.ly/IPCA-19
https://bit.ly/IPCA-19
http://goo.gl/7TymKq
http://goo.gl/pfEiDB
http://goo.gl/7TymKq
http://goo.gl/pfEiDB
http://bit.ly/Pesq-Trab
http://goo.gl/EKH1XJ
http://goo.gl/mthh7x


Questões do ENEM que mencionam dados do IBGE: de 2009 a 2022
GABARITO E REFERÊNCIAS

Confira informações sobre a pirâmide etária brasileira 
no IBGEeduca Jovens: http://goo.gl/NN9iUB

Veja também uma matéria, recentemente divulgada 
pela Agência IBGE de Notícias, sobre a expectativa de 
vida dos brasileiros: http://bit.ly/ExpVida18

Leia na página 20 da Revista Retratos nº 3 a matéria 
completa sobre artistas plásticos que expressam 
sua criatividade por meio de aparelhos GPS (Global 
Positioning Systems ou Sistemas de Posicionamento 
Global): http://bit.ly/GPSarte

Confira na Biblioteca IBGE a publicação Capítulos de 
geografia tropical e do Brasil, citada na questão: http://
bit.ly/Waibel-L (pg. 171).

Você também encontra mais informações sobre os climas 
presentes no Brasil no site IBGEeduca Jovens: http://
bit.ly/EJ_Clima

O primeiro mapa exibido na questão refere-se às 
macrorregiões geoeconômicas e pode ser encontrado no 
Atlas Escolar digital do IBGE (http://bit.ly/MapReg-
Atlas), clicando em “regiões geoeconômicas”

Na edição 2016 do Atlas Geográfico Escolar (disponível 
em http://bit.ly/AtlasIBGE16), você encontra mapas 
que representam a evolução da divisão político-
admiistrativa brasileira (pgs. 92 a 94).

Confira ainda as publicações do IBGE sobre as Divisões 
Regionais do Brasil: http://bit.ly/DivReg-IBGE

Confira na edição 2016 do Atlas Geográfico Escolar 
(disponível em http://bit.ly/AtlasIBGE16) a distribuição 
espacial da indústria no Brasil e os principais setores 
industriais do país (pgs. 136 e 137).

Veja no portal do IBGE as informações sobre a pesquisa 
Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura - 
PEVS: https://bit.ly/VegSilv. No link https://bit.ly/
VegSilv-18, você encontra os resultados desta pesquisa 
em 2018.

O release da Agência IBGE de Notícias que está no link 
https://bit.ly/VegSilv-18-Ag também traz informações 
sobre estes resultados.
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Questão 79 

A pegada ecológica gigante que estamos a deixar 
no planeta está a transformá-lo de tal forma que os 
especialistas consideram que já entramos numa 
nova época geológica, o Antropoceno. E muitos  
defendem que, se não travarmos a crise ambiental, mais 
rapidamente transformaremos a Terra em Vênus do que 
iremos a Marte. A expressão “Antropoceno” é atribuída 
ao químico e prêmio Nobel Paul Crutzen, que a propôs 
durante uma conferência em 2000, ao mesmo tempo 
que anunciou o fim do Holoceno — a época geológica 
em que os seres humanos se encontram há cerca de  
12 mil anos, segundo a União Internacional das Ciências 
Geológicas (UICG), a entidade que define as unidades 
de tempo geológicas.

SILVA, R. D. Antropoceno: e se formos os últimos seres vivos  
a alterar a Terra? Disponível em: www.publico.pt.  

Acesso em: 5 dez. 2017 (adaptado).

A concepção apresentada considera a existência de uma 
nova época geológica concebida a partir da capacidade 
de influência humana nos processos

A eruptivos.
B exógenos.
C tectônicos.
D magmáticos.
E metamórficos.

Questão 80 

Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 11 dez. 2018 (adaptado).

A geração de imagens por meio da tecnologia ilustrada 
depende da variação do(a):

A Albedo dos corpos físicos.
B Profundidade do lençol freático.
C Campo de magnetismo terrestre.
D Qualidade dos recursos minerais.
E Movimento de translação planetária.

Questão 81 

Dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, 
maravilhado pela geografia, flora e fauna da 
região sul-americana, via seus habitantes como se 
fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro,  
referindo-se a suas incomensuráveis riquezas naturais 
não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou 
nosso papel de exportadores de natureza no que seria 
o mundo depois da colonização ibérica: enxergou-nos 
como territórios condenados a aproveitar os recursos 
naturais existentes.

ACOSTA, A. Bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. 
São Paulo: Elefante, 2016 (adaptado).

A relação entre ser humano e natureza ressaltada 
no texto refletia a permanência da seguinte corrente 
filosófica:

A Relativismo cognitivo.
B Materialismo dialético.
C Racionalismo cartesiano.
D Pluralismo epistemológico.
E Existencialismo fenomenológico.

Questão 82 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) está investigando 
o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos 
em colmeias de São Paulo e Minas Gerais. Os estudos 
com inseticidas do tipo neonicotinoides devem estar 
concluídos no primeiro semestre de 2015. Trata-se de 
um problema de escala mundial, presente, inclusive, 
em países do chamado primeiro mundo, e que traz, 
como consequência, grave ameaça aos seres vivos  
do planeta, inclusive ao homem.

IBAMA. Polinizadores em risco de extinção são ameaça  
à vida do ser humano. Disponível em: www.mma.gov.br.  

Acesso em: 10 mar. 2014.

Qual solução para o problema apresentado garante a 
produtividade da agricultura moderna?

A Preservação da área de mata ciliar.
B Adoção da prática de adubação química.
C Utilização da técnica de controle biológico.
D Ampliação do modelo de monocultura tropical.
E Intensificação da drenagem do solo de várzea.

Satélite
Sol

Energia solar
refletida

Energia solar 
incidente

Floresta Rio Pastagens Rodovia

Atmosfera
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Questão 155 

Três sócios resolveram fundar uma fábrica. 
O investimento inicial foi de R$ 1 000 000,00.  
E, independentemente do valor que cada um investiu 
nesse primeiro momento, resolveram considerar que cada 
um deles contribuiu com um terço do investimento inicial.

Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para 
a sociedade, e os quatro, juntos, investiram mais  
R$ 800 000,00 na fábrica. Cada um deles contribuiu 
com um quarto desse valor. Quando venderam a fábrica, 
nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios 
decidiram então dividir o montante de R$ 1 800 000,00 
obtido com a venda, de modo proporcional à quantia 
total investida por cada sócio.

Quais os valores mais próximos, em porcentagens, 
correspondentes às parcelas financeiras que cada um 
dos três sócios iniciais e o quarto sócio, respectivamente, 
receberam?

A 29,60 e 11,11.
B 28,70 e 13,89.
C 25,00 e 25,00.
D 18,52 e 11,11.
E 12,96 e 13,89.

Questão 156 

Para contratar três máquinas que farão o reparo de 
vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um 
edital que, entre outras cláusulas, previa:

• Cada empresa interessada só pode cadastrar uma 
única máquina para concorrer ao edital; 

• O total de recursos destinados para contratar o 
conjunto das três máquinas é de R$ 31 000,00; 

• O valor a ser pago a cada empresa será 
inversamente proporcional à idade de uso 
da máquina cadastrada pela empresa para o 
presente edital.

As três empresas vencedoras do edital cadastraram 
máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso.

Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina 
com maior idade de uso?

A R$ 3 100,00
B R$ 6 000,00
C R$ 6 200,00
D R$ 15 000,00
E R$ 15 500,00

Questão 157 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o rendimento médio mensal 
dos trabalhadores brasileiros, no ano 2000, era de  
R$ 1 250,00. Já o Censo 2010 mostrou que, em 2010, 
esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 
2000. Esse mesmo instituto projeta que, em 2020, o 
rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros 
poderá ser 10% maior do que foi em 2010.

IBGE. Censo 2010. Disponível em: www.ibge.gov.br.  
Acesso em: 13 ago. 2012 (adaptado).

Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o 
rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de
A R$ 1 340,00.
B R$ 1 349,00.
C R$ 1 375,00.
D R$ 1 465,00.
E R$ 1 474,00.

Questão 158 
Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a 

escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. 
Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades 
de valores maiores. O quadro mostra a escala de 
magnitude local (Ms) de um terremoto que é utilizada 
para descrevê-lo.

Descrição Magnitude local (Ms) 
(µm ⋅ Hz)

Pequeno 0 ≤ Ms ≤ 3,9
Ligeiro 4,0 ≤ Ms ≤ 4,9

Moderado 5,0 ≤ Ms ≤ 5,9
Grande 6,0 ≤ Ms ≤ 9,9
Extremo Ms ≥ 10,0

 Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula 
Ms = 3,30 + log(A⋅f ), em que A representa a amplitude 
máxima da onda registrada por um sismógrafo em 
micrômetro (µm) e f representa a frequência da onda, 
em hertz (Hz). Ocorreu um terremoto com amplitude 
máxima de 2 000 µm e frequência de 0,2 Hz. 
Disponível em: http://cejarj.cecierj.edu.br. Acesso em: 1 fev. 2015 (adaptado).

Utilize 0,3 como aproximação para log 2.
De acordo com os dados fornecidos, o terremoto 
ocorrido pode ser descrito como
A Pequeno.
B Ligeiro.
C Moderado.
D Grande.
E Extremo.
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Alternativa correta: Alternativa correta:

Alternativa correta:

Alternativa correta:

Alternativa correta:

Alternativa correta:

Alternativa correta:

Saiba mais sobre sensoriamento remoto em: 
<https://bit.ly/AtlasSensoriamento>.

Saiba mais sobre o uso da tecnologia pelos brasileiros no 
texto do IBGE Educa e na matéria da Agência de Notícias 
do IBGE: <https://bit.ly/educaJovensTIC> e 
<https://bit.ly/agiIntPNAD2021>;

Aqui você confere dados sobre o uso da internet pelos 
brasileiros: <https://bit.ly/pnadc-internet>.

Aqui você encontra o mapa da vegetação do Brasil: 
<https://bit.ly/vegetacaoBrasil>;

Saiba mais sobre os Biomas Brasileiros no texto do 
IBGEEduca: <https://bit.ly/Educabiomas>;

Confira o vídeo do IBGE Explica sobre os Biomas 
Brasileiros: <https://youtu.be/uHYgh89B67w>.

Confira o áudio do Minuto IBGE sobre fuso horário: 
<https://youtu.be/8d0bwHhqhCg>;

Aqui você encontra o mapa do fuso horário civil: 
<https://bit.ly/AtlasFuso2018>.

Saiba mais sobre o rendimento dos brasileiros na matéria 
da Agência de Notícias do IBGE: 
<https://bit.ly/agi-Rendimentos>;

Aqui você confere dados sobre o rendimento dos 
brasileiros: <https://bit.ly/PNADC2022-Rendimento>;

Saiba mais sobre a PNAD Contínua e como o IBGE 
pesquisa dados sobre o rendimentos dos brasileiros no 
vídeo do IBGE Explica: 
<https://youtu.be/d16l3XgLhf0>.

Saiba mais sobre jovens, trabalho e educação no Brasil 
na matéria da Agência de Notícias do IBGE: 
<https://bit.ly/agiTrabEdu>;

Aqui você confere dados sobre jovens e educação no 
Brasil: <https://bit.ly/pnad-edu2022>;

Saiba mais sobre a PNAD Contínua e como o IBGE 
pesquisa dados sobre a educação dos brasileiros no 
vídeo do IBGE Explica: 
<https://youtu.be/d16l3XgLhf0>.

Confira, no texto do IBGE Educa, informações sobre a 
educação no Brasil: <https://bit.ly/educaJovensEdu>;

Aqui você encontra dados sobre a educação dos 
brasileiros: <https://bit.ly/pnad-edu2022>;

Confira a importância da educação de qualidade no vídeo 
do IBGE Explica: <https://youtu.be/htHKxLMIWrY>.
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CIÊNCIAS HUMANAS
E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 46 a 90
Questão 46 

O progresso
Eu queria não ver todo o verde da terra morrendo
E das águas dos rios os peixes desaparecendo 
Eu queria gritar que esse tal de ouro negro 
Não passa de um negro veneno 
E sabemos que por tudo isso vivemos bem menos.

ROBERTO CARLOS; ERASMO CARLOS. Roberto Carlos. 
Rio de Janeiro: CBS, 1976 (fragmento).

O trecho da letra da canção avalia o uso de combustíveis 
fósseis com base em sua potencial contribuição para 
aumentar o(a)
A base da pirâmide etária.
B alcance da fronteira de recursos.
C degradação da qualidade de vida.
D sustentabilidade da matriz energética.
E exploração do trabalho humano.

Questão 47 
A topografia predominante no Planalto Central é a 

de uma região horizontal, chata, que me fez recordar 
muito do Planalto Central da África do Sul: o mesmo 
horizonte circular, a mesma vegetação baixa e rala, que 
permite à vista varrer extensões infinitas.

WEIBEL, L. Capítulos de geografia tropical e do Brasil. 
Rio de Janeiro: IBGE, 1979.

Quais formações vegetais pertencem às paisagens 
apresentadas?
A Os cerrados e as savanas.
B Os garrigues e as pradarias.
C As caatingas e os maquis.
D As coníferas e as estepes.
E As restingas e os chaparrais.

