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Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa

Trema
 ˃ Não se usa mais o trema (¨), sinal colocado sobre a letra u para indicar que ela deve ser pronun-

ciada nos grupos gue, gui, que, qui.

Como era Como fica
Agüentar Aguentar

Argüir Arguir

Bilíngüe Bilíngue

Cinqüenta Cinquenta

Delinqüente Delinquente

Eloqüente Eloquente

Ensangüen-
tado

Ensanguen-
tado

Eqüestre Equestre

Freqüente Frequente

Lingüeta Lingueta

Lingüiça Linguiça

Qüinqüênio Quinquênio

Sagüi Sagui

Seqüência Sequência

Seqüestro Sequestro

Tranqüilo Tranquilo

 » Observação: o trema permanece apenas nas palavras estrangeiras e em suas derivadas. 
Exemplos: Müller, mülleriano.

Regras de Acentuação
 ˃ Ditongos abertos em paroxítonas

 » Não se usa mais o acento dos ditongos abertos éi e ói das palavras paroxítonas (palavras que 
têm acento tônico na penúltima sílaba).

Como era Como fica
Alcalóide Alcaloide

Alcatéia Alcateia

Andróide Androide

Apóia (verbo apoiar)apoia

Apóio (verbo apoiar)apoio

Asteróide Asteroide

Bóia Boia

Celulóide Celuloide

Clarabóia Claraboia

Colméia Colmeia

Coréia Coreia
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Debilóide Debiloide

Epopéia Epopeia

Estóico Estoico

Estréia Estreia

Estréio (verbo estrear) Estreio

Geléia Geleia

Heróico Heroico

Idéia Ideia

Jibóia Jiboia

Jóia Joia

Odisséia Odisseia

Paranóia Paranoia

Paranóico Paranoico

Platéia Plateia

Tramóia Tramoia

 » Observação: a regra é somente para palavras paroxítonas. Assim, continuam a ser acen-
tuadas as palavras oxítonas e os monossílabos tônicos terminados em éi(s), ói(s). Exemplos: 
papéis, herói, heróis, dói (verbo doer), sóis etc.

 ˃ I e U tônicos depois de um ditongo

Nas palavras paroxítonas, não se usa mais o acento no i e no u tônicos quando vierem depois de 
um ditongo.

Como era Como fica
baiúca Baiuca

bocaiúva bocaiuva*

cauíla cauila**

*  bacaiuva = certo tipo de palmeira

**cauila = avarento

 » Observação: 

• se a palavra for oxítona e o i ou o u estiverem em posição final (ou seguidos des), o acento 
permanece. Exemplos: tuiuiú, tuiuiús, Piauí;

• se o i ou o u forem precedidos de ditongo crescente, o acento permanece. Exemplos: guaíba, 
Guaíra.

 ˃ Hiatos EE e OO

Não se usa mais acento em palavras terminadas em eem e oo(s).

Como era Como fica
Abençôo Abençoo

crêem (verbo crer) Creem

dêem (verbo dar) Deem

dôo (verbo doar) Doo

Enjôo Enjoo
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lêem (verbo ler) Leem

magôo (verbo magoar) Magoo

perdôo (verbo perdoar) Perdoo

povôo (verbo povoar) Povoo

vêem (verbo ver) Veem

Vôos Voos

Zôo Zoo

 ˃ Acento diferencial 

Não se usa mais o acento que diferenciava os pares pára/para, péla(s)/pela(s), pêlo(s)/pelo(s), 
pólo(s)/polo(s) e pêra/pera.

Como era Como fica
Ele pára o carro. Ele para o carro.

Ele foi ao pólo Norte. Ele foi ao polo Norte.

Ele gosta de jogar pólo. Ele gosta de jogar polo.

Esse gato tem pêlos brancos. Esse gato tem pelos brancos.

Comi uma pêra. Comi uma pera.

 » Observação:

• Permanece o acento diferencial em pôde/pode. Pôde é a forma do passado do verbo poder 
(pretérito perfeito do indicativo), na 3ª pessoa do singular. Pode é a forma do presente do 
indicativo, na 3ª pessoa do singular.

• Exemplo: Ontem, ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode.

• Permanece o acento diferencial em pôr/por. Pôr é verbo. Por é preposição. Exemplo: Vou 
pôr o livro na estante que foi feita por mim.

• Permanecem os acentos que diferenciam o singular do plural dos verbos ter evir, assim 
como de seus derivados (manter, deter, reter, conter, convir, intervir, advir etc.). Exemplos:
Ele tem dois carros. / Eles têm dois carros.

Ele vem de Sorocaba. / Eles vêm de Sorocaba.

Ele mantém a palavra. / Eles mantêm a palavra.

Ele convém aos estudantes. / Eles convêm aos estudantes.

