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SEGUNDO REINADO 
 

01) (ENEM 2019 – SEGUNDA APLICAÇÃO) 

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) reuniu historiadores, romancistas, poetas, 

administradores públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Em 

certo sentido, a estrutura dessa instituição, pelo menos como projeto, reproduzia o modelo 

centralizador imperial. Assim, enquanto na Corte localizava-se a sede, nas províncias deveria haver 

os respectivos institutos regionais. Estes, por sua vez, enviariam documentos e relatos regionais para 

a capital.  

 

EL PRIORE, M.; VENÂNCIO, R. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil, 2010 (adaptado). 

De acordo com o texto, durante o reinado de D. Pedro II, o referido instituto objetivava 

A) construir uma narrativa de nação. 

B) debater as desigualdades sociais. 

C) combater as injustiças coloniais. 

D) defender a retórica do abolicionismo. 

E) evidenciar uma diversidade étnica. 

 

02) (ENEM 2015 SEGUNDA APLICAÇÃO) Decreto-lei 3.509, de 12 de setembro de 1865 

Art. 1º – O cidadão guarda-nacional que por si apresentar outra pessoa para o serviço do Exército por 

tempo de noves anos, com a idoneidade regulada pelas leis militares, ficará isento não só do 

recrutamento, senão também do serviço da Guarda Nacional. O substituído é responsável por o que 

o substituiu, no caso de deserção. 

Arquivo Histórico do Exército. Ordem do dia do Exército, n. 455, 1865 (adaptado). 

No artigo, tem-se um dos mecanismos de formação dos “Voluntários da Pátria”, encaminhados para 

lutar na Guerra do Paraguai. Tal prática passou a ocorrer com muita frequência no Brasil nesse 

período e indica o(a) 

A) forma como o Exército brasileiro se tornou o mais bem equipado da América do Sul. 

B) incentivo dos grandes proprietários à participação dos seus filhos no conflito. 

C) solução adotada pelo país para aumentar o contingente de escravos no conflito 

D) envio de escravos para os conflitos armados, visando sua qualificação para o trabalho. 

E) fato de que muitos escravos passaram a substituir seus proprietários em troca de liberdade. 
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03) (ENEM 2015 – SEGUNDA APLICAÇÃO ) Em 1881, a Câmara dos Deputados aprovou uma 

reforma na lei eleitoral brasileira, a fim de introduzir o voto direto. A grande novidade, porém, ficou 

por conta da exigência de que os eleitores soubessem ler e escrever. As consequências logo se 

refletiram nas estatísticas. Em 1872, havia mais de 1 milhão de votantes, já em 1886, pouco mais de 

100 mil cidadãos participaram das eleições parlamentares. Houve um corte de quase 90 por cento do 

eleitorado. 

CARVALHO, J. M. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006 (adaptado). 

Nas últimas décadas do século XIX, o Império do Brasil passou por transformações como as descritas, 

que representaram a 

A) ascensão dos "homens bons". 

B) restrição dos direitos políticos. 

C) superação dos currais eleitorais. 

D) afirmação do eleitorado monarquista. 

E) ampliação da representação popular. 

 

GABARITO: 

01)  02)  03) 
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MOVIMENTOS SOCIAIS DA 

PRIMEIRA REPÚBLICA NO 

BRASIL 
01) (ENEM 2011) 

Charge capa da revista “O Malho”, de 1904. Disponível em: http://1.bp.blogspot.com. (Foto: Reprodução/Enem)  

 

A imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro, na primeira década do 

século XX, que integraram a Revolta da Vacina. Considerando o contexto político-social da época, 

essa revolta revela 

A) a insatisfação da população com os benefícios de uma modernização urbana autoritária. 

B) a consciência da população pobre sobre a necessidade de vacinação para a erradicação das 

epidemias. 

C) a garantia do processo democrático instaurado com a República, através da defesa da liberdade de 

expressão da população. 

D) o planejamento do governo republicano na área de saúde, que abrangia a população em geral. 

E) o apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em vez de privilegiar a 

elite. 
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02) (ENEM 2010)  A serraria construía ramais ferroviários que adentravam as grandes matas, onde 

grandes locomotivas com guindastes e correntes gigantescas de mais de 100 metros arrastavam, para 

as composições de trem, as toras que jaziam abatidas por equipes de trabalhadores que anteriormente 

passavam pelo local. Quando o guindaste arrastava as grandes toras em direção à composição de trem, 

os ervais nativos que existiam em meio às matas eram destruídos por este deslocamento. 

MACHADO P. P. Lideranças do Contestado. Campinas: Unicamp. 

2004 (adaptado). 

No início do século XX, uma série de empreendimentos capitalistas chegou à região do meio-oeste 

de Santa Catarina – ferrovias, serrarias e projetos de colonização. Os impactos sociais gerados por 

esse processo estão na origem da chamada Guerra do Contestado. Entre tais impactos, encontrava-se 

A) a absorção dos trabalhadores rurais como trabalhadores da serraria, resultando em um processo de 

êxodo rural. 

B) o desemprego gerado pela introdução das novas máquinas, que diminuíam a necessidade de mão 

de obra. 

C) a desorganização da economia tradicional, que sustentava os posseiros e os trabalhadores rurais 

da região. 

D) a diminuição do poder dos grandes coronéis da região, que passavam disputar o poder político 

com os novos agentes. 

E) o crescimento dos conflitos entre os operários empregados nesses empreendimentos e os seus 

proprietários, ligados ao capital internacional. 

 

GABARITO: 

01)  02)  
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ERA VARGAS 
01) (ENEM 2011) É difícil encontrar um texto sobre a Proclamação da República no Brasil que não 

cite a afirmação de Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que “o povo assistiu àquilo 

bestializado”. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que não descuidaram 

da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo e o estrangeirismo da fórmula 

implantada em 1889. Isto porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930 

 

MELLO, M. T. C. A república consentida: cultura democrática e científica no final do Império. Rio de Janeiro: FGV, 2007 

(adaptado). 

O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República 

no Brasil teve, na Revolução de 1930, um de seus momentos mais importantes. Os defensores da 

Revolução de 1930 procuraram construir uma visão negativa para os eventos de 1889, porque esta 

era uma maneira de 

a) valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas 

b) resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à Monarquia. 

c) criticar a política educacional adotada durante a República Velha. 

d) legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. 

e) destacar a ampla participação popular obtida no processo da Proclamação. 

 

02) (Enem/2017) Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se 

na arte da empolgação e envolvimento das “multidões” através das mensagens políticas. Nesse tipo 

de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, “não falamos 

para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito”. 

CAPELATO, M. H. Propaganda política e controle dos meios de comunicação. In: PANDOLFI, D. (Org.). Repensando o Estado Novo. Rio de 

Janeiro: FGV, 1999. 

O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental à 

propaganda política, na medida em que visava 

a) conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. 

b) ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. 

c) aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. 

d) estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil. 

e) alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. 
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03) ENEM 2018 

 

Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo com o intuito de 

A) destacar a sabedoria inata do líder governamental. 

B) atender a necessidade familiar de obediência infantil. 

C) promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias. 

D) conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. 

E) estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. 

 

GABARITO: 

01)  02)  03) 

 
 

 

 