Questão 48 
As águas das precipitações atmosféricas sobre 

os continentes nas regiões não geladas podem tomar 
três caminhos: evaporação imediata, infiltração ou 
escoamento. A relação entre essas três possibilidades, 
assim como das suas respectivas intensidades quando 
ocorrem em conjunto, o que é mais frequente, depende 
de vários fatores, tais como clima, morfologia do 
terreno, cobertura vegetal e constituição litológica.
LEINZ, V. Geologia geral. São Paulo: Editora Nacional, 1989 (adaptado).
A preservação da cobertura vegetal interfere no 
processo mencionado contribuindo para a
A decomposição do relevo.
B redução da evapotranspiração.
C contenção do processo de erosão.
D desaceleração do intemperismo químico.
E deposição de sedimentos no solo.

Questão 49 

No litoral sudeste, especialmente na região de 
Cabo Frio (RJ), ocorre, por vezes, um fenômeno 
interessante, que abaixa a temperatura da água do 
mar a até 14 °C, nos meses de janeiro e fevereiro. 
Isso acontece devido ao vento, que, no verão, sopra 
constantemente da direção nordeste. Assim, esse 
vento constante empurra as águas da superfície, 
que haviam sofrido insolação e, portanto, estavam 
aquecidas (em torno de 26 °C), para o oceano aberto. 
Origina-se, então, uma lacuna de água junto à costa, 
que é preenchida por águas profundas, bem mais 
frias, que sobem e atingem a superfície. A ascensão 
das águas frias é chamada de ressurgência.
VIEIRA, A. C. M.; ALVES, D. S. C.; MATSCHINSKE, E. G. Influência 

das correntes oceânicas no clima do Brasil. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br. Acesso em: 10 out. 2015.

Uma importância econômica do fenômeno apresentado 
reside no fato de que ele favorece o surgimento de
A recifes de corais, atraindo o turismo.
B áreas de cardumes, beneficiando a pesca.
C zonas de calmaria, facilitando a navegação.
D locais de águas límpidas, favorecendo o mergulho.
E campos de sedimentos orgânicos, formando o petróleo.

Questão 50 

Vimos que o homem sem lei é injusto e o respeitador 
da lei é justo; evidentemente todos os atos legítimos são, 
em certo sentido, atos justos, porque os atos prescritos 
pela arte do legislador são legítimos e cada um deles é 
justo. Ora, nas disposições que tomam sobre todos os 
assuntos, as leis têm em mira a vantagem comum, quer 
de todos, quer dos melhores ou daqueles que detêm o 
poder ou algo desse gênero; de modo que, em certo 
sentido, chamamos justos aqueles atos que tendem 
a produzir e a preservar, para a sociedade política, a 
felicidade e os elementos que a compõem.

ARISTÓTELES. A política. São Paulo: 
Cia. das Letras, 2010 (adaptado).

De acordo com o texto de Aristóteles, o legislador deve 
agir conforme a
A moral e a vida privada.
B virtude e os interesses públicos.
C utilidade e os critérios pragmáticos.
D lógica e os princípios metafísicos.
E razão e as verdades transcendentes.
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CIÊNCIAS HUMANAS
E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 46 a 90
Questão 46 

O progresso
Eu queria não ver todo o verde da terra morrendo
E das águas dos rios os peixes desaparecendo 
Eu queria gritar que esse tal de ouro negro 
Não passa de um negro veneno 
E sabemos que por tudo isso vivemos bem menos.

ROBERTO CARLOS; ERASMO CARLOS. Roberto Carlos. 
Rio de Janeiro: CBS, 1976 (fragmento).

O trecho da letra da canção avalia o uso de combustíveis 
fósseis com base em sua potencial contribuição para 
aumentar o(a)
A base da pirâmide etária.
B alcance da fronteira de recursos.
C degradação da qualidade de vida.
D sustentabilidade da matriz energética.
E exploração do trabalho humano.

Questão 47 
A topografia predominante no Planalto Central é a 

de uma região horizontal, chata, que me fez recordar 
muito do Planalto Central da África do Sul: o mesmo 
horizonte circular, a mesma vegetação baixa e rala, que 
permite à vista varrer extensões infinitas.

WEIBEL, L. Capítulos de geografia tropical e do Brasil. 
Rio de Janeiro: IBGE, 1979.

Quais formações vegetais pertencem às paisagens 
apresentadas?
A Os cerrados e as savanas.
B Os garrigues e as pradarias.
C As caatingas e os maquis.
D As coníferas e as estepes.
E As restingas e os chaparrais.

Questão 48 
As águas das precipitações atmosféricas sobre 

os continentes nas regiões não geladas podem tomar 
três caminhos: evaporação imediata, infiltração ou 
escoamento. A relação entre essas três possibilidades, 
assim como das suas respectivas intensidades quando 
ocorrem em conjunto, o que é mais frequente, depende 
de vários fatores, tais como clima, morfologia do 
terreno, cobertura vegetal e constituição litológica.
LEINZ, V. Geologia geral. São Paulo: Editora Nacional, 1989 (adaptado).
A preservação da cobertura vegetal interfere no 
processo mencionado contribuindo para a
A decomposição do relevo.
B redução da evapotranspiração.
C contenção do processo de erosão.
D desaceleração do intemperismo químico.
E deposição de sedimentos no solo.

Questão 49 

No litoral sudeste, especialmente na região de 
Cabo Frio (RJ), ocorre, por vezes, um fenômeno 
interessante, que abaixa a temperatura da água do 
mar a até 14 °C, nos meses de janeiro e fevereiro. 
Isso acontece devido ao vento, que, no verão, sopra 
constantemente da direção nordeste. Assim, esse 
vento constante empurra as águas da superfície, 
que haviam sofrido insolação e, portanto, estavam 
aquecidas (em torno de 26 °C), para o oceano aberto. 
Origina-se, então, uma lacuna de água junto à costa, 
que é preenchida por águas profundas, bem mais 
frias, que sobem e atingem a superfície. A ascensão 
das águas frias é chamada de ressurgência.
VIEIRA, A. C. M.; ALVES, D. S. C.; MATSCHINSKE, E. G. Influência 

das correntes oceânicas no clima do Brasil. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br. Acesso em: 10 out. 2015.

Uma importância econômica do fenômeno apresentado 
reside no fato de que ele favorece o surgimento de
A recifes de corais, atraindo o turismo.
B áreas de cardumes, beneficiando a pesca.
C zonas de calmaria, facilitando a navegação.
D locais de águas límpidas, favorecendo o mergulho.
E campos de sedimentos orgânicos, formando o petróleo.

Questão 50 

Vimos que o homem sem lei é injusto e o respeitador 
da lei é justo; evidentemente todos os atos legítimos são, 
em certo sentido, atos justos, porque os atos prescritos 
pela arte do legislador são legítimos e cada um deles é 
justo. Ora, nas disposições que tomam sobre todos os 
assuntos, as leis têm em mira a vantagem comum, quer 
de todos, quer dos melhores ou daqueles que detêm o 
poder ou algo desse gênero; de modo que, em certo 
sentido, chamamos justos aqueles atos que tendem 
a produzir e a preservar, para a sociedade política, a 
felicidade e os elementos que a compõem.

ARISTÓTELES. A política. São Paulo: 
Cia. das Letras, 2010 (adaptado).

De acordo com o texto de Aristóteles, o legislador deve 
agir conforme a
A moral e a vida privada.
B virtude e os interesses públicos.
C utilidade e os critérios pragmáticos.
D lógica e os princípios metafísicos.
E razão e as verdades transcendentes.
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Questão 77 

ATLAS GEOGRÁFICO. Rio de Janeiro: IBGE, 1986. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 16 ago. 2014 (adaptado).

A partida final da Copa do Mundo de 2014 aconteceu no dia 13 de julho, às 16 horas, na cidade do Rio de Janeiro. 
Considerando o horário de verão em Berlim, de 1 hora, os telespectadores alemães assistiram ao apito inicial do 
juiz às

A 11 horas.
B 12 horas.
C 19 horas.
D 20 horas.
E 21 horas.

Questão 78 

A depressão que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934 se anunciou, ainda em 1928, por uma queda 
generalizada nos preços agrícolas internacionais. Mas o fator mais marcante foi a crise financeira detonada pela 
quebra da Bolsa de Nova Iorque.

Disponível em: http://cpdoc.fgv.br. Acesso em: 20 abr. 2015 (adaptado).

Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume, a partir de 1930, uma política de incentivo à

A industrialização interna para substituir as importações.
B nacionalização de empresas estrangeiras atingidas pela crise.
C venda de terras a preços acessíveis para os pequenos produtores.
D entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base recém-criadas.
E abertura de linhas de financiamento especial para empresas do setor terciário.
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Questão 77 

ATLAS GEOGRÁFICO. Rio de Janeiro: IBGE, 1986. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 16 ago. 2014 (adaptado).

A partida final da Copa do Mundo de 2014 aconteceu no dia 13 de julho, às 16 horas, na cidade do Rio de Janeiro. 
Considerando o horário de verão em Berlim, de 1 hora, os telespectadores alemães assistiram ao apito inicial do 
juiz às

A 11 horas.
B 12 horas.
C 19 horas.
D 20 horas.
E 21 horas.

Questão 78 

A depressão que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934 se anunciou, ainda em 1928, por uma queda 
generalizada nos preços agrícolas internacionais. Mas o fator mais marcante foi a crise financeira detonada pela 
quebra da Bolsa de Nova Iorque.

Disponível em: http://cpdoc.fgv.br. Acesso em: 20 abr. 2015 (adaptado).

Perante o cenário econômico descrito, o Estado brasileiro assume, a partir de 1930, uma política de incentivo à

A industrialização interna para substituir as importações.
B nacionalização de empresas estrangeiras atingidas pela crise.
C venda de terras a preços acessíveis para os pequenos produtores.
D entrada de imigrantes para trabalhar nas indústrias de base recém-criadas.
E abertura de linhas de financiamento especial para empresas do setor terciário.
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Questão 20          
TEXTO I 

É pau, é pedra, é o fim do caminho
É um resto de toco, é um pouco sozinho
É um caco de vidro, é a vida, é o sol
É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol
É peroba-do-campo, é o nó da madeira
Caingá, candeia, é o matita-pereira

TOM JOBIM. Águas de março. O Tom de Jobim e o tal de João Bosco (disco de bolso). 
Salvador: Zen Produtora, 1972 (fragmento).

TEXTO II
A inspiração súbita e certeira do compositor serve 

ainda de exemplo do lema antigo: nada vem do nada. 
Para ninguém, nem mesmo para Tom Jobim. Duas 
fontes são razoavelmente conhecidas. A primeira é o 
poema O caçador de esmeraldas, do mestre parnasiano 
Olavo Bilac: “Foi em março, ao findar da chuva, 
quase à entrada/ do outono, quando a terra em sede 
requeimada/ bebera longamente as águas da estação 
[...]”. E a outra é um ponto de macumba, gravado com 
sucesso por J. B. Carvalho, do Conjunto Tupi: “É pau, é 
pedra, é seixo miúdo, roda a baiana por cima de tudo”. 
Combinar Olavo Bilac e macumba já seria bom; mas o 
que se vê em Águas de março vai muito além: tudo se 
transforma numa outra coisa e numa outra música, que 
recompõem o mundo para nós.

NESTROVSKI, A. O samba mais bonito do mundo. In: Três canções de Tom Jobim. 
São Paulo: Cosac Naify, 2004.

Ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o 
Texto II destaca o(a)
A  diálogo que a letra da canção estabelece com 

diferentes tradições da cultura nacional.
B  singularidade com que o compositor converte 

referências eruditas em populares.
C  caráter inovador com que o compositor concebe o 

processo de criação artística. 
D  relativização que a letra da canção promove na 

concepção tradicional de originalidade. 
E  resgate que a letra da canção promove de obras 

pouco conhecidas pelo público no país.
Questão 21          

Deu vontade de jogar, mas não sabe como reunir 
os amigos...

Muitas vezes é difícil encontrar grupos para bater 
uma bola. Em função disso, estão sendo disponibilizados 
aplicativos que reúnem times e reservam espaços para 
os adeptos da paixão nacional. Num exemplo dessas 
iniciativas, é possível organizar uma partida de futebol, 
se inscrever para participar de um jogo, alugar campos e 
quadras, convidar jogadores. O aplicativo tem dois tipos 
de usuários: um que o usa como ferramenta de gestão 
do grupo, convidando amigos para jogar, vendo quem 
confirmou e avaliando os jogos. Outro usuário é o que 
busca partidas perto de onde ele está, caso de pessoas 
que estão de passagem numa cidade.

BENEDICTO, M.; MARLI, M. Bola na rede. Retratos:
a revista do IBGE, n. 2, 2017 (adaptado).

A inter-relação entre tecnologia e sociedade tem 
estimulado a criação de aplicativos. Nesse texto, isso é 
percebido pelo desenvolvimento de aplicativos para
A  organização de eventos de competições esportivas.
B  agendamento de viagens para eventos de esporte 

amador.
C  mapeamento dos interesses dos praticantes acerca 

dos esportes.
D  identificação da escassez de espaços para a vivência 

dos esportes.
E  formação de grupos em comunidades virtuais para a 

prática esportiva.
Questão 22          
TEXTO I

HIRST, D. Mother and Child. Bezerro dividido em duas partes: 1029 x 
1689 x 625mm, 1993 (detalhe). Vidro, aço pintado, silicone, acrílico, 
monofilamento, aço inoxidável, bezerro e solução de formaldeído.