Ele detém o poder. / Eles detêm o poder.

Ele intervém em todas as aulas. / Eles intervêm em todas as aulas.

• É facultativo o uso do acento circunflexo para diferenciar as palavras forma/fôrma. Em 
alguns casos, o uso do acento deixa a frase mais clara. Veja este exemplo: Qual é a forma da 
fôrma do bolo?

 ˃ Acento agudo no u tônico

Não se usa mais o acento agudo no u tônico das formas (tu) arguis, (ele) argui, (eles) arguem, do 
presente do indicativo dos verbos arguir e redarguir.
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Hífen Com Compostos

Síntese do Hífen

Vogais diferentes Não use hífen Infraestrutura, extraoficial

Vogais iguais Use hífen Anti-inflamatório, contra-argu-
mento

Consoantes iguais Use hífen Inter-racial, hiper-realista

Vogal + r ou s Não use hífen (duplique r ou s)

Bem Use hífen Bem-vindo, bem-humorado

 ˃ Palavras compostas sem elementos de ligação

Usa-se o hífen nas palavras compostas que não apresentam elementos de ligação. 

 » Exemplos: guarda-chuva, arco-íris, boa-fé, segunda-feira, mesa-redonda, vaga-lume, joão-
ninguém, porta-malas, porta-bandeira, pão-duro, bate-boca.

 » Exceções: Não se usa o hífen em certas palavras que perderam a noção de composição, como 
girassol, madressilva, mandachuva, pontapé, paraquedas, paraquedista, paraquedismo.

 → Compostos com palavras iguais

Usa-se o hífen em compostos que têm palavras iguais ou quase iguais, sem elementos de ligação. 

 » Exemplos: reco-reco, blá-blá-blá, zum-zum, tico-tico, tique-taque, cri-cri, glu-glu, rom-rom, 
pingue-pongue, zigue-zague, esconde-esconde, pega-pega, corre-corre.

 ˃ Compostos com elementos de ligação

Não se usa o hífen em compostos que apresentam elementos de ligação. 

 » Exemplos: pé de moleque, pé de vento, pai de todos, dia a dia, fim de semana, cor de vinho, 
ponto e vírgula, camisa de força, cara de pau, olho de sogra.

 » Observação: Incluem-se nesse caso os compostos de base oracional. 

 » Exemplos: maria vai com as outras, leva e traz, diz que diz que, deus me livre, deus nos acuda, 
cor de burro quando foge, bicho de sete cabeças, faz de conta.

 » Exceções: água-de-colônia, arco-da-velha, cor-de-rosa, mais-que-perfeito, pé-de-meia, ao 
deus-dará, à queima-roupa.

 ˃ Topônimos

Usa-se o hífen nas palavras compostas derivadas de topônimos (nomes próprios de lugares), com 
ou sem elementos de ligação.

 » Exemplos: 

• Belo Horizonte - belo-horizontino

• Porto Alegre - porto-alegrense

• Mato Grosso do Sul - mato-grossense-do-sul

• Rio Grande do Norte - rio-grandense-do-norte

• África do Sul - sul-africano
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Uso do Hífen com Palavras Formadas por Prefixos
Casos Gerais

Antes de H

Usa-se o hífen diante de palavra iniciada por h. 

 » Exemplos:

• anti-higiênico

• anti-histórico

• macro-história

• mini-hotel

• proto-história

• sobre-humano

• super-homem

• ultra-humano

Letras iguais

Usa-se o hí fen se o prefixo terminar com a mesma letra com que se inicia a outra palavra. 

 » Exemplos:

• micro-ondas

• anti-inflacionário

• sub-bibliotecário

• inter-regional

Letras diferentes

Não se usa o hífen se o prefixo terminar com letra diferente daquela com que se inicia a outra 
palavra. 

 » Exemplos: 

• autoescola

• antiaéreo

• intermunicipal

• supersônico

• superinteressante

• agroindustrial

• aeroespacial

• semicírculo

 » Observação: Se o prefixo terminar por vogal e a outra palavra começar por r ou s, dobram-se 
essas letras. 

 » Exemplos:

• minissaia

• antirracismo
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• ultrassom

• semirreta

Casos Particulares
 ˃ Prefixos SUB e SOB

Com os prefixos sub e sob, usa-se o hífen também diante de palavra iniciada por r. 

 ˃ Exemplos:

• sub-região

• sub-reitor

• sub-regional 

• sob-roda

 ˃ Prefixos CIRCUM e PAN

Com os prefixos circum e pan, usa-se o hífen diante de palavra iniciada por m, n e vogal. 

 ˃ Exemplos:

• circum-murado

• circum-navegação

• pan-americano

 ˃ Outros prefixos

Usa-se o hífen com os prefixos ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré, pró, vice.

