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Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a 
cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável. 

  

1. (Unicamp 2022)  As figuras abaixo ilustram, respectivamente, os gráficos 
das funções y = f(x) e y = g(x). 

 
Então 𝑓(𝑔(−1)) − 𝑔(𝑓(1)) vale:  
a) 1.   b) 2.   c) 3.   d) 4.    

  
2. (Unicamp 2020)  Sabendo que 𝑎 é um número real, considere a função 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 2, definida para todo número real 𝑥. Se 𝑓(𝑓(1)) = 1 en-
tão  

a) 𝑎 = −1.   b) 𝑎 = −
1

2
.   c) 𝑎 =

1

2
.   d) 𝑎 = 1.    

  
3. (Fuvest 2019)  Se a função 𝑓:ℝ − {2} → ℝ é definida por 𝑓(𝑥) =
2𝑥+1

𝑥−2
 e a função 𝑔:ℝ − {2} → ℝ é definida por 𝑔(𝑥) = 𝑓(𝑓(𝑥)), então 

𝑔(𝑥) é igual a  

a) 
𝑥

2
   b) 𝑥2   c) 2𝑥   d) 2𝑥 + 3   e) 𝑥    

  
4. (Unicamp 2018)  Seja a função ℎ( 𝑥) definida para todo número real 𝑥 
por  

ℎ( 𝑥) = {
2𝑥+1 𝑠𝑒 𝑥 ≤ 1,

√𝑥 − 1 𝑠𝑒 𝑥 > 1.
 

Então, ℎ(ℎ( ℎ( 0))) é igual a  

a) 0.   b) 2.   c) 4.   d) 8.    
  

5. (Espm 2018)  Se 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 1 e 𝑔(𝑥) = 3 − 𝑥, a função ℎ(𝑥) re-
presentada no diagrama abaixo é: 

  

a) ℎ(𝑥) =
2−𝑥

2
   b) ℎ(𝑥) =

2−𝑥

𝑥
   c) ℎ(𝑥) =

𝑥

2−𝑥
   d) ℎ(𝑥) =

𝑥

𝑥−2
    

e) ℎ(𝑥) =
𝑥−2

2𝑥
    

  

6. (Unigranrio - Medicina 2017)  Sabe-se que 𝑓 (
2

3
𝑥 − 3) = 𝑥 + 1. Desta 

forma, pode-se afirmar que 𝑓(−1) vale:  

a) 4   b) 3   c) 2   d) 1   e) 0    
  

7. (Uece 2017)  Sejam 𝑓 e 𝑔 funções reais de variável real definidas por 

𝑓(𝑥) = 2𝑥 e 𝑔(𝑥) = 𝑥2 − 2𝑥 + 1. O valor da função composta 𝑓 ∘ 𝑔 
no elemento 𝑥 = 2 é igual a  

a) 1.   b) 8.   c) 2.   d) 4.    
  

8. (Espm 2017)  O conjunto imagem de uma função inversível é igual ao 

domínio de sua inversa. Sendo 𝑓: 𝐴 → 𝐵 tal que 𝑓(𝑥) =
2𝑥−1

𝑥+1
 uma fun-

ção real inversível, seu conjunto imagem é:  
a) ℝ− {1}  b) ℝ− {−1}  c) ℝ− {−2}  d) ℝ− {0}   e) ℝ− {2}    

  
 

9. (Eear 2017)  Sabe-se que a função 𝑓(𝑥) =
𝑥+3

5
 é invertível. Assim, 

𝑓−1(3) é  

a) 3   b) 4   c) 6   d) 12    
  

10. (Unicamp 2017)  Considere as funções 𝑓(𝑥) = 3𝑥 e 𝑔(𝑥) = 𝑥3, defi-
nidas para todo número real 𝑥. O número de soluções da equação 

𝑓(𝑔(𝑥)) = 𝑔(𝑓(𝑥)) é igual a  

a) 1.   b) 2.   c) 3.   d) 4.    
  

11. (Unicamp 2016)  Considere o gráfico da função 𝑦 = 𝑓(𝑥) exibido na 
figura a seguir. 

 
O gráfico da função inversa 𝑦 = 𝑓−1(𝑥) é dado por 

 

a)    

b)     

c)     

d)     
  
12. (Uece 2016)  A função real de variável real definida por 𝑓(𝑥) =

𝑥+2

𝑥−2
 é invertível. Se 𝑓−1 é sua inversa, então, o valor de [𝑓(0) +

𝑓−1(0) + 𝑓−1(−1)]2 é  

a) 1.   b) 4.   c) 9.   d) 16.    
13. (Fuvest-Ete 2022)  Sejam 𝑓:ℝ → ℝ ∗ e 𝑔:ℝ ∗→ ℝ duas funções tais 

que 𝑔(𝑥) = 1 +
1

𝑥
 e 𝑔(𝑓(𝑥)) = 𝑥2 + 𝑥 + 2. 