TEXTO II
O grupo Jovens Artistas Britânicos (YABs), que surgiu 

no final da década de 1980, possui obras diversificadas 
que incluem fotografias, instalações, pinturas e carcaças 
desmembradas. O trabalho desses artistas chamou 
a atenção no final do período da recessão, por utilizar 
materiais incomuns, como esterco de elefantes, sangue 
e legumes, o que expressava os detritos da vida e uma 
atmosfera de niilismo, temperada por um humor mordaz.

Disponível em: http://damienhirst.com. Acesso em: 15 jul. 2015.
FARTHING, S. Tudo sobre arte. Rio de Janeiro: Sextante, 2011 (adaptado).

A provocação desse grupo gera um debate em torno da 
obra de arte pelo(a)

A  recusa a crenças, convicções, valores morais, 
estéticos e políticos na história moderna.

B  frutífero arsenal de materiais e formas que se 
relacionam com os objetos construídos.

C  economia e problemas financeiros gerados pela 
recessão que tiveram grande impacto no mercado.

D  influência desse grupo junto aos estilos pós-modernos 
que surgiram nos anos 1990.

E  interesse em produtos indesejáveis que revela uma 
consciência sustentável no mercado.
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Questão 20          
TEXTO I 

É pau, é pedra, é o fim do caminho
É um resto de toco, é um pouco sozinho
É um caco de vidro, é a vida, é o sol
É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol
É peroba-do-campo, é o nó da madeira
Caingá, candeia, é o matita-pereira

TOM JOBIM. Águas de março. O Tom de Jobim e o tal de João Bosco (disco de bolso). 
Salvador: Zen Produtora, 1972 (fragmento).

TEXTO II
A inspiração súbita e certeira do compositor serve 

ainda de exemplo do lema antigo: nada vem do nada. 
Para ninguém, nem mesmo para Tom Jobim. Duas 
fontes são razoavelmente conhecidas. A primeira é o 
poema O caçador de esmeraldas, do mestre parnasiano 
Olavo Bilac: “Foi em março, ao findar da chuva, 
quase à entrada/ do outono, quando a terra em sede 
requeimada/ bebera longamente as águas da estação 
[...]”. E a outra é um ponto de macumba, gravado com 
sucesso por J. B. Carvalho, do Conjunto Tupi: “É pau, é 
pedra, é seixo miúdo, roda a baiana por cima de tudo”. 
Combinar Olavo Bilac e macumba já seria bom; mas o 
que se vê em Águas de março vai muito além: tudo se 
transforma numa outra coisa e numa outra música, que 
recompõem o mundo para nós.

NESTROVSKI, A. O samba mais bonito do mundo. In: Três canções de Tom Jobim. 
São Paulo: Cosac Naify, 2004.

Ao situar a composição no panorama cultural brasileiro, o 
Texto II destaca o(a)
A  diálogo que a letra da canção estabelece com 

diferentes tradições da cultura nacional.
B  singularidade com que o compositor converte 

referências eruditas em populares.
C  caráter inovador com que o compositor concebe o 

processo de criação artística. 
D  relativização que a letra da canção promove na 

concepção tradicional de originalidade. 
E  resgate que a letra da canção promove de obras 

pouco conhecidas pelo público no país.
Questão 21          

Deu vontade de jogar, mas não sabe como reunir 
os amigos...

Muitas vezes é difícil encontrar grupos para bater 
uma bola. Em função disso, estão sendo disponibilizados 
aplicativos que reúnem times e reservam espaços para 
os adeptos da paixão nacional. Num exemplo dessas 
iniciativas, é possível organizar uma partida de futebol, 
se inscrever para participar de um jogo, alugar campos e 
quadras, convidar jogadores. O aplicativo tem dois tipos 
de usuários: um que o usa como ferramenta de gestão 
do grupo, convidando amigos para jogar, vendo quem 
confirmou e avaliando os jogos. Outro usuário é o que 
busca partidas perto de onde ele está, caso de pessoas 
que estão de passagem numa cidade.

BENEDICTO, M.; MARLI, M. Bola na rede. Retratos:
a revista do IBGE, n. 2, 2017 (adaptado).

A inter-relação entre tecnologia e sociedade tem 
estimulado a criação de aplicativos. Nesse texto, isso é 
percebido pelo desenvolvimento de aplicativos para
A  organização de eventos de competições esportivas.
B  agendamento de viagens para eventos de esporte 

amador.
C  mapeamento dos interesses dos praticantes acerca 

dos esportes.
D  identificação da escassez de espaços para a vivência 

dos esportes.
E  formação de grupos em comunidades virtuais para a 

prática esportiva.
Questão 22          
TEXTO I

HIRST, D. Mother and Child. Bezerro dividido em duas partes: 1029 x 
1689 x 625mm, 1993 (detalhe). Vidro, aço pintado, silicone, acrílico, 
monofilamento, aço inoxidável, bezerro e solução de formaldeído.

TEXTO II
O grupo Jovens Artistas Britânicos (YABs), que surgiu 

no final da década de 1980, possui obras diversificadas 
que incluem fotografias, instalações, pinturas e carcaças 
desmembradas. O trabalho desses artistas chamou 
a atenção no final do período da recessão, por utilizar 
materiais incomuns, como esterco de elefantes, sangue 
e legumes, o que expressava os detritos da vida e uma 
atmosfera de niilismo, temperada por um humor mordaz.

Disponível em: http://damienhirst.com. Acesso em: 15 jul. 2015.
FARTHING, S. Tudo sobre arte. Rio de Janeiro: Sextante, 2011 (adaptado).

A provocação desse grupo gera um debate em torno da 
obra de arte pelo(a)

A  recusa a crenças, convicções, valores morais, 
estéticos e políticos na história moderna.

B  frutífero arsenal de materiais e formas que se 
relacionam com os objetos construídos.

C  economia e problemas financeiros gerados pela 
recessão que tiveram grande impacto no mercado.

D  influência desse grupo junto aos estilos pós-modernos 
que surgiram nos anos 1990.

E  interesse em produtos indesejáveis que revela uma 
consciência sustentável no mercado.

LC - 1° dia | Caderno 2 - AMARELO - Página 10

*010275AM10*

*020525AM24*

MT - 2° dia | Caderno 5 - AMARELO - Página 24

Questão 155        
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad) é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, 
exceto nos anos em que há Censo. Em um ano, foram 
entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento 
sobre suas atividades profissionais e/ou acadêmicas. Os 
resultados da pesquisa estão indicados no gráfico.

21,6

13,6

45,2

19,6

Jovens em atividade entre 15 e 29 anos (%)

Somente estuda Trabalha e estuda Somente
trabalha

Não trabalha
nem estuda

Disponível em: http://noticias.uol.com.br. Acesso em: 20 ago. 2014.

De acordo com as informações dadas, o número de 
jovens entrevistados que trabalha é
A  114 708.
B  164 076.
C  213 444.
D  284 592.
E  291 582.
Questão 156        

A Lei de Zipf, batizada com o nome do linguista 
americano George Zipf, é uma lei empírica que 
relaciona a frequência ( f )  de uma palavra em um 
dado texto com o seu ranking ( r ) . Ela é dada por

f = A
r B

.

O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as 
palavras por ordem de frequência. Ou seja, r = 1 para a 
palavra mais frequente, r = 2 para a segunda palavra mais 
frequente e assim sucessivamente. A e B são constantes 
positivas.

Diponível em: http://klein.sbm.org.br. Acesso em: 12 ago. 2020 (adatpado).

Com base nos valores de X = log ( r )  e Y = log ( f ) , é 
possível estimar valores para A e B.
No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, 
a relação entre Y e X é

A  Y = log A −B X  

B  Y =
log A

X + log B   

C  Y =
A

B
− X

log

D  Y = A
B X

log

E  Y =
A

X B
log

Questão 157        
Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 

14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa 
quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do 
carbono 14 é de 5 730 anos, ou seja, num fóssil de um 
organismo que morreu há 5 730 anos haverá metade do 
carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, 
cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para 

saber a idade de um fóssil encontrado: Q t = Q0 ∙ 2
− t

5730

em que t é o tempo, medido em ano, Q t  é a quantidade 

de carbono 14 medida no instante t e Q0 é a quantidade 

de carbono 14 no ser vivo correspondente.

Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, 
encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram 
a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela 
temos esses valores juntamente com a quantidade de 
carbono 14 nas referidas espécies vivas.

Fóssil Q0 Q(t)
1 128 32
2 256 8
3 512 64
4 1 024 512
5 2 048 128

O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi

A 1.
B  2.
C  3.
D  4.
E  5.
Questão 158        

Uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno é o 
Templo de Kukulkán, localizado na cidade de Chichén 
Itzá, no México. Geometricamente, esse templo pode 
ser representado por um tronco reto de pirâmide de base 
quadrada.
As quantidades de cada tipo de figura plana que formam 
esse tronco de pirâmide são

A  2 quadrados e 4 retângulos.

B 1 retângulo e 4 triângulos isósceles.

C  2 quadrados e 4 trapézios isósceles.

D 1 quadrado, 3 retângulos e 2 trapézios retângulos.

E  2 retângulos, 2 quadrados e 2 trapézios retângulos.
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Questão 155        
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad) é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, 
exceto nos anos em que há Censo. Em um ano, foram 
entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento 
sobre suas atividades profissionais e/ou acadêmicas. Os 
resultados da pesquisa estão indicados no gráfico.

21,6

13,6

45,2

19,6

Jovens em atividade entre 15 e 29 anos (%)

Somente estuda Trabalha e estuda Somente
trabalha

Não trabalha
nem estuda

Disponível em: http://noticias.uol.com.br. Acesso em: 20 ago. 2014.

De acordo com as informações dadas, o número de 
jovens entrevistados que trabalha é
A  114 708.
B  164 076.
C  213 444.
D  284 592.
E  291 582.
Questão 156        

A Lei de Zipf, batizada com o nome do linguista 
americano George Zipf, é uma lei empírica que 
relaciona a frequência ( f )  de uma palavra em um 
dado texto com o seu ranking ( r ) . Ela é dada por

f = A
r B

.

O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as 
palavras por ordem de frequência. Ou seja, r = 1 para a 
palavra mais frequente, r = 2 para a segunda palavra mais 
frequente e assim sucessivamente. A e B são constantes 
positivas.

Diponível em: http://klein.sbm.org.br. Acesso em: 12 ago. 2020 (adatpado).

Com base nos valores de X = log ( r )  e Y = log ( f ) , é 
possível estimar valores para A e B.
No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente, 
a relação entre Y e X é

A  Y = log A −B X  

B  Y =
log A

X + log B   

C  Y =
A

B
− X

log

D  Y = A
B X

log

E  Y =
A

X B
log

Questão 157        
Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 

14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa 
quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do 
carbono 14 é de 5 730 anos, ou seja, num fóssil de um 
organismo que morreu há 5 730 anos haverá metade do 
carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, 
cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para 

saber a idade de um fóssil encontrado: Q t = Q0 ∙ 2
− t

5730

em que t é o tempo, medido em ano, Q t  é a quantidade 

de carbono 14 medida no instante t e Q0 é a quantidade 

de carbono 14 no ser vivo correspondente.

Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, 
encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram 
a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela 
temos esses valores juntamente com a quantidade de 
carbono 14 nas referidas espécies vivas.

Fóssil Q0 Q(t)
1 128 32
2 256 8
3 512 64
4 1 024 512
5 2 048 128

O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi

A 1.
B  2.
C  3.
D  4.
E  5.
Questão 158        

Uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno é o 
Templo de Kukulkán, localizado na cidade de Chichén 
Itzá, no México. Geometricamente, esse templo pode 
ser representado por um tronco reto de pirâmide de base 
quadrada.
As quantidades de cada tipo de figura plana que formam 
esse tronco de pirâmide são

A  2 quadrados e 4 retângulos.

B 1 retângulo e 4 triângulos isósceles.

C  2 quadrados e 4 trapézios isósceles.

D 1 quadrado, 3 retângulos e 2 trapézios retângulos.

E  2 retângulos, 2 quadrados e 2 trapézios retângulos.

*020525AM26*
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Questão 163        

O Estatuto do Idoso, no Brasil, prevê certos 
direitos às pessoas com idade avançada, concedendo 
a estas, entre outros benefícios, a restituição de 
imposto de renda antes dos demais contribuintes. A 
tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos 
que aguardam suas restituições de imposto de 
renda. Considere que, entre os idosos, a restituição 
seja concedida em ordem decrescente de idade e 
que, em subgrupos de pessoas com a mesma idade, 
a ordem seja decidida por sorteio.

Nome Idade (em ano)

Orlando 89

Gustavo 86

Luana 86

Teresa 85

Márcia 84

Roberto 82

Heloisa 75

Marisa 75

Pedro 75

João 75

Antônio 72

Fernanda 70

Nessas condições, a probabilidade de João ser a sétima 
pessoa do grupo a receber sua restituição é igual a

A  
1
12

  

B  
7
12

 

C  
1
8

 

D  
5
6

E  
1
4

Questão 164        
No Brasil, o tempo necessário para um estudante 

realizar sua formação até a diplomação em um 
curso superior, considerando os 9 anos de ensino 
fundamental, os 3 anos do ensino médio e os 4 anos de 
graduação (tempo médio), é de 16 anos. No entanto, 
a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio 
de estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito 
pequeno, conforme apresentado na tabela.

Tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos
Ano da Pesquisa 1995 1999 2003 2007

Tempo de estudo (em ano) 5,2 5,8 6,4 7,0
Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 19 dez. 2012 (adaptado).

Considere que o incremento no tempo de estudo, 
a cada período, para essas pessoas, se mantenha 
constante até o ano 2050, e que se pretenda chegar ao 
patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do 
curso superior dado anteriormente.

O ano em que o tempo médio de estudo de pessoas 
acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido será 

A  2018.

B  2023.

C  2031.

D  2035.

E  2043.

Questão 165        

Uma torneira está gotejando água em um balde 
com capacidade de 18 litros. No instante atual, o 
balde se encontra com ocupação de 50% de sua 
capacidade. A cada segundo caem 5 gotas de água 
da torneira, e uma gota é formada, em média, por 
5 × 10−2 mL de água.
Quanto tempo, em hora, será necessário para encher 
completamente o balde, partindo do instante atual?

A  2 × 101 

B  1 × 101 

C  2 × 10−2 

D  1 × 10−2 

E  1 × 10−3
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Questão 163        

O Estatuto do Idoso, no Brasil, prevê certos 
direitos às pessoas com idade avançada, concedendo 
a estas, entre outros benefícios, a restituição de 
imposto de renda antes dos demais contribuintes. A 
tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos 
que aguardam suas restituições de imposto de 
renda. Considere que, entre os idosos, a restituição 
seja concedida em ordem decrescente de idade e 
que, em subgrupos de pessoas com a mesma idade, 
a ordem seja decidida por sorteio.

Nome Idade (em ano)

Orlando 89

Gustavo 86

Luana 86

Teresa 85

Márcia 84

Roberto 82

Heloisa 75

Marisa 75

Pedro 75

João 75

Antônio 72

Fernanda 70

Nessas condições, a probabilidade de João ser a sétima 
pessoa do grupo a receber sua restituição é igual a

A  
1
12

  

B  
7
12

 

C  
1
8

 

D  
5
6

E  
1
4

Questão 164        
No Brasil, o tempo necessário para um estudante 

realizar sua formação até a diplomação em um 
curso superior, considerando os 9 anos de ensino 
fundamental, os 3 anos do ensino médio e os 4 anos de 
graduação (tempo médio), é de 16 anos. No entanto, 
a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio 
de estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito 
pequeno, conforme apresentado na tabela.

Tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos
Ano da Pesquisa 1995 1999 2003 2007

Tempo de estudo (em ano) 5,2 5,8 6,4 7,0
Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 19 dez. 2012 (adaptado).

Considere que o incremento no tempo de estudo, 
a cada período, para essas pessoas, se mantenha 
constante até o ano 2050, e que se pretenda chegar ao 
patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do 
curso superior dado anteriormente.

O ano em que o tempo médio de estudo de pessoas 
acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido será 

A  2018.

B  2023.

C  2031.

D  2035.

E  2043.

Questão 165        

Uma torneira está gotejando água em um balde 
com capacidade de 18 litros. No instante atual, o 
balde se encontra com ocupação de 50% de sua 
capacidade. A cada segundo caem 5 gotas de água 
da torneira, e uma gota é formada, em média, por 
5 × 10−2 mL de água.
Quanto tempo, em hora, será necessário para encher 
completamente o balde, partindo do instante atual?

A  2 × 101 

B  1 × 101 

C  2 × 10−2 

D  1 × 10−2 

E  1 × 10−3

https://bit.ly/AtlasSensoriamento
https://bit.ly/educaJovensTIC
https://bit.ly/agiIntPNAD2021
https://bit.ly/pnadc-internet
https://bit.ly/vegetacaoBrasil
https://bit.ly/Educabiomas
https://youtu.be/uHYgh89B67w
https://youtu.be/8d0bwHhqhCg
https://bit.ly/AtlasFuso2018
https://bit.ly/agi-Rendimentos
https://bit.ly/PNADC2022-Rendimento
https://youtu.be/d16l3XgLhf0
https://bit.ly/agiTrabEdu
https://bit.ly/pnad-edu2022
https://youtu.be/d16l3XgLhf0
https://bit.ly/educaJovensEdu
https://bit.ly/pnad-edu2022
https://youtu.be/htHKxLMIWrY
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2QUESTÃO 36 
Pisoteamento, arrastão, empurra-empurra, agressões, 

vandalismo e até furto a um torcedor que estava caído no 
asfalto após ser atropelado nas imediações do estádio do 
Maracanã. As cenas de selvageria tiveram como estopim 
a invasão de milhares de torcedores sem ingresso, que 
furaram o bloqueio policial e transformaram o estádio 
em terra de ninguém. Um reflexo não só do quadro de 
insegurança que assola o Rio de Janeiro, mas também 
de como a violência social se embrenha pelo esporte 
mais popular do país. Em 2017, foram registrados 
104 episódios de violência no futebol brasileiro, que 
resultaram em 11 mortes de torcedores. Desde 1995, 
quando 101 torcedores ficaram feridos e um morreu 
durante uma batalha campal no estádio do Pacaembu, 
autoridades têm focado as ações de enfrentamento à 
violência no futebol em grupos uniformizados, alguns 
proibidos de frequentar estádios. Porém, a postura 
meramente repressiva contra torcidas organizadas 
é ineficaz em uma sociedade que registra mais de 
61 000 homicídios por ano. “É impossível dissociar 
a escalada de violência no futebol do panorama de 
desordem pública, social, econômica e política vivida 
pelo país”, de acordo com um doutor em sociologia do 
esporte.

Disponível em: https://brasil.elpais.com. Acesso em: 22 jun. 2019 (adaptado).

Nesse texto, a violência no futebol está caracterizada 
como um(a)

A A problema social localizado numa região do país.
B B desafio para as torcidas organizadas dos clubes.
C C reflexo da precariedade da organização social no 

país.
D D inadequação de espaço nos estádios para receber o 

público.
E E consequência da insatisfação dos clubes com a 

organização dos jogos.

QUESTÃO 37 
Seis em cada dez pessoas com 15 anos ou mais 

não praticam esporte ou atividade física. São mais de 
100 milhões de sedentários. Esses são dados do estudo 
Práticas de esporte e atividade física, da Pnad 2015, 
realizado pelo IBGE. A falta de tempo e de interesse são 
os principais motivos apontados para o sedentarismo. 
Paralelamente, 73,3% das pessoas de 15 anos ou mais 
afirmaram que o poder público deveria investir em esporte 
ou atividades físicas. Observou-se uma relação direta 
entre escolaridade e renda na realização de esportes ou 
atividades físicas. Enquanto 17,3% das pessoas que não 
tinham instrução realizavam diversas práticas corporais, 
esse percentual chegava a 56,7% das pessoas com 
superior completo. Entre as pessoas que têm práticas 
de esporte e atividade física regulares, o percentual de 
praticantes ia de 31,1%, na classe sem rendimento, a 
65,2%, na classe de cinco salários mínimos ou mais. 
A falta de tempo foi mais declarada pela população adulta, 
com destaque entre as pessoas de 25 a 39 anos. Entre 
os adolescentes de 15 a 17 anos, o principal motivo foi não 
gostarem ou não quererem. Já o principal motivo para praticar 
esporte, declarado por 11,2 milhões de pessoas, foi relaxar 
ou se divertir, seguido de melhorar a qualidade de vida ou o 
bem-estar. A falta de instalação esportiva acessível ou nas 
proximidades foi um motivo pouco citado, demonstrando 
que a não prática estaria menos associada à infraestrutura 
disponível.

Disponível em: www.esporte.gov.br. Acesso em: 9 ago. 2017 (adaptado).

Com base na pesquisa e em uma visão ampliada de 
saúde, para a prática regular de exercícios ter influência 
significativa na saúde dos brasileiros, é necessário o 
desenvolvimento de estratégias que

A A promovam a melhoria da aptidão física da população, 
dedicando-se mais tempo aos esportes.

B B combatam o sedentarismo presente em parcela 
significativa da população no território nacional.

C C facilitem a adoção da prática de exercícios, com 
ações relacionadas à educação e à distribuição de 
renda.

D D auxiliem na construção de mais instalações esportivas 
e espaços adequados para a prática de atividades 
físicas e esportes.

E E estimulem o incentivo fiscal para a iniciativa privada 
destinar verbas aos programas nacionais de 
promoção da saúde pelo esporte.

*010275AM16*
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2QUESTÃO 36 
Pisoteamento, arrastão, empurra-empurra, agressões, 

vandalismo e até furto a um torcedor que estava caído no 
asfalto após ser atropelado nas imediações do estádio do 
Maracanã. As cenas de selvageria tiveram como estopim 
a invasão de milhares de torcedores sem ingresso, que 
furaram o bloqueio policial e transformaram o estádio 
em terra de ninguém. Um reflexo não só do quadro de 
insegurança que assola o Rio de Janeiro, mas também 
de como a violência social se embrenha pelo esporte 
mais popular do país. Em 2017, foram registrados 
104 episódios de violência no futebol brasileiro, que 
resultaram em 11 mortes de torcedores. Desde 1995, 
quando 101 torcedores ficaram feridos e um morreu 
durante uma batalha campal no estádio do Pacaembu, 
autoridades têm focado as ações de enfrentamento à 
violência no futebol em grupos uniformizados, alguns 
proibidos de frequentar estádios. Porém, a postura 
meramente repressiva contra torcidas organizadas 
é ineficaz em uma sociedade que registra mais de 
61 000 homicídios por ano. “É impossível dissociar 
a escalada de violência no futebol do panorama de 
desordem pública, social, econômica e política vivida 
pelo país”, de acordo com um doutor em sociologia do 
esporte.

Disponível em: https://brasil.elpais.com. Acesso em: 22 jun. 2019 (adaptado).

Nesse texto, a violência no futebol está caracterizada 
como um(a)

A A problema social localizado numa região do país.
B B desafio para as torcidas organizadas dos clubes.
C C reflexo da precariedade da organização social no 

país.
D D inadequação de espaço nos estádios para receber o 

público.
E E consequência da insatisfação dos clubes com a 

organização dos jogos.

QUESTÃO 37 
Seis em cada dez pessoas com 15 anos ou mais 

não praticam esporte ou atividade física. São mais de 
100 milhões de sedentários. Esses são dados do estudo 
Práticas de esporte e atividade física, da Pnad 2015, 
realizado pelo IBGE. A falta de tempo e de interesse são 
os principais motivos apontados para o sedentarismo. 
Paralelamente, 73,3% das pessoas de 15 anos ou mais 
afirmaram que o poder público deveria investir em esporte 
ou atividades físicas. Observou-se uma relação direta 
entre escolaridade e renda na realização de esportes ou 
atividades físicas. Enquanto 17,3% das pessoas que não 
tinham instrução realizavam diversas práticas corporais, 
esse percentual chegava a 56,7% das pessoas com 
superior completo. Entre as pessoas que têm práticas 
de esporte e atividade física regulares, o percentual de 
praticantes ia de 31,1%, na classe sem rendimento, a 
65,2%, na classe de cinco salários mínimos ou mais. 
A falta de tempo foi mais declarada pela população adulta, 
com destaque entre as pessoas de 25 a 39 anos. Entre 
os adolescentes de 15 a 17 anos, o principal motivo foi não 
gostarem ou não quererem. Já o principal motivo para praticar 
esporte, declarado por 11,2 milhões de pessoas, foi relaxar 
ou se divertir, seguido de melhorar a qualidade de vida ou o 
bem-estar. A falta de instalação esportiva acessível ou nas 
proximidades foi um motivo pouco citado, demonstrando 
que a não prática estaria menos associada à infraestrutura 
disponível.

Disponível em: www.esporte.gov.br. Acesso em: 9 ago. 2017 (adaptado).

Com base na pesquisa e em uma visão ampliada de 
saúde, para a prática regular de exercícios ter influência 
significativa na saúde dos brasileiros, é necessário o 
desenvolvimento de estratégias que

A A promovam a melhoria da aptidão física da população, 
dedicando-se mais tempo aos esportes.

B B combatam o sedentarismo presente em parcela 
significativa da população no território nacional.

C C facilitem a adoção da prática de exercícios, com 
ações relacionadas à educação e à distribuição de 
renda.

D D auxiliem na construção de mais instalações esportivas 
e espaços adequados para a prática de atividades 
físicas e esportes.

E E estimulem o incentivo fiscal para a iniciativa privada 
destinar verbas aos programas nacionais de 
promoção da saúde pelo esporte.

*010275AM16*

ENEM 2020
2ª aplicação

ENEM 2022
1ª aplicação

Alternativa correta: Alternativa correta:

Alternativa correta:
Alternativa correta:

Alternativa correta:

Alternativa correta:

Confira, na página 20 da Revista Retratos, a matéria 
completa do trecho citado na questão: 
<https://bit.ly/retratos4>;

Aqui você confere dados sobre as escolas públicas 
municipais do país e estrutura para práticas de esportes e 
atividade física: <https://bit.ly/censo2010Escolas>;

Veja, no texto do IBGE Educa, dados sobre adolescentes 
e prática de atividade física: 
<https://bit.ly/educaJovens-saudeAdolescentes>;

Assista ao vídeo do IBGE Explica sobre Cidades 
Sustentáveis: <https://youtu.be/am2WOYu4iFc>.

