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NOME:         DATA:  
 

Exercício de Adequação ao Uso da Linguagem – Português 1ª 
série do EM 

 

1) Leia o texto a seguir:  

 

Venho solicitar a clarividente atenção de Vossa Excelência para que seja conjurada uma 

calamidade que está  prestes a desabar em cima da juventude feminina do Brasil. 

Refiro-me, senhor presidente, ao movimento entusiasta que está empolgando centenas 

de moças, atraindo-as para se transformarem em jogadoras de futebol, sem se levar em 

conta que a mulher não poderá praticar este esporte violento sem afetar, seriamente, o 

equilíbrio fisiológico de suas funções orgânicas, devido à natureza que dispôs a ser mãe. 

Ao que dizem os jornais, no Rio de Janeiro, já estão formados nada menos de dez 

quadros femininos. Em São Paulo e Belo Horizonte também já estão se constituindo 

outros. E, neste crescendo, dentro de um ano, é provável que em  todo o Brasil estejam 

organizados uns 200 clubes femininos de futebol: ou seja: 200 núcleos destroçados da  

saúde de 2,2 mil futuras mães, que, além do mais, ficarão presas a uma mentalidade 

depressiva e propensa aos exibicionismos rudes e extravagantes. 

Coluna Pênalti. Carta Capital. 28 abr. 2010. 

O trecho é parte de uma carta de um cidadão brasileiro, José Fuzeira, encaminhada, em 

abril de 1940, ao então presidente da República Getúlio Vargas. As opções linguísticas 

de Fuzueira mostram que seu texto foi elaborado em linguagem 

a) regional, adequada à troca de informações na situação apresentada. 

b) jurídica, exigida pelo tema relacionado ao domínio do futebol. 

c) coloquial, considerando-se que ele era um cidadão brasileiro comum. 

d) culta, adequando-se ao seu interlocutor e à situação de comunicação. 

 

2) Leia o trecho a seguir: 

 

 

Até quando? 

Não adianta olhar pro céu  

Com muita fé e pouca luta  

Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer  

E muita greve, você pode, você deve, pode crer  

Não adianta olhar pro chão  

Virar a cara pra não ver  

Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus  

Sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer! 

GABRIEL, O PENSADOR. Seja você mesmo (mas não seja sempre o mesmo). 

Rio de Janeiro: Sony Music, 2001 (fragmento). 

As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto: 

a) caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet. 

b) cunho apelativo, pela predominância de imagens metafóricas. 

c) tom de diálogo, pela recorrência de gírias. 

d) espontaneidade, pelo uso da linguagem coloquial. 
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3)                                                                         Entrevista com Marcos Bagno 

 

Pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições da pedagogia tradicional da 

língua até hoje se baseiam nos usos que os escritores portugueses do século XIX faziam 

da língua. Se tantas pessoas condenam, por exemplo, o uso do verbo “ter” no lugar de 

“haver”, como em “hoje tem feijoada”, é simplesmente porque os portugueses, em dado 

momento da história de sua língua, deixaram de fazer esse uso existencial do verbo 

“ter”. 

 

No entanto, temos registros escritos da época medieval em que aparecem centenas 

desses usos. Se nós, brasileiros, assim como os falantes africanos de português, usamos 

até hoje o verbo “ter” como existencial é porque recebemos esses usos de nossos ex-

colonizadores. Não faz sentido imaginar que brasileiros, angolanos e moçambicanos 

decidiram se juntar para “errar” na mesma coisa. E assim acontece com muitas outras 

coisas: regências verbais, colocação pronominal, concordâncias nominais e verbais etc. 

Temos uma língua própria, mas ainda somos obrigados a seguir uma gramática 

normativa de outra língua diferente. Às vésperas de comemorarmos nosso bicentenário 

de independência, não faz sentido continuar rejeitando o que é nosso para só aceitar o 

que vem de fora. 

 

Não faz sentido rejeitar a língua de 190 milhões de brasileiros para só considerar certo o 

que é usado por menos de dez milhões de portugueses. Só na cidade de São Paulo temos 

mais falantes de português que em toda a Europa! 

 

Informativo Parábola Editorial, s/d. 

 

  

 

   Na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais e faz uso da 

norma padrão em toda a extensão do texto. Isso pode ser explicado pelo fato de que ele 

 

  

  

a) adapta o nível de linguagem à situação comunicativa, uma vez que o gênero 

entrevista requer o uso da norma padrão. 

b) apresenta argumentos carentes de comprovação científica e, por isso, defende um 

ponto de vista difícil de ser verificado na materialidade do texto. 

c) propõe que o padrão normativo deve ser usado por falantes escolarizados como ele, 

enquanto a norma coloquial deve ser usada por falantes não escolarizados. 

d) acredita que a língua genuinamente brasileira está em construção, o que o obriga a 

incorporar em seu cotidiano a gramática normativa do português europeu. 

 

4) Leia o trecho a seguir: 

 

  

 

Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida: aceitar a mudança 

da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma 

da língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não! 
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Há outra dimensão a ser considerada: de fato, no mundo real da escrita, não existe 

apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões: o estilo dos contratos 

não é o mesmo do dos manuais de instrução; o dos juízes do Supremo não é o mesmo 

do dos cordelistas; o dos editoriais dos jornais não é o mesmo do dos cadernos de 

cultura dos mesmos jornais. Ou do de seus colunistas. 

 

  

 

POSSENTI, S. Gramática na cabeça. Língua Portuguesa, ano 5, n. 67, maio 2011 

(adaptado). 

 

Sírio Possenti defende a tese de que não existe um único “português correto”. Assim 

sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber: 

 

a) descartar as marcas de informalidade do texto. 

b) adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. 

c) moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico. 

d) reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. 

 

5) Leia um trecho do Hino Nacional e responda: 

 

Ó Pátria amada, 

 

Idolatrada, 

 

Salve! Salve! 

 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 

 

O lábaro que ostentas estrelado, 

 

E diga o verde-louro dessa flâmula 

 

— “Paz no futuro e glória no passado.” 

 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 

 

Verás que um filho teu não foge à luta, 

 

Nem teme, quem te adora, a própria morte. 

 

Terra adorada, 

 

Entre outras mil, 

 

És tu, Brasil, 

 

Ó Pátria amada! 

 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
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Pátria amada, Brasil! 

 

Hino Nacional do Brasil. Letra: Joaquim Osório Duque Estrada. Música: Francisco 

Manuel da Silva (fragmento). 

 

O uso da norma-padrão na letra do Hino Nacional do Brasil é justificado por tratar-se de 

um(a) 

 

a) reverência de um povo a seu país. 

b) gênero solene de característica protocolar. 

c) canção concebida sem interferência da oralidade. 

d) artefato cultural respeitado por todo o povo brasileiro.  
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GABARITO 

Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Questão 5 
D D A B B 
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