Então f(x) é igual a  

a) 𝑥2   b) 
1

𝑥2+1
   c) 𝑥2 + 𝑥 + 2   d) 

1

𝑥2+𝑥+1
   e) 1 +

1

𝑥2+1
    

  
14. (Upf 2015)  Considere a função real 𝑔, cuja representação gráfica está 

parcialmente ilustrada na figura a seguir. Sendo 𝑔 ∘ 𝑔 a função composta 

de 𝑔 com 𝑔, então, o valor de (𝑔 ∘ 𝑔)(−2) é: 

  
a) 0   b) 4   c) 2   d) −2   e) −5    
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15. (Unicamp 2014)  Considere as funções f e g, cujos gráficos estão repre-
sentados na figura abaixo. 

 
O valor de 𝑓(𝑔(1)) − 𝑔(𝑓(1)) é igual a  
a) 0.   b) – 1.   c) 2.   d) 1.    

  

16. (Uepb 2013)  Dada 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 2𝑥 + 5, o valor de 𝑓( 𝑓( − 1)) é:  
a) – 56   b) 85   c) – 29   d) 29   e) – 85    

  
17. (G1 - ifsul 2017)  Em uma disciplina, o número de alunos reprovados 
por ano é descrito pela função 𝑔(𝑡), em que 𝑡 é dado em anos. Conside-

rando 𝑓(𝑔( 𝑡)) = √2𝑡 + 1 e 𝑓(𝑡) = √𝑡 − 2, é possível afirmar que a 

função 𝑔( 𝑡) é  

a) 𝑔(𝑡) = 2 𝑡 +3   b) 𝑔(𝑡) = √2𝑡 + 3   c) 𝑔(𝑡) = 2 𝑡 −3    

d) 𝑔(𝑡) = √2𝑡 − 3    

 
Gabarito:   
Resposta da questão 1: [D] 

f(g( 1)) g(f(1)) f( 1) g(0)

2 ( 2)

4.

− − = − −

= − −

=

   

Resposta da questão 2: [A] 
𝑓(𝑓(1)) = 1 ⇔ 𝑓(𝑎 + 2) = 1 
      ⇔ 𝑎(𝑎 + 2) + 2 = 1 
      ⇔ 𝑎2 + 2𝑎 + 1 = 0 
      ⇔ (𝑎 + 1)2 = 0 

      ⇔ 𝑎 = −1.   
Resposta da questão 3: [E] 

g(x) f(f(x))

2x 1
f

x 2

2x 1
2 1

x 2
2x 1

2
x 2

5x

5

x.

=

+ 
=  

− 

+
 +

−=
+

−
−

=

=

   

Resposta da questão 4: [C] 

Desde que ℎ(0) = 21 = 2 temos, ℎ(2) = √2 − 1 = 1 e, portanto, vem 
ℎ(1) = 21+1 = 4. 

Portanto, a resposta é 
ℎ(ℎ(ℎ(0))) = ℎ(ℎ(2)) = ℎ(1) = 4.   

Resposta da questão 5: [A] 
𝑔(𝑓(𝑥)) = 3 − (2𝑥 + 1) = 2 − 2𝑥 

𝑔−1(𝑓(𝑥)) ⇒ 𝑥 = 2 − 2𝑥 ⇒ 𝑦 =
2−𝑥

2
    

 
Resposta da questão 6: [A] 

𝑓 (
2

3
𝑥 − 3) = 𝑥 + 1 

(
2

3
𝑥 − 3) = −1 ⇒ 𝑥 = 3 

𝑓 (
2

3
𝑥 − 3) = 𝑓(3) = 3 + 1 ⇒ 𝑓(−1) = 4   

Resposta da questão 7: [C] 
Queremos calcular 𝑓(𝑔(2)). Assim, como 𝑔(2) = (2 − 1)2 = 1, segue que 

𝑓(𝑔(2)) = 21 = 2.   
Resposta da questão 8: [E] 

Lembrando que é possível definir tantas funções quanto queiramos por meio da 

lei 𝑓(𝑥) =
2𝑥−1

𝑥+1
, vamos supor que o domínio de 𝑓 seja o conjunto dos números re-

ais 𝑥, tal que 𝑥 ∈ ℝ− {−1}. Assim, temos  

𝑦 =
2𝑥 − 1

𝑥 + 1
⇒ 𝑦𝑥 + 𝑦 = 2𝑥 − 1 

      ⇒ 𝑥(𝑦 − 2) = −(𝑦 + 1) 

      ⇒ 𝑥 =
𝑦 + 1

2 − 𝑦
. 