Nas páginas 43 a 48 da Pesquisa Nacional de Saúde, 
você encontra informações sobre a prática de atividade 
física pelos brasileiros: <https://bit.ly/pns2019-2>;

Confira, no texto do IBGE Educa, dados sobre a prática 
de atividade física pelos brasileiros: 
<https://bit.ly/educaJovens-esportes>;

Aqui, no texto do IBGE Educa, você acessa dados sobre 
adolescentes e prática de atividade física: 
<https://bit.ly/educaJovens-PeNSE>.

Confira, no texto do IBGE Educa, dados sobre a pirâmide 
etária brasileira: 
<https://bit.ly/educaJovens-piramide>;

Assista ao vídeo do IBGE Explica sobre a pirâmide etária 
do Brasil: <https://youtu.be/UPgR_LL0Fz0>;

Aqui você acessa a matéria da Agência de Notícias do 
IBGE sobre envelhecimento da população: 
<https://bit.ly/agi-populacao2021>.

Confira as línguas indígenas brasileiras no PDF O Brasil 
Indígena: <https://bit.ly/folderIndigenas>;

Aqui, no texto do IBGE Educa, você encontra informações 
sobre as localidades indígenas: 
<https://bit.ly/educaJovens-indigenas>.

Confira dados sobre a mortalidade infantil no Brasil: 
<https://bit.ly/sinteseMortInf>;

Aqui você acessa uma matéria da Agência de Notícias do 
IBGE sobre mortalidade infantil: 
<https://bit.ly/agi-expectativaDeVida>.

Confira o mapa da Amazônia Legal: 
<https://bit.ly/mapaAmazoniaLegal>;

Aqui você acessa, na matéria da Agência de Notícias do 
IBGE, informações sobre o solo e os recursos minerais da 
Amazônia Legal: <https://bit.ly/agi-AmazoniaLegal>;

Assista ao vídeo do IBGE Explica sobre o estudo dos 
solos: <https://youtu.be/fjfI6YOifBc>.

LC - 1° dia | Caderno 2 - AMARELO - Página 17

*010275AM17*

Questão 39
Entre as tentativas de encontrar o melhor ângulo para 

retirar o terneiro, meu irmão, o guri e seu pai tentavam 
convencer Jaqueline de que a morte da vaca não seria 
uma grande perda: “não é a mesma coisa que perder um 
pai,	um	avô,	que	a	gente	lembra	para	o	resto	da	vida,	fica	
lá	no	cemitério”,	“bicho	é	bicho”.	Jefferson,	o	guri,	repetia	
tudo que o pai dizia, mas já afastado, pois havia sido 
corrido pela mãe.

Jaqueline repete: “pra mim não tem diferença! 
Os bichos estão tudo na volta. Eles sabem quando eu 
chego, me conhecem, sabem o meu cheiro. Sou eu que 
dou comida. Não tem diferença nenhuma!”. O pai tenta 
concordar sem afrontar os caras, dizendo que as pessoas 
desenvolvem valor de estima pelos animais.

KOSBY, M. F. Mugido (ou diário de uma doula). Rio de Janeiro: Garupa, 2017.

No	fragmento,	as	reações	à	perda	de	um	animal	refletem	
concepções fortalecidas pela
A sensibilidade adquirida com a lida no campo.
B banalização da morte em função de sua recorrência.
C expectativa do sofrimento na visão do destino humano.
D certeza da efemeridade da vida como fator de 

pessimismo.
E empatia gerada pela interseção entre o homem e seu 

ambiente.
Questão 40

Epitáfio
Devia ter amado mais
Ter chorado mais
Ter visto o sol nascer
Devia ter arriscado mais
E até errado mais
Ter feito o que eu queria fazer
Queria ter aceitado
As pessoas como elas são
Cada um sabe a alegria
E a dor que traz no coração
[...]
Devia ter complicado menos
Trabalhado menos
Ter visto o sol se pôr
Devia ter me importado menos
Com problemas pequenos
Ter morrido de amor

BRITTO, S.  A melhor banda de todos os tempos da última semana.
Rio de Janeiro: Abril Music, 2001 (fragmento).

O	 gênero	 epitáfio,	 palavra	 que	 significa	 uma	 inscrição	
colocada sobre lápides, tem a função social de 
homenagear os mortos. Nesse texto, a apropriação desse 
gênero no título da letra da canção cria o efeito de

A destacar a importância de uma pessoa falecida.
B expressar desejo de reversão de atitudes.
C registrar as características pessoais.
D homenagear as pessoas sepultadas.
E sugerir notações para lápides.

Questão 41
A	 expansão	 urbana	 altera	 a	 configuração	 de	

muitos espaços, a ponto de prejudicar atividades neles 
desenvolvidas, seja pela especulação imobiliária, ou 
pelo projeto urbanístico da administração pública. Essa 
pressão é sentida em algumas escolas, principalmente 
para a prática de esportes, que demanda uma área ampla 
e diferenciada. O problema leva gestores e docentes a 
procurarem alternativas para se adaptar a essa realidade 
urbana. Para o urbanista Fernando Pinho, “se a cidade é 
de todos e para todos, por que não se apropriar dela? A 
escola deve ser mais porosa à cidade, à vida do lado de 
fora [...]. Temos que trazer a cidade para a sala de aula e 
tornar a cidade uma sala de aula”.

PERET, E. A cidade como sala de aula. Retratos:
a revista do IBGE, n. 4, 2017 (adaptado).

As mudanças urbanísticas têm impactado o espaço 
escolar. Nesse contexto, a prática de esporte

A pressupõe projetos urbanísticos que sejam 
adequados.

B exige quadras e ginásios que se localizem fora da 
escola.

C 	 demanda	 locais	 específicos	 que	 viabilizem	 sua	
realização.

D 	 pede	criação	de	regras	que	atendam	à	reconfiguração	
urbana.

E requer modalidades não convencionais que explorem 
o espaço urbano.

Questão 42

Disponível	em:	www.facebook.com/cnj.oficial.	Acesso	em:	20	jun.	2018.

Essa campanha contra a sexualização infantil utiliza-se da 
articulação entre texto escrito e imagem para representar 
um(a)
A casal de crianças do sexo oposto.
B relação inocente entre duas crianças.
C horário do dia inapropriado para crianças.
D proximidade inadequada entre as crianças.
E espaço perigoso para crianças dessa idade.

2ª aplicação
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BRITTO, S.  A melhor banda de todos os tempos da última semana.
Rio de Janeiro: Abril Music, 2001 (fragmento).
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homenagear os mortos. Nesse texto, a apropriação desse 
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Questão 42

Disponível	em:	www.facebook.com/cnj.oficial.	Acesso	em:	20	jun.	2018.

Essa campanha contra a sexualização infantil utiliza-se da 
articulação entre texto escrito e imagem para representar 
um(a)
A casal de crianças do sexo oposto.
B relação inocente entre duas crianças.
C horário do dia inapropriado para crianças.
D proximidade inadequada entre as crianças.
E espaço perigoso para crianças dessa idade.
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Questão 51
Doze mil quilômetros separam Acra, a capital de 

Gana, do Vale do Silício, Califórnia, Estados Unidos, 
centro da revolução tecnológica do século XXI. Há, no 
entanto,	outra	distância	maior	do	que	a	geográfica.	Acra	
e o Vale do Silício estão no extremo de um ciclo de vida. 
Computadores, tablets e celulares nascem da cabeça de 
nerds sob o sol californiano e morrem e são descompostos 
no distrito de Agbogbloshie, periferia africana.

LOPES, K. O lixão pontocom da África. Disponível em: 
www.cartacapital.com.br. Acesso em: 10 abr. 2015.

A situação descrita é um exemplo de um modelo de 
desenvolvimento tecnológico que revela um processo de

A diminuição de empregos formais na área de 
reciclagem.

B redução do consumo consciente entre as nações 
envolvidas.

C negligenciamento da logística reversa por esse setor 
industrial.

D desmantelamento das propostas de tratamento dos 
resíduos sólidos.

E desestruturação dos serviços de assistência técnica 
em países emergentes.

Questão 52
A pirâmide de formato triangular da década de 1970 

foi dando lugar a uma pirâmide mais retangular de base 
mais estreita e topo mais largo. Em 1991, a população de 
0 a 14 anos correspondia a 34,7% da população brasileira, 
tendo passado para 24,1% em 2010. A população em 
idade ativa, entre 15 e 59 anos, por sua vez, passou de 
58,0% a 65,1% no mesmo período. 

IBGE. Brasil em números. Rio de Janeiro: IBGE, 2014.

As	alterações	no	perfil	demográfico	brasileiro,	descritas	no	
texto, trouxeram como consequência socioeconômica o(a)
A aumento da mortalidade infantil.
B crescimento das desigualdades regionais.
C redução dos gastos na educação superior.
D restrição no atendimento público hospitalar.
E expansão na demanda por ocupações laborais.

Questão 53
No	 fim	 da	 década	 de	 1950,	 a	 agricultura	

intensiva começou a ser disseminada nos países em 
desenvolvimento. Esse fato marcou o início da Revolução 
Verde — um período de 30 anos de grandes colheitas 
que permitiram a muitos países pobres tornarem-se 
autossuficientes	em	alimentos.	Com	esse	incrível	aumento	
na produção, observado especialmente nos países da 
América Latina, veio uma crescente dependência dos 
produtos químicos agrícolas — e também problemas 
ecológicos em escala global. No Brasil, os resultados 
dessa revolução são visíveis e colocaram o país entre os 
mais importantes da agropecuária mundial.

BURNIE, D. Fique por dentro da ecologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2001 (adaptado).

A expansão da capacidade produtiva brasileira, no 
contexto indicado, também resultou em
A queda nos níveis de contaminação do solo.
B retomada das técnicas tradicionais de plantio.
C 	 desvalorização	financeira	das	propriedades	rurais.
D 	 inibição	do	fluxo	migratório	campo-cidade.
E 	 crescimento	da	demanda	por	trabalhadores	qualificados.

Questão 54
TEXTO I

A intervenção da Rússia na crise no Leste da 
Ucrânia reacendeu a tensão entre os aliados da Otan 
e Moscou. Os EUA informaram que pretendem instalar 
armamento pesado no Leste da Europa, plano criticado 
pelo governo russo. Em resposta, a Rússia anunciou o 
reforço de seu arsenal nuclear, novos mísseis balísticos 
intercontinentais, descritos como “capazes de superar 
sistemas de defesa mais avançados”.

STEWART, P. Disponível em: http://noticias.uol.com.br. 
Acesso em: 26 jun. 2015 (adaptado).

TEXTO II
Os Estados Unidos e seus aliados não vão deixar a 

Rússia “nos arrastar de volta ao passado”, disse o secretário 
de Defesa dos Estados Unidos em um discurso em Berlim, 
dia 22 de junho de 2015, quando acusou o governo russo 
de	tentar	recriar	uma	esfera	de	influência	da	era	soviética.

Disponível em: http://oglobo.globo.com. 
Acesso em: 26 jun. 2015 (adaptado).

Que tema da geopolítica da segunda metade do século XX 
é o fundamento histórico da referência feita ao passado?
A Livre comércio.
B Luta antiditatorial.
C Corrida armamentista.
D Conservação ambiental.
E Terrorismo internacional.

Questão 55
Em Goiás e Mato Grosso, as modificações 

dependeram fundamentalmente de novos manejos 
aplicados às terras. Acima de tudo, porém, o 
desenvolvimento regional deveu-se a uma articulada 
transformação dos meios urbanos e rurais, a serviço 
da produção tanto de alimentos básicos, como o 
arroz, por exemplo, quanto de grãos para consumo 
interno e exportação, como a soja.

AB’SABER, A. N. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas.
São Paulo: Ateliê, 2003.

A realidade descrita no texto se estabelece sobre qual 
domínio morfoclimático?
A Pradaria.
B Cerrado.
C Caatinga.
D Araucária.
E Atlântico.
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BURNIE, D. Fique por dentro da ecologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2001 (adaptado).
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STEWART, P. Disponível em: http://noticias.uol.com.br. 
Acesso em: 26 jun. 2015 (adaptado).

TEXTO II
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Questão 55
Em Goiás e Mato Grosso, as modificações 

dependeram fundamentalmente de novos manejos 
aplicados às terras. Acima de tudo, porém, o 
desenvolvimento regional deveu-se a uma articulada 
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arroz, por exemplo, quanto de grãos para consumo 
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AB’SABER, A. N. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagísticas.
São Paulo: Ateliê, 2003.

A realidade descrita no texto se estabelece sobre qual 
domínio morfoclimático?
A Pradaria.
B Cerrado.
C Caatinga.
D Araucária.
E Atlântico.
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Questão 164
Um motorista fez uma viagem de 100 km partindo 

da cidade A até a cidade B. Nos primeiros 30 km, a 
velocidade média na qual esse motorista viajou foi de 
90 km/h. No segundo trecho, de 40 km, a velocidade 
média foi de 80 km/h. Suponha que a viagem foi realizada 
em 1 h 30 min.
A velocidade média do motorista, em quilômetro por hora, 
no último trecho da viagem foi de

A 45.

B 67.

C 77.