 » Exemplos:

• além-mar

• além-túmulo

• aquém-mar

• ex-aluno

• ex-diretor

• ex-hospedeiro

• ex-prefeito

• ex-presidente

• pós-graduação

• pré-história

• pré-vestibular

• pró-europeu

• recém-casado

• recém-nascido

• sem-terra

• vice-rei
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 ˃ Prefixo CO

O prefixo co junta-se com o segundo elemento, mesmo quando este se inicia por o ou h. Neste 
último caso, corta-se o h. Se a palavra seguinte começar com rou s, dobram-se essas letras. 

 » Exemplos:

• coobrigação

• coedição

• coeducar

• cofundador

• coabitação

• coerdeiro

• corréu

• corresponsável

• cosseno

 ˃ Prefixos PRE e RE

Com os prefixos pre e re, não se usa o hífen, mesmo diante de palavras começadas por e. 

 » Exemplos:

• preexistente

• preelaborar

• reescrever

• reedição

 ˃ Prefixos AB, OB e AD

Na formação de palavras com ab, ob e ad, usa-se o hífen diante de palavra começada por b, d ou r. 

 » Exemplos:

• ad-digital

• Ad-renal

• ob-rogar

• ab-rogar

Outros Casos do uso do hífen
 ˃ NÃO e QUASE

Não se usa o hífen na formação de palavras com não e quase. 

 » Exemplos:

• (acordo de) não agressão

• (isto é um) quase delito

 ˃ MAL

Com mal*, usa-se o hífen quando a palavra seguinte começar por vogal, h ou l.
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 » Exemplos:

• mal-entendido

• mal-estar

• mal-humorado

• mal-limpo

 » Observação: Quando mal significa doença, usa-se o hífen se não houver elemento de ligação. 

 » Exemplo: mal-francês. 

Se houver elemento de ligação, escreve-se sem o hífen. 

 » Exemplos: mal de lázaro, mal de sete dias.

 ˃ Tupi-guarani

Usa-se o hífen com sufixos de origem tupi-guarani que representam formas adjetivas, como açu, 
guaçu, mirim. 

 » Exemplos:

• capim-açu

• amoré-guaçu

• anajá-mirim

 ˃ Combinação ocasional

Usa-se o hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasionalmente se combinam, formando não 
propriamente vocábulos, mas encadeamentos vocabulares. 

 » Exemplos:

• ponte Rio-Niterói

• eixo Rio-São Paulo

 ˃ Partição de palavra

Para clareza gráfica, se no final da linha a partição de uma palavra ou combinação de palavras 
coincidir com o hífen, ele deve ser repetido na linha seguinte. 

 » Exemplos:

• Na cidade, conta-

• -se que ele foi viajar.

• O diretor foi receber os ex-

• -alunos.

EXERCÍCIOS

01. As palavras “superfície” (L. 2) e “saída” (L. 4) recebem acento gráfico, assim como são acentua-
das graficamente todas as palavras a seguir: ideia, heroico, mantem, proximo e pe.

Certo (   )                Errado (   )

02. Nas alternativas a seguir, os acentos foram omitidos propositadamente. Assinale a alternativa 
em que todas as palavras deveriam ser graficamente acentuadas 

a) rubrica, diluvio, viuva.
b) ambar, heroi, ilustra-lo.
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c) protons, forceps, releem.
d) dificilmente, Piaui, misantropo.
e) perdoo, atribuimos, caiste.

03. Observe as frases abaixo e responda a seguir.

(1) Fiz toda a janta usando só o ________ . 

(2) Na ________ , os homens viviam em cavernas. 

(3) Meu ________ é ________ .

As palavras que completam corretamente as lacunas em (1), (2) e (3) são, respectivamente:
a) micro-ondas / pré-história / microcomputador / seminovo.
b) microondas / préhistória / microcomputador / seminovo.
c) micro-ondas / pré-história /microcomputador / semi-novo.
d) microndas / preistoria / microcomputador / seminovo.
e) micro-ondas / pré-história / micro-computador / seminovo.

04. Assinale a alternativa correta, segundo o novo acordo ortográfico:

“O pronunciamento do parlamentar na _______ da peça de teatro teve repercussão na impressa, 
de modo que o outro deputado, ao desembarcar do seu ____ rumo à cidade de ______, no estado 
do ________também falou sobre o assunto: Os que _______ jornais saberão do que estou falando”.

a) Estréia – vôo – Parnaíba – Piauí – lêem 
b) Estreia – vôo – Parnaiba – Piaui – lêem 
c) Estreia – voo – Parnaíba – Piaui – leem 
d) Estreia – voo – Parnaíba – Piauí – leem 
e) Estreia – voo – Parnaíba – Piauí – lêem 

GABARITO:

01 - ERRADO

02 - B

03 - A

04 - D