 

Portanto, sendo 𝑓−1(𝑥) =
𝑥+1

2−𝑥
 a lei da inversa de 𝑓, podemos afirmar que a 

imagem de 𝑓 é o conjunto dos números reais 𝑦 tal que 𝑦 ∈ ℝ− {2}.   
Resposta da questão 9: [D] 

𝑥+3

5
= 3 ⇔ 𝑥 = 12.   

Resposta da questão 10: [C] 

𝑓(𝑔(𝑥)) = 𝑓(𝑥3) = (3)𝑥
3
 

𝑔(𝑓(𝑥)) = 𝑔(3𝑥) = (3𝑥)3 

(3𝑥)3 = (3)𝑥
3
→ 𝑥3 = 3𝑥 → 𝑥3 − 3𝑥 = 0 → 𝑥 ⋅ (𝑥2 − 3) = 0 →

⟨

𝑥′ = 0

𝑥′′ = √3

𝑥′′′ = −√3

   

Resposta da questão 11: [C] 
Lembrando que o gráfico de uma função e o de sua inversa são simétricos em 

relação à reta 𝑦 = 𝑥, segue-se que o gráfico de 𝑦 = 𝑓−1(𝑥) é o da alternativa [C].   
Resposta da questão 12: [C] 

𝑦 =
𝑥 + 2

𝑥 − 2
⇒ 𝑦𝑥 − 2𝑦 = 𝑥 + 2 

      ⇒ (𝑦 − 1)𝑥 = 2𝑦 + 2 

      ⇒ 𝑥 =
2𝑦 + 2

𝑦 − 1
. 

 
Portanto, sendo 𝑓:ℝ − {2} → ℝ − {1}, a inversa de 𝑓 é 𝑓−1: ℝ − {1} →

ℝ− {2}, com 𝑓−1(𝑥) =
2𝑥+2

𝑥−1
. 

Daí, como 𝑓(0) = −1, 𝑓−1(0) = −2 e 𝑓−1(−1) = 0, vem 
[𝑓(0) + 𝑓−1(0) + 𝑓−1(−1)]2 = (−1 + (−2) + 0)2 = 9.   

Resposta da questão 13: [D] 

𝑔(𝑓(𝑥)) = 1 +
1

𝑓(𝑥)
 

𝑥2 + 𝑥 + 2 = 1 +
1

𝑓(𝑥)
 

𝑥2 + 𝑥 + 2 =
𝑓(𝑥) + 1

𝑓(𝑥)
 

𝑓(𝑥)(𝑥2 + 𝑥 + 2) = 𝑓(𝑥) + 1 
𝑓(𝑥)(𝑥2 + 𝑥 + 1) = 1 

∴ 𝑓(𝑥) =
1

𝑥2+𝑥+1
   

Resposta da questão 14: [B] 
De acordo com o gráfico, temos 𝑔(−2) = 0. Logo, segue que 

(𝑔 ∘ 𝑔)(−2) = 𝑔(𝑔(−2)) = 𝑔(0) = 4.   
Resposta da questão 15: [D] 

Do gráfico, sabemos que 𝑔(1) = 0 e 𝑓(1) = −1. Logo, como 𝑓(0) = 1 e 
𝑔(−1) = 0, obtemos      

f(g(1)) g(f(1)) f(0) g( 1)

1 0

1.

− = − −

= −

=

   

Resposta da questão 16: [D] 
Como 𝑓(−1) = (−1)2 + 2 ⋅ (−1) + 5 = 4, segue que 
𝑓(𝑓(−1)) = 𝑓(4) = 42 + 2 ⋅ 4 + 5 = 29.   
Resposta da questão 17: [A] 
Aplicando 𝑔(𝑡) em 𝑓(𝑡) temos: 

𝑓(𝑡) = √𝑡 − 2 ⇒ 𝑓(𝑔(𝑡)) = √𝑔(𝑡) − 2 ⇔ √2𝑡 + 1 = √𝑔(𝑡) − 2 

Elevando ambos lados ao quadrado para extrair as raízes temos: 
2𝑡 + 1 = 𝑔(𝑡) − 2 ⇒ 𝑔(𝑡) = 2𝑡 + 3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