D 85.

E 113.

Questão 165
A taxa de mortalidade infantil vem decaindo a 

cada ano no Brasil. O gráfico, gerado a partir de 
dados do IBGE, apresenta a evolução da taxa de 
mortalidade infantil (número de óbitos para cada 
1 000 nascidos vivos) de crianças com até 5 anos, no 
Brasil, no período de 2000 a 2011.  

40

30

20

10

0
2000 2009 2011

Ó
bi

to
s 

po
r 1

 0
00

 n
as

ci
do

s 
vi

vo
s

30,1

22,5
18,7

Considere que, para os próximos anos, o 
decréscimo anual médio do número de óbitos para 
cada 1 000 nascidos vivos registrado, no período de 
2009 a 2011, será mantido.
A partir das informações fornecidas, a taxa de mortalidade 
infantil de crianças com até 5 anos tornar-se-á inferior a 
10 no período de

A 2011 a 2012.

B 2012 a 2013.

C 2013 a 2014.

D 2015 a 2016.

E 2017 a 2018.

Questão 166
Um estudante, morador da cidade de Contagem, 

ouviu dizer que nessa cidade existem ruas que formam 
um hexágono regular. Ao pesquisar em um sítio de 
mapas,	verificou	que	o	fato	é	verídico,	como	mostra	a	figura.

Disponível em: www.google.com. Acesso em: 7 dez. 2017 (adaptado).

Ele observou que o mapa apresentado na tela do 
computador estava na escala 1 : 20 000. Nesse instante, 
mediu o comprimento de um dos segmentos que formam 
os lados desse hexágono, encontrando 5 cm.
Se esse estudante resolver dar uma volta completa pelas 
ruas que formam esse hexágono, ele percorrerá, em 
quilômetro,
A 1.
B 4.
C 6.
D 20.
E 24.
Questão 167

A prefeitura de uma cidade está renovando os 
canteiros	 de	 flores	 de	 suas	 praças.	 Entre	 as	 possíveis	
variedades que poderiam ser plantadas, foram escolhidas 
cinco: amor-perfeito, cravina, petúnia, margarida e lírio. 
Em cada um dos canteiros, todos com composições 
diferentes, serão utilizadas somente três variedades 
distintas, não importando como elas serão dispostas.

Um funcionário deve determinar os trios de variedades 
de	flores	que	irão	compor	cada	canteiro.
De acordo com o disposto, a quantidade de trios possíveis 
é dada por
A  5

B 5 ∙ 3

C 
5!

5 − 3 !

D 
5!

5− 3 !2!

E 
5!

5 − 3 !3!
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Considere que, para os próximos anos, o 
decréscimo anual médio do número de óbitos para 
cada 1 000 nascidos vivos registrado, no período de 
2009 a 2011, será mantido.
A partir das informações fornecidas, a taxa de mortalidade 
infantil de crianças com até 5 anos tornar-se-á inferior a 
10 no período de

A 2011 a 2012.

B 2012 a 2013.

C 2013 a 2014.

D 2015 a 2016.

E 2017 a 2018.

Questão 166
Um estudante, morador da cidade de Contagem, 

ouviu dizer que nessa cidade existem ruas que formam 
um hexágono regular. Ao pesquisar em um sítio de 
mapas,	verificou	que	o	fato	é	verídico,	como	mostra	a	figura.

Disponível em: www.google.com. Acesso em: 7 dez. 2017 (adaptado).

Ele observou que o mapa apresentado na tela do 
computador estava na escala 1 : 20 000. Nesse instante, 
mediu o comprimento de um dos segmentos que formam 
os lados desse hexágono, encontrando 5 cm.
Se esse estudante resolver dar uma volta completa pelas 
ruas que formam esse hexágono, ele percorrerá, em 
quilômetro,
A 1.
B 4.
C 6.
D 20.
E 24.
Questão 167

A prefeitura de uma cidade está renovando os 
canteiros	 de	 flores	 de	 suas	 praças.	 Entre	 as	 possíveis	
variedades que poderiam ser plantadas, foram escolhidas 
cinco: amor-perfeito, cravina, petúnia, margarida e lírio. 
Em cada um dos canteiros, todos com composições 
diferentes, serão utilizadas somente três variedades 
distintas, não importando como elas serão dispostas.

Um funcionário deve determinar os trios de variedades 
de	flores	que	irão	compor	cada	canteiro.
De acordo com o disposto, a quantidade de trios possíveis 
é dada por
A  5

B 5 ∙ 3

C 
5!

5 − 3 !

D 
5!

5− 3 !2!

E 
5!

5 − 3 !3!
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2QUESTÃO 43 

Assentamento

Zanza daqui
Zanza pra acolá
Fim de feira, periferia afora
A cidade não mora mais em mim
Francisco, Serafim
Vamos embora

Ver o capim
Ver o baobá
Vamos ver a campina quando flora
A piracema, rios contravim
Binho, Bel, Bia, Quim
Vamos embora

Quando eu morrer
Cansado de guerra
Morro de bem
Com a minha terra:
Cana, caqui
Inhame, abóbora
Onde só vento se semeava outrora
Amplidão, nação, sertão sem fim
Ó Manuel, Miguilim
Vamos embora

BUARQUE, C. As cidades. Rio de Janeiro: RCA, 1998 (fragmento).

Nesse texto, predomina a função poética da linguagem. 
Entretanto, a função emotiva pode ser identificada no verso:

A A “Zanza pra acolá”.

B B “Fim de feira, periferia afora”.

C C “A cidade não mora mais em mim”.

D D “Onde só vento se semeava outrora”.

E E “Ó Manuel, Miguilim”.

QUESTÃO 44 

tem estrada para andar

Os homens
não choram.

Mulher ao volante,
perigo constante.

Disponível em: https://viva-porto.pt. Acesso em: 24 nov. 2021 (adaptado).

A articulação entre os elementos verbais e os não verbais 
do texto tem como propósito desencadear a

A A identificação de distinções entre mulheres e homens.
B B revisão de representações estereotipadas de 

gênero.
C C adoção de medidas preventivas de combate ao 

sexismo.
D D ratificação de comportamentos femininos e 

masculinos.
E E retomada de opiniões a respeito da diversidade dos 

papéis sociais.

QUESTÃO 45 

As línguas silenciadas do Brasil
Para aprender a língua de seu povo, o professor 

Txaywa Pataxó, de 29 anos, precisou estudar os fatores 
que, por diversas vezes, quase provocaram a extinção 
da língua patxôhã. Mergulhou na história do Brasil e 
descobriu fatos violentos que dispersaram os pataxós, 
forçados a abandonar a própria língua para escapar da 
perseguição. “Os pataxós se espalharam, principalmente, 
depois do Fogo de 1951. Queimaram tudo e expulsaram 
a gente das nossas terras. Isso constrange o nosso povo 
até hoje”, conta Txaywa, estudante da Universidade 
Federal de Minas Gerais e professor na aldeia Barra 
Velha, região de Porto Seguro (BA). Mais de quatro 
décadas depois, membros da etnia retornaram ao antigo 
local e iniciaram um movimento de recuperação da língua 
patxôhã. Os filhos de Sameary Pataxó já são fluentes — 
e ela, que se mudou quando já era adulta para a aldeia, 
tenta aprender um pouco com eles. “É a nossa identidade. 
Você diz quem você é por meio da sua língua”, afirma a 
professora de ensino fundamental sobre a importância 
de restaurar a língua dos pataxós. O patxôhã está entre 
as línguas indígenas faladas no Brasil: o IBGE estimou 
274 línguas no último censo. A publicação Povos indígenas 
no Brasil 2011/2016, do Instituto Socioambiental, calcula 
160. Antes da chegada dos portugueses, elas totalizavam 
mais de mil.

Disponível em: https://brasil.elpais.com. Acesso em: 11 jun. 2019 (adaptado).

O movimento de recuperação da língua patxôhã assume 
um caráter identitário peculiar na medida em que

A A denuncia o processo de perseguição histórica sofrida 
pelos povos indígenas.

B B conjuga o ato de resistência étnica à preservação 
da memória cultural.

C C associa a preservação linguística ao campo da 
pesquisa acadêmica.

D D estimula o retorno de povos indígenas a suas terras 
de origem.

E E aumenta o número de línguas indígenas faladas 
no Brasil.

*010275AM19*
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2QUESTÃO 43 

Assentamento

Zanza daqui
Zanza pra acolá
Fim de feira, periferia afora
A cidade não mora mais em mim
Francisco, Serafim
Vamos embora

Ver o capim
Ver o baobá
Vamos ver a campina quando flora
A piracema, rios contravim
Binho, Bel, Bia, Quim
Vamos embora

Quando eu morrer
Cansado de guerra
Morro de bem
Com a minha terra:
Cana, caqui
Inhame, abóbora
Onde só vento se semeava outrora
Amplidão, nação, sertão sem fim
Ó Manuel, Miguilim
Vamos embora

BUARQUE, C. As cidades. Rio de Janeiro: RCA, 1998 (fragmento).

Nesse texto, predomina a função poética da linguagem. 
Entretanto, a função emotiva pode ser identificada no verso:

A A “Zanza pra acolá”.

B B “Fim de feira, periferia afora”.

C C “A cidade não mora mais em mim”.

D D “Onde só vento se semeava outrora”.

E E “Ó Manuel, Miguilim”.

QUESTÃO 44 

tem estrada para andar

Os homens
não choram.

Mulher ao volante,
perigo constante.

Disponível em: https://viva-porto.pt. Acesso em: 24 nov. 2021 (adaptado).

A articulação entre os elementos verbais e os não verbais 
do texto tem como propósito desencadear a

A A identificação de distinções entre mulheres e homens.
B B revisão de representações estereotipadas de 

gênero.
C C adoção de medidas preventivas de combate ao 

sexismo.
D D ratificação de comportamentos femininos e 

masculinos.
E E retomada de opiniões a respeito da diversidade dos 

papéis sociais.

QUESTÃO 45 

As línguas silenciadas do Brasil
Para aprender a língua de seu povo, o professor 

Txaywa Pataxó, de 29 anos, precisou estudar os fatores 
que, por diversas vezes, quase provocaram a extinção 
da língua patxôhã. Mergulhou na história do Brasil e 
descobriu fatos violentos que dispersaram os pataxós, 
forçados a abandonar a própria língua para escapar da 
perseguição. “Os pataxós se espalharam, principalmente, 
depois do Fogo de 1951. Queimaram tudo e expulsaram 
a gente das nossas terras. Isso constrange o nosso povo 
até hoje”, conta Txaywa, estudante da Universidade 
Federal de Minas Gerais e professor na aldeia Barra 
Velha, região de Porto Seguro (BA). Mais de quatro 
décadas depois, membros da etnia retornaram ao antigo 
local e iniciaram um movimento de recuperação da língua 
patxôhã. Os filhos de Sameary Pataxó já são fluentes — 
e ela, que se mudou quando já era adulta para a aldeia, 
tenta aprender um pouco com eles. “É a nossa identidade. 
Você diz quem você é por meio da sua língua”, afirma a 
professora de ensino fundamental sobre a importância 
de restaurar a língua dos pataxós. O patxôhã está entre 
as línguas indígenas faladas no Brasil: o IBGE estimou 
274 línguas no último censo. A publicação Povos indígenas 
no Brasil 2011/2016, do Instituto Socioambiental, calcula 
160. Antes da chegada dos portugueses, elas totalizavam 
mais de mil.

Disponível em: https://brasil.elpais.com. Acesso em: 11 jun. 2019 (adaptado).

O movimento de recuperação da língua patxôhã assume 
um caráter identitário peculiar na medida em que

A A denuncia o processo de perseguição histórica sofrida 
pelos povos indígenas.

B B conjuga o ato de resistência étnica à preservação 
da memória cultural.

C C associa a preservação linguística ao campo da 
pesquisa acadêmica.

D D estimula o retorno de povos indígenas a suas terras 
de origem.

E E aumenta o número de línguas indígenas faladas 
no Brasil.

*010275AM19*
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2QUESTÃO 75 

Rochas ígneas
Amazônia Legal

ROCHAS ÍGNEAS DA AMAZÔNIA LEGAL
70°W 60°W 50°W
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0 80 160 320
Km

Projeção: Albers
Datum: SIRGAS 2000

RoraimaRoraima

   aranhãoMaranhão

Geoestatísticas de recursos naturais da Amazônia Legal. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2011 (adaptado).

O mapa espacializa um recurso natural com alto potencial 
para ocorrência de:

A A Abalos sísmicos periódicos.
B B Jazidas de minerais metálicos.
C C Reservas de combustíveis fósseis.
D D Aquíferos sedimentares profundos.
E E Estruturas geológicas metamórficas.

QUESTÃO 76 
Nascidas no Líbano, as duas irmãs não puderam 

ser registradas no país, porque lá é exigido que os 
nascidos sejam filhos de pais e mães libaneses. Seus 
pais, de nacionalidade síria, também não puderam 
registrá-las no país de origem. Na Síria, crianças só 
são registradas por pais oficialmente casados, o que 
não era o caso deles.

Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 7 nov. 2021.

Em situações como a apresentada no texto, as pessoas ao 
nascerem já se encontram na condição sociopolítica de

A A exiladas.
B B apátridas.
C C foragidas.
D D refugiadas.
E E clandestinas.

