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PROJETO ENEM 2023  
 

Compilação ENEM 10 – Direitos e questões sociais 
 

O objetivo das compilações é testar conhecimentos sobre os temas mais recorrentes e 
importantes da prova. Selecionamos questões que exigem raciocínios cruciais para 

uma boa resolução do exame. Os gabaritos serão liberados em nosso site: 
www.chadehumanas.com.br 
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1. (Enem 2022) Na construção da ferrovia Madeira-Mamoré, o que dizer dos 
doentes, eternos moribundos a vagar entre delírios febris, doses de quinino e 
corredores da morte? O Hospital da Candelária era santuário e túmulo, 
monumento a progresso científico e preâmbulo da escuridão. Foi ali, com suas 
instalações moderníssimas, que médicos e sanitaristas dirigiram seu combate 
aos males tropicais. As maiores vítimas, contudo, permaneceriam na sombra à 
margem do palco, cobaias sem consolo, credores sem nome de uma sociedade 
que não lhes concedera tempo algum para ser decifrada.  
 
FOOT HARDMAN, F. Trem fantasma: modernidade na selva. São Paulo: Cia. das Letras, 1988 

(adaptado). 

 
No texto, há uma crítica ao modo de ocupação do espaço amazônico pautada 
na 
 
a) discrepância entre engenharia ambiental e equilíbrio da fauna.    
b) incoerência entre maquinaria estrangeira e controle da floresta.    
c) incompatibilidade entre investimento estatal e proteção aos nativos.    
d) competição entre farmacologia internacional e produtos da fitoterapia.    
e) contradição entre desenvolvimento nacional e respeito aos trabalhadores.    
  
2. (Enem 2022) 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) valorizar um sentimento burguês.    
b) afirmar uma identidade coletiva.    
c) edificar uma memória nacional.    
d) criar uma comunidade cívica.    
e) definir uma tradição popular.    
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3. (Enem PPL 2021) O Equador foi o primeiro país do mundo a introduzir os 
direitos da natureza numa constituição. O movimento indígena-camponês-
ambientalista rejeitou a exploração do petróleo nos contrafortes andino-
amazônicos (Parque Nacional de Yasuny). A reivindicação foi acatada pelo 
governo de Rafael Correa e esta é a primeira proposta concreta que não se faz 
como compensação dos países ricos a algum país pobre, enquanto continuam 
explorando e lançando gases do efeito estufa na atmosfera. 
 

PORTO-GONÇALVES, C. W.; QUENTAL, P. América Latina e colonialidade do poder. In: 
HAESBAERT, R. (Org.). Globalização e fragmentação no mundo contemporâneo. Niterói: 

Eduff, 2013 (adaptado). 

 
A ação do governo equatoriano foi resultado de uma mobilização marcada 
pelo(a) 
 
a) protagonismo dos povos originários.    
b) imposição dos magistrados locais.    
c) redução dos recursos minerais.    
d) empreendedorismo comercial global.    
e) indenização monetária internacional.    
  
4. (Enem PPL 2020)   

 
 
A ironia expressa na tirinha representa uma crítica à seguinte relação entre 
sociedade e natureza:  
 
a) Perseguição étnica indígena.    
b) Crescimento econômico predatório.    
c) Modificação de práticas colonizadoras.    
d) Comprometimento de jazidas minerais.    
e) Desenvolvimento de reservas extrativistas.    
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5. (Enem 2019) Essa atmosfera de loucura e irrealidade, criada pela aparente 
ausência de propósitos, é a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos 
do mundo todas as formas de campos de concentração. Vistos de fora, os 
campos e o que neles acontece só podem ser descritos com imagens 
extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades deste 
mundo. Mais que o arame farpado, é a irrealidade dos detentos que ele confina 
que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do 
extermínio como solução perfeitamente normal. 
 

ARENDT, H. Origens do totalitarismo. São Paulo: Cia. das Letras, 1989 (adaptado). 

 
A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, 
evidencia-se uma crítica à naturalização do(a)  
 
a) ideário nacional, que legitima as desigualdades sociais.     
b) alienação ideológica, que justifica as ações individuais.     
c) cosmologia religiosa, que sustenta as tradições hierárquicas.     
d) segregação humana, que fundamenta os projetos biopolíticos.     
e) enquadramento cultural, que favorece os comportamentos punitivos.     
  
6. (Enem PPL 2018) Torna-se importante, portanto, salientar que as pautas 
econômicas dominantes não se incompatibilizavam com demandas políticas ou 
por garantia de direitos contra as decisões da própria Justiça do Trabalho. Pelo 
contrário, muitas greves incluíam várias demandas de natureza distinta, e 
mesmo em demandas primariamente econômicas, colocava-se muitas vezes a 
dimensão do enfrentamento político. Em todos esses casos, confirma-se a 
hipótese de que direitos instituídos ou garantias das convenções coletivas, 
respaldadas pela Justiça do Trabalho, não significavam conquistas materiais às 
quais os trabalhadores tivessem acesso líquido e certo. Era preciso muitas vezes 
recorrer às greves para garantir direitos conquistados. 
 