QUESTÃO 77 

TEXTO I
Uma filosofia da percepção que queira reaprender a 

ver o mundo restituirá à pintura e às artes em geral seu 
lugar verdadeiro.

MERLEAU-PONTY, M. Conversas: 1948. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

 TEXTO II
Os grandes autores de cinema nos pareceram 

confrontáveis não apenas com pintores, arquitetos, 
músicos, mas também com pensadores. Eles pensam 
com imagens, em vez de conceitos.

DELEUZE, G. Cinema 1: a imagem-movimento. São Paulo: Brasiliense, 1983 (adaptado).

De que modo os textos sustentam a existência de um 
saber ancorado na sensibilidade?

A A Admitindo o belo como fenômeno transcendental.
B B Reafirmando a vivência estética como juízo de gosto.
C C Considerando o olhar como experiência de conhecimento.
D D Apontando as formas de expressão como auxiliares 

da razão.
E E Estabelecendo a inteligência como implicação das 

representações.

QUESTÃO 78 

TEXTO I
Manda o Santo Ofício da Inquisição que ninguém, 

seja qual for seu estado, idade ou condição, pare com 
carroça, caleça ou montaria nem atrapalhe com mesas 
ou cadeiras o centro das ruas, que vão da Inquisição a 
São Domingos, nem atravesse a procissão em ponto 
algum da ida ou da volta, amanhã, 19 do corrente, em 
que se celebrará auto de fé. E também que nem nesse 
dia nem nos dos açoites ouse alguém atirar nos réus 
maçãs, pedras, laranjas nem outra coisa qualquer.

PALMA, R. Anais da Inquisição de Lima. São Paulo: Edusp; Giordano, 1992 (adaptado).

TEXTO II
Como acontece em todos os ritos, o sentido do auto 

da fé é conferido pela sequência dos atos que o compõem. 
Os lugares, as posturas, os gestos, as palavras são 
fixados previamente em toda a sua complexidade. Por 
isso, o auto da fé apresenta momentos fortes — durante 
a preparação, a encenação, o ato e a recepção — que 
convém seguir em seus pormenores.
BETHENCOURT, F. História das Inquisições: Portugal, Espanha e Itália – séculos XV-XIX. 

São Paulo: Cia. das Letras, 2000.

O rito mencionado nos textos demonstra a capacidade 
da Igreja em

A A abrandar cerimônias de punição.
B B favorecer anseios de violência.
C C criticar políticas de disciplina.
D D produzir padrões de conduta.
E E ordenar cultos de heresia.

*010275AM28*
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2QUESTÃO 75 

Rochas ígneas
Amazônia Legal
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Geoestatísticas de recursos naturais da Amazônia Legal. 
Rio de Janeiro: IBGE, 2011 (adaptado).

O mapa espacializa um recurso natural com alto potencial 
para ocorrência de:

A A Abalos sísmicos periódicos.
B B Jazidas de minerais metálicos.
C C Reservas de combustíveis fósseis.
D D Aquíferos sedimentares profundos.
E E Estruturas geológicas metamórficas.

QUESTÃO 76 
Nascidas no Líbano, as duas irmãs não puderam 

ser registradas no país, porque lá é exigido que os 
nascidos sejam filhos de pais e mães libaneses. Seus 
pais, de nacionalidade síria, também não puderam 
registrá-las no país de origem. Na Síria, crianças só 
são registradas por pais oficialmente casados, o que 
não era o caso deles.

Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 7 nov. 2021.

Em situações como a apresentada no texto, as pessoas ao 
nascerem já se encontram na condição sociopolítica de

A A exiladas.
B B apátridas.
C C foragidas.
D D refugiadas.
E E clandestinas.

QUESTÃO 77 

TEXTO I
Uma filosofia da percepção que queira reaprender a 

ver o mundo restituirá à pintura e às artes em geral seu 
lugar verdadeiro.

MERLEAU-PONTY, M. Conversas: 1948. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

 TEXTO II
Os grandes autores de cinema nos pareceram 

confrontáveis não apenas com pintores, arquitetos, 
músicos, mas também com pensadores. Eles pensam 
com imagens, em vez de conceitos.

DELEUZE, G. Cinema 1: a imagem-movimento. São Paulo: Brasiliense, 1983 (adaptado).

De que modo os textos sustentam a existência de um 
saber ancorado na sensibilidade?

A A Admitindo o belo como fenômeno transcendental.
B B Reafirmando a vivência estética como juízo de gosto.
C C Considerando o olhar como experiência de conhecimento.
D D Apontando as formas de expressão como auxiliares 

da razão.
E E Estabelecendo a inteligência como implicação das 

representações.

QUESTÃO 78 

TEXTO I
Manda o Santo Ofício da Inquisição que ninguém, 

seja qual for seu estado, idade ou condição, pare com 
carroça, caleça ou montaria nem atrapalhe com mesas 
ou cadeiras o centro das ruas, que vão da Inquisição a 
São Domingos, nem atravesse a procissão em ponto 
algum da ida ou da volta, amanhã, 19 do corrente, em 
que se celebrará auto de fé. E também que nem nesse 
dia nem nos dos açoites ouse alguém atirar nos réus 
maçãs, pedras, laranjas nem outra coisa qualquer.

PALMA, R. Anais da Inquisição de Lima. São Paulo: Edusp; Giordano, 1992 (adaptado).

TEXTO II
Como acontece em todos os ritos, o sentido do auto 

da fé é conferido pela sequência dos atos que o compõem. 
Os lugares, as posturas, os gestos, as palavras são 
fixados previamente em toda a sua complexidade. Por 
isso, o auto da fé apresenta momentos fortes — durante 
a preparação, a encenação, o ato e a recepção — que 
convém seguir em seus pormenores.
BETHENCOURT, F. História das Inquisições: Portugal, Espanha e Itália – séculos XV-XIX. 

São Paulo: Cia. das Letras, 2000.

O rito mencionado nos textos demonstra a capacidade 
da Igreja em

A A abrandar cerimônias de punição.
B B favorecer anseios de violência.
C C criticar políticas de disciplina.
D D produzir padrões de conduta.
E E ordenar cultos de heresia.

*010275AM28*

https://bit.ly/retratos4
https://bit.ly/censo2010Escolas
https://bit.ly/educaJovens-saudeAdolescentes
https://youtu.be/am2WOYu4iFc
https://bit.ly/pns2019-2
https://bit.ly/educaJovens-esportes
https://bit.ly/educaJovens-PeNSE
https://bit.ly/educaJovens-piramide
https://youtu.be/UPgR_LL0Fz0
https://bit.ly/agi-populacao2021
https://bit.ly/folderIndigenas
https://bit.ly/educaJovens-indigenas
https://bit.ly/sinteseMortInf
https://bit.ly/agi-expectativaDeVida
https://bit.ly/mapaAmazoniaLegal
https://bit.ly/agi-AmazoniaLegal
https://youtu.be/fjfI6YOifBc


Questões do ENEM que mencionam dados do IBGE: de 2009 a 2022
GABARITO E REFERÊNCIAS

Alternativa correta:

Alternativa correta:

Alternativa correta:

Acesse as matérias da Agência de Notícias do 
IBGE sobre pobreza no Brasil: <https://bit.ly/agi-
pobreza2020> e <https://bit.ly/agi-pobreza2021>;

 <Aqui você confere o texto do IBGE Educa sobre 
Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil: 
<https://bit.ly/educaJovens-mulheres>;

Confira dados sobre desigualdades sociais por cor ou 
raça no Brasil: <https://bit.ly/desSoc>;

Assista ao vídeo do IBGE Explica sobre erradicação da 
pobreza <https://youtu.be/wLP6roH0XvU>;

Ouça o áudio do Minuto IBGE sobre Desigualdade de cor 
ou raça <https://youtu.be/dqCe81-iJys>.

Acesse as páginas 66 a 68 da Pesquisa Nacional de 
Saúde e confira dados sobre o deslocamento dos 
brasileiros para o trabalho: 
<https://bit.ly/pns2019-livro>.

Confira, na matéria da Agência de Notícias do IBGE, 
dados sobre a expectativa de vida dos brasileiros: 
<https://bit.ly/agi-expectativaDeVida>;

Aqui você assiste ao vídeo do IBGE Explica sobre 
expectativa de vida no Brasil: 
<https://youtu.be/pPE19OI38qE>.
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2QUESTÃO 87 

TEXTO I
Interseccionalidade: intercruzamento de desigualdades 
que gera padrões complexos de discriminação.

TEXTO II

30,4%

21,0%

11,6%

10,0%

Proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza
Por arranjo domiciliar no Brasil — 2017

Mulher sem cônjuge e com filho(s) até 14 anos

Mulher preta ou parda sem cônjuge e com filho(s) até 14 anos

Mulher branca sem cônjuge e com filho(s) até 14 anos

Casal com filho(s)

Outros

Unipessoal

Casal sem filho

56,9%

64,4%

41,5%

Disponível em: www.agenciadenoticias.ibge.gov.br. Acesso em: 2 dez. 2018.

Considerando o conceito apresentado no Texto I e os 
dados apresentados no Texto II, no Brasil, são fatores 
que intensificam o fenômeno da discriminação:

A A Raça e gênero.
B B Etnia e habitação.
C C Idade e nupcialidade.
D D Profissão e sexualidade.
E E Escolaridade e fecundidade.

QUESTÃO 88 
O princípio básico do Estado de direito é o da 

eliminação do arbítrio no exercício dos poderes públicos, 
com a consequente garantia de direitos dos indivíduos 
perante esses poderes. Estado de direito significa que 
nenhum indivíduo, presidente ou cidadão comum está 
acima da lei. Os governos democráticos exercem a 
autoridade por meio da lei e estão eles próprios sujeitos 
aos constrangimentos impostos pela lei.

CANOTILHO, J. J. G. Estado de direito. Lisboa: Gradiva, 1999 (adaptado).

Nas sociedades contemporâneas, consiste em violação 
do princípio básico enunciado no texto:

A A Supressão de eleições de representantes políticos.
B B Intervenção em áreas de vulnerabilidade pela Igreja.
C C Disseminação de projetos sociais em universidades.
D D Ampliação dos processos de concentração de renda.
E E Regulamentação das relações de trabalho pelo 

Legislativo.

QUESTÃO 89 

Brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho
Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais 

grave no Sudeste: 13% das pessoas levam mais de uma 
hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas 
de São Paulo e do Rio, o IBGE registrou os maiores 
percentuais de trabalhadores que levam mais de uma 
hora no trajeto até o emprego. Quem vê o Marcelo chegar 
ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta 
todos os dias antes das 5 h. “Acordo 4 h 30, saio de casa 
5 h, pego trem 5 h 20, chego na Central umas 6 h 50, 
pego ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7 h 10”, 
conta. Segundo especialista, são os mais pobres os que 
moram mais longe do emprego.

Disponível em: www.portaldotransito.com.br. Acesso em: 23 nov. 2021 (adaptado).

A pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica 
populacional:

A A Fluxo de retorno.
B B Migração interna.
C C Mudança sazonal.
D D Movimento pendular.
E E Deslocamento forçado.

QUESTÃO 90 
A história do Primeiro de Maio de 1890 — na França e na 

Europa, o primeiro de todos os Primeiros de Maio — é, sob 
vários aspectos, exemplar. Resultante de um ato político 
deliberado, essa manifestação ilustra o lado voluntário da 
construção de uma classe — a classe operária — à qual 
os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural 
através daquela pedagogia da festa cujo princípio, eficácia 
e limites há muito tempo tinham sido experimentados pela 
Revolução Francesa.

PERROT, M. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

Com base no texto, a fixação dessa data comemorativa 
tinha por objetivo

A A valorizar um sentimento burguês.
B B afirmar uma identidade coletiva.
C C edificar uma memória nacional.
D D criar uma comunidade cívica.
E E definir uma tradição popular.

*010275AM31*
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2QUESTÃO 87 

TEXTO I
Interseccionalidade: intercruzamento de desigualdades 
que gera padrões complexos de discriminação.

TEXTO II

30,4%

21,0%

11,6%

10,0%

Proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza
Por arranjo domiciliar no Brasil — 2017

Mulher sem cônjuge e com filho(s) até 14 anos

Mulher preta ou parda sem cônjuge e com filho(s) até 14 anos

Mulher branca sem cônjuge e com filho(s) até 14 anos

Casal com filho(s)

Outros

Unipessoal

Casal sem filho

56,9%

64,4%

41,5%

Disponível em: www.agenciadenoticias.ibge.gov.br. Acesso em: 2 dez. 2018.

Considerando o conceito apresentado no Texto I e os 
dados apresentados no Texto II, no Brasil, são fatores 
que intensificam o fenômeno da discriminação:

A A Raça e gênero.
B B Etnia e habitação.
C C Idade e nupcialidade.
D D Profissão e sexualidade.
E E Escolaridade e fecundidade.

QUESTÃO 88 
O princípio básico do Estado de direito é o da 

eliminação do arbítrio no exercício dos poderes públicos, 
com a consequente garantia de direitos dos indivíduos 
perante esses poderes. Estado de direito significa que 
nenhum indivíduo, presidente ou cidadão comum está 
acima da lei. Os governos democráticos exercem a 
autoridade por meio da lei e estão eles próprios sujeitos 
aos constrangimentos impostos pela lei.

CANOTILHO, J. J. G. Estado de direito. Lisboa: Gradiva, 1999 (adaptado).

Nas sociedades contemporâneas, consiste em violação 
do princípio básico enunciado no texto:

A A Supressão de eleições de representantes políticos.
B B Intervenção em áreas de vulnerabilidade pela Igreja.
C C Disseminação de projetos sociais em universidades.
D D Ampliação dos processos de concentração de renda.
E E Regulamentação das relações de trabalho pelo 

Legislativo.

QUESTÃO 89 

Brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho
Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais 

grave no Sudeste: 13% das pessoas levam mais de uma 
hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas 
de São Paulo e do Rio, o IBGE registrou os maiores 
percentuais de trabalhadores que levam mais de uma 
hora no trajeto até o emprego. Quem vê o Marcelo chegar 
ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta 
todos os dias antes das 5 h. “Acordo 4 h 30, saio de casa 
5 h, pego trem 5 h 20, chego na Central umas 6 h 50, 
pego ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7 h 10”, 
conta. Segundo especialista, são os mais pobres os que 
moram mais longe do emprego.

Disponível em: www.portaldotransito.com.br. Acesso em: 23 nov. 2021 (adaptado).

A pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica 
populacional:

A A Fluxo de retorno.
B B Migração interna.
C C Mudança sazonal.
D D Movimento pendular.
E E Deslocamento forçado.

QUESTÃO 90 
A história do Primeiro de Maio de 1890 — na França e na 

Europa, o primeiro de todos os Primeiros de Maio — é, sob 
vários aspectos, exemplar. Resultante de um ato político 
deliberado, essa manifestação ilustra o lado voluntário da 
construção de uma classe — a classe operária — à qual 
os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural 
através daquela pedagogia da festa cujo princípio, eficácia 
e limites há muito tempo tinham sido experimentados pela 
Revolução Francesa.

PERROT, M. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

Com base no texto, a fixação dessa data comemorativa 
tinha por objetivo

A A valorizar um sentimento burguês.
B B afirmar uma identidade coletiva.
C C edificar uma memória nacional.
D D criar uma comunidade cívica.
E E definir uma tradição popular.

*010275AM31*
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TEXTO I
Interseccionalidade: intercruzamento de desigualdades 
que gera padrões complexos de discriminação.

TEXTO II

30,4%

21,0%

11,6%

10,0%

Proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza
Por arranjo domiciliar no Brasil — 2017

Mulher sem cônjuge e com filho(s) até 14 anos

Mulher preta ou parda sem cônjuge e com filho(s) até 14 anos

Mulher branca sem cônjuge e com filho(s) até 14 anos

Casal com filho(s)

Outros

Unipessoal

Casal sem filho

56,9%

64,4%

41,5%

Disponível em: www.agenciadenoticias.ibge.gov.br. Acesso em: 2 dez. 2018.

Considerando o conceito apresentado no Texto I e os 
dados apresentados no Texto II, no Brasil, são fatores 
que intensificam o fenômeno da discriminação:

A A Raça e gênero.
B B Etnia e habitação.
C C Idade e nupcialidade.
D D Profissão e sexualidade.
E E Escolaridade e fecundidade.

QUESTÃO 88 
O princípio básico do Estado de direito é o da 

eliminação do arbítrio no exercício dos poderes públicos, 
com a consequente garantia de direitos dos indivíduos 
perante esses poderes. Estado de direito significa que 
nenhum indivíduo, presidente ou cidadão comum está 
acima da lei. Os governos democráticos exercem a 
autoridade por meio da lei e estão eles próprios sujeitos 
aos constrangimentos impostos pela lei.

CANOTILHO, J. J. G. Estado de direito. Lisboa: Gradiva, 1999 (adaptado).

Nas sociedades contemporâneas, consiste em violação 
do princípio básico enunciado no texto:

A A Supressão de eleições de representantes políticos.
B B Intervenção em áreas de vulnerabilidade pela Igreja.
C C Disseminação de projetos sociais em universidades.
D D Ampliação dos processos de concentração de renda.
E E Regulamentação das relações de trabalho pelo 

Legislativo.

QUESTÃO 89 

Brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho
Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais 

grave no Sudeste: 13% das pessoas levam mais de uma 
hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas 
de São Paulo e do Rio, o IBGE registrou os maiores 
percentuais de trabalhadores que levam mais de uma 
hora no trajeto até o emprego. Quem vê o Marcelo chegar 
ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta 
todos os dias antes das 5 h. “Acordo 4 h 30, saio de casa 
5 h, pego trem 5 h 20, chego na Central umas 6 h 50, 
pego ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7 h 10”, 
conta. Segundo especialista, são os mais pobres os que 
moram mais longe do emprego.

Disponível em: www.portaldotransito.com.br. Acesso em: 23 nov. 2021 (adaptado).

A pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica 
populacional:

A A Fluxo de retorno.
B B Migração interna.
C C Mudança sazonal.
D D Movimento pendular.
E E Deslocamento forçado.

QUESTÃO 90 
A história do Primeiro de Maio de 1890 — na França e na 

Europa, o primeiro de todos os Primeiros de Maio — é, sob 
vários aspectos, exemplar. Resultante de um ato político 
deliberado, essa manifestação ilustra o lado voluntário da 
construção de uma classe — a classe operária — à qual 
os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural 
através daquela pedagogia da festa cujo princípio, eficácia 
e limites há muito tempo tinham sido experimentados pela 
Revolução Francesa.

PERROT, M. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

Com base no texto, a fixação dessa data comemorativa 
tinha por objetivo

A A valorizar um sentimento burguês.
B B afirmar uma identidade coletiva.
C C edificar uma memória nacional.
D D criar uma comunidade cívica.
E E definir uma tradição popular.

*010275AM31*
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2QUESTÃO 87 

TEXTO I
Interseccionalidade: intercruzamento de desigualdades 
que gera padrões complexos de discriminação.

TEXTO II

30,4%

21,0%

11,6%

10,0%

Proporção de pessoas abaixo da linha de pobreza
Por arranjo domiciliar no Brasil — 2017

Mulher sem cônjuge e com filho(s) até 14 anos

Mulher preta ou parda sem cônjuge e com filho(s) até 14 anos

Mulher branca sem cônjuge e com filho(s) até 14 anos

Casal com filho(s)

Outros

Unipessoal

Casal sem filho

56,9%

64,4%

41,5%

Disponível em: www.agenciadenoticias.ibge.gov.br. Acesso em: 2 dez. 2018.

Considerando o conceito apresentado no Texto I e os 
dados apresentados no Texto II, no Brasil, são fatores 
que intensificam o fenômeno da discriminação:

A A Raça e gênero.
B B Etnia e habitação.
C C Idade e nupcialidade.
D D Profissão e sexualidade.
E E Escolaridade e fecundidade.

QUESTÃO 88 
O princípio básico do Estado de direito é o da 

eliminação do arbítrio no exercício dos poderes públicos, 
com a consequente garantia de direitos dos indivíduos 
perante esses poderes. Estado de direito significa que 
nenhum indivíduo, presidente ou cidadão comum está 
acima da lei. Os governos democráticos exercem a 
autoridade por meio da lei e estão eles próprios sujeitos 
aos constrangimentos impostos pela lei.

CANOTILHO, J. J. G. Estado de direito. Lisboa: Gradiva, 1999 (adaptado).

Nas sociedades contemporâneas, consiste em violação 
do princípio básico enunciado no texto:

A A Supressão de eleições de representantes políticos.
B B Intervenção em áreas de vulnerabilidade pela Igreja.
C C Disseminação de projetos sociais em universidades.
D D Ampliação dos processos de concentração de renda.
E E Regulamentação das relações de trabalho pelo 

Legislativo.

QUESTÃO 89 

Brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho
Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais 

grave no Sudeste: 13% das pessoas levam mais de uma 
hora para chegar ao trabalho. Nas regiões metropolitanas 
de São Paulo e do Rio, o IBGE registrou os maiores 
percentuais de trabalhadores que levam mais de uma 
hora no trajeto até o emprego. Quem vê o Marcelo chegar 
ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta 
todos os dias antes das 5 h. “Acordo 4 h 30, saio de casa 
5 h, pego trem 5 h 20, chego na Central umas 6 h 50, 
pego ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7 h 10”, 
conta. Segundo especialista, são os mais pobres os que 
moram mais longe do emprego.

Disponível em: www.portaldotransito.com.br. Acesso em: 23 nov. 2021 (adaptado).

A pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica 
populacional:

A A Fluxo de retorno.
B B Migração interna.
C C Mudança sazonal.
D D Movimento pendular.
E E Deslocamento forçado.

QUESTÃO 90 
A história do Primeiro de Maio de 1890 — na França e na 

Europa, o primeiro de todos os Primeiros de Maio — é, sob 
vários aspectos, exemplar. Resultante de um ato político 
deliberado, essa manifestação ilustra o lado voluntário da 
construção de uma classe — a classe operária — à qual 
os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural 
através daquela pedagogia da festa cujo princípio, eficácia 
e limites há muito tempo tinham sido experimentados pela 
Revolução Francesa.

PERROT, M. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

Com base no texto, a fixação dessa data comemorativa 
tinha por objetivo

A A valorizar um sentimento burguês.
B B afirmar uma identidade coletiva.
C C edificar uma memória nacional.
D D criar uma comunidade cívica.
E E definir uma tradição popular.

*010275AM31*
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2QUESTÃO 164 
A esperança de vida ao nascer é o número médio 

de anos que um indivíduo tende a viver a partir de seu 
nascimento,	considerando	dados	da	população.	No	Brasil,	
esse número vem aumentando consideravelmente, como 
mostra	o	gráfico.

Esperança de vida ao nascer
75

74

73

72
2008

72,78

73,09
73,4

73,67
73,95

74,23

2009 2010 2011 2012 2013
Disponível em: http://cod.ibge.gov.br. Acesso em: 6 mar. 2014 (adaptado).

Pode-se	observar	que	a	esperança	de	vida	ao	nascer	
em 2012 foi exatamente a média das registradas nos 
anos de 2011 e 2013. Suponha que esse fato também 
ocorreu com a esperança de vida ao nascer em 2013, em 
relação	às	esperanças	de	vida	de	2012	e	de	2014.
Caso	 a	 suposição	 feita	 tenha	 sido	 confirmada,	 a	
esperança de vida ao nascer no Brasil no ano de 2014 
terá sido, em ano, igual a

A A 74,23.
B B 74,51.
C C 75,07.
D D 75,23.
E E 78,49.

QUESTÃO 165 
Na	figura	estão	destacadas	duas	trajetórias	sobre	a	

superfície do globo terrestre, descritas ao se percorrer 
parte dos meridianos 1, 2 e da Linha do Equador, sendo 
que	 os	 meridianos	 1	 e	 2	 estão	 contidos	 em	 planos	
perpendiculares entre si. O plano α é paralelo ao que 
contém a Linha do Equador.

Meridiano 2

Meridiano 1

Linha do Equador

α

N

S

A	vista	 superior	 da	projeção	ortogonal	 sobre	o	 plano	α 
dessas duas trajetórias é

AA

BB

CC

DD

EE

*020125AM26*
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2QUESTÃO 164 
A esperança de vida ao nascer é o número médio 

de anos que um indivíduo tende a viver a partir de seu 
nascimento,	considerando	dados	da	população.	No	Brasil,	
esse número vem aumentando consideravelmente, como 
mostra	o	gráfico.

Esperança de vida ao nascer
75

74

73

72
2008

72,78

73,09
73,4

73,67
73,95

74,23

2009 2010 2011 2012 2013
Disponível em: http://cod.ibge.gov.br. Acesso em: 6 mar. 2014 (adaptado).

Pode-se	observar	que	a	esperança	de	vida	ao	nascer	
em 2012 foi exatamente a média das registradas nos 
anos de 2011 e 2013. Suponha que esse fato também 
ocorreu com a esperança de vida ao nascer em 2013, em 
relação	às	esperanças	de	vida	de	2012	e	de	2014.
Caso	 a	 suposição	 feita	 tenha	 sido	 confirmada,	 a	
esperança de vida ao nascer no Brasil no ano de 2014 
terá sido, em ano, igual a

A A 74,23.
B B 74,51.
C C 75,07.
D D 75,23.
E E 78,49.

QUESTÃO 165 
Na	figura	estão	destacadas	duas	trajetórias	sobre	a	

superfície do globo terrestre, descritas ao se percorrer 
parte dos meridianos 1, 2 e da Linha do Equador, sendo 
que	 os	 meridianos	 1	 e	 2	 estão	 contidos	 em	 planos	
perpendiculares entre si. O plano α é paralelo ao que 
contém a Linha do Equador.

Meridiano 2

Meridiano 1

Linha do Equador

α

N

S

A	vista	 superior	 da	projeção	ortogonal	 sobre	o	 plano	α 
dessas duas trajetórias é

AA

BB

CC

DD

EE

*020125AM26*

https://bit.ly/agi-pobreza2020
https://bit.ly/agi-pobreza2020
https://bit.ly/agi-pobreza2021
https://bit.ly/educaJovens-mulheres
https://bit.ly/desSoc
https://youtu.be/wLP6roH0XvU
https://youtu.be/dqCe81-iJys
https://bit.ly/pns2019-livro
https://bit.ly/agi-expectativaDeVida
https://youtu.be/pPE19OI38qE