MATTOS, M. B. Greves, sindicatos e repressão policial no Rio de Janeiro (1954-1964). Revista 

Brasileira de História, n. 47, 2004 (adaptado). 

 
De acordo com o texto, um dos problemas com os quais as organizações 
sindicais de trabalhadores se defrontavam, de 1954 a 1964, era o descompasso 
entre 
 
a) legislação e realidade social.     
b) profissão e formação técnica.     
c) meio rural e cidades industriais.     
d) população e representação parlamentar.     
e) empresariado nacional e capitais estrangeiros.    
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7. (Enem 2018)   

 
  
Esse ônibus relaciona-se ao ato praticado, em 1955, por Rosa Parks, 
apresentada em fotografia ao lado de Martin Luther King. O veículo alcançou o 
estatuto de obra museológica por simbolizar o(a)  
  
a) impacto do medo da corrida armamentista.    
b) democratização do acesso à escola pública.     
c) preconceito de gênero no transporte coletivo.     
d) deflagração do movimento por igualdade civil.     
e) eclosão da rebeldia no comportamento juvenil.     
  
8. (Enem 2017)   

 
 
A fotografia, datada de 1860, é um indício da cultura escravista no Brasil, ao 
expressar a 
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a) ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite, 
desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos 
senhores.    
b) integração dos escravos aos valores das classes médias, cultivando a família 
como pilar da sociedade imperial.    
c) melhoria das condições de vida dos escravos observada pela roupa luxuosa, 
associando o trabalho doméstico a privilégios para os cativos.    
d) esfera da vida privada, centralizando a figura feminina para afirmar o trabalho 
da mulher na educação letrada dos infantes.    
e) distinção étnica entre senhores e escravos, demarcando a convivência entre 
estratos sociais como meio para superar a mestiçagem.    
  
9. (Enem 2017) Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens. 
 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
www.planalto.gov. br. Acesso em: 27 abr. 2017. 

 
A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo 
tem em vista a vinculação histórica fundamental entre 
  
a) etnia e miscigenação racial.     
b) sociedade e igualdade jurídica.     
c) espaço e sobrevivência cultural.     
d) progresso e educação ambiental.     
e) bem-estar e modernização econômica.     
  
10. (Enem 2017) Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, 
em 1948, a Unesco publicou estudos de cientistas de todo o mundo que 
desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero 
humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a 
reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem 
branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome. 
 

SILVEIRA, R. Os selvagens e a massa: papel do racismo científico na montagem da 
hegemonia ocidental. Afro-Ásia, nº 23, 1999(adaptado). 

 
A posição assumida pela Unesco, a partir de 1948 foi motivada por 
acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacava o(a)  
 
a) ataque feito pelos japoneses à base militar americana de Pearl Harbor.    
b) desencadeamento da Guerra Fria e de novas rivalidades entre nações.    
c) morte de milhões de soldados nos combates da Segunda Guerra Mundial.    
d) execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração 
nazistas.     
e) lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki pelas forças norte-
americanas.     
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11. (Enem 2016) Texto I 
 
Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas 
como “os brasis”, ou “gente brasília” e, ocasionalmente no século XVII, o termo 
“brasileiro” era a eles aplicado, mas as referências ao status econômico e jurídico 
desses eram muito mais populares. Assim, os termos “negro da terra” e “índios” 
eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. 
 

SCHWARTZ, S. B. Gente da terra braziliense da nação. Pensando o Brasil: a construção de 
um povo. In: MOTA, C. G. (Org.). Viagem Incompleta: a experiência brasileira (1500-2000). São 

Paulo: Senac, 2000 (adaptado). 

 
Texto II 
 
Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos 
europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte 
preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, 
portugueses, franceses e anglo-saxões terminaram por denominar da mesma 
forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. 
 

SILVA, K. V.; SILVA, M. H. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: Contexto, 2005. 

 
Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos 
europeus, durante o período analisado, são reveladoras da 
  
a) concepção idealizada do território, entendido como geograficamente 
indiferenciado.    
b) percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias.    
c) compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios 
conquistados.    
d) transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval.     
e) visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza.     
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12. (Enem 2016)   

 
 
Na imagem, o autor procura representar as diferentes gerações de uma família 
associada a uma noção consagrada pelas elites intelectuais da época, que era 
a de 
  
a) defesa da democracia racial.    
b) idealização do universo rural.    
c) crise dos valores republicanos.    
d) constatação do atraso sertanejo.    
e) embranquecimento da população. 
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