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APRESENTAÇÃO

Em LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES E AS NOVAS PERSPECTIVAS 
DOS SABERES CIENTÍFICOS – VOL. III, coletânea de vinte capítulos que une 
pesquisadores de diversas instituições, se faz presente discussões de temáticas que 
circundam a grande área das Letras e dos diálogos possíveis de serem realizados 
com as demais áreas do saber.

Temos, nesse terceiro volume, dois grandes grupos de reflexões que explicitam 
essas interações. Neles estão debates que circundam estudos linguísticos; leitura e 
formação docente; e artes e suas nuances.

Estudos linguísticos, com quatro contribuições, traz análises uso de 
intensificadores, conectores discursivo-argumentativos, alteamento vocálico e 
análise crítica do discurso.

Em leitura e formação docente, com nove capítulos, são verificados estudos 
que versam sobre abordagens de leitura, mediação literária, emancipação do leitor, 
formação de leitores digitais, linguagem e interação, necessidades educacionais 
especiais, ensino de língua estrangeira, relações étnico-raciais, além de formação 
médica.

Nas artes e suas nuances, com seis leituras, são encontradas questões 
sobre o MUC-SP, o contemporâneo, Rodrigo Cunha, Amazônia, agroexperimentais, 
grafite, pichação e vinhetas.

Assim sendo, convidamos todos os leitores para exercitar diálogos com os 
estudos aqui contemplados.

Tenham proveitosas leituras!

Adaylson Wagner Sousa de Vasconcelos
Thamires Nayara Sousa de Vasconcelos
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RESUMO: O presente trabalho visa abordar os 
intensificadores na variante brasileira da língua 
portuguesa. Os intensificadores expressam 
intensidade, força e graduação e o seu uso varia 
de acordo com o contexto e com o interlocutor. 
Dessa forma, o aprendizado do uso dos 
diferentes intensificadores situa o aprendente e 
fornece-lhe as competências sócio-linguísticas 
e sócio-pragmáticas do português brasileiro, 
tornando-o apto a transitar entre diferentes 
situações de comunicação e disntinguí-las em 
relação à formalidade ou informalidade. É de 
fundamental importância que o estudante de PLE 
saiba diferenciar o uso desses intensificadores, 
visto que por razões socioculturais a variante 
brasileira tende a privilegiar o registro informal 
em detrimento do registro formal em diversas 
situações contextuais. Considero fundamental e 
urgente a discussão do referido tema de forma 
que se possa suprir a lacuna existente no que 
diz respeito à ausência do determinado tema nos 
materias didáticos de PLE hoje disponíveis.
PALAVRAS - CHAVE: Português Língua 
Estrangeira, Intensificadores, Advérbios.

ABSTRACT: This work aims to study the 
intensifiers in the Brazilian variant of the 
Portuguese language. Intensifiers express 

intensity and graduation and their use varies 
according to the context and the interlocutor. 
Thus, the learning of the use of different 
intensifiers situates the learner and provides him/
her  the socio-linguistic and socio-pragmatic skills 
of Brazilian Portuguese, making him/her able to 
move between different communication situations 
and distinguish them in formal or informal. It 
absolutely important that  PLE student learnt how 
to differentiate the use of these intensifiers, since 
for socio-cultural reasons the Brazilian variant 
tends to privilege informal register over formal 
one. I consider it fundamental and urgent to 
discuss this issue in order to fill the gap regarding 
the absence of this topic in the PLE didactic 
materials available today.

OBJETIVOS GERAIS
→ Abordar o uso dos intensificadores na 

variante brasileira da língua portuguesa. 
→ Ampliar o repertório gramatical e 

sócio-gramatical do aprendente de PLE no 
que concerne ao uso dos intensificadores em 
diferentes contextos de comunicação.

→ Suprir a carência existente em relação 
à falta de conteúdos publicados em livros de PLE 
no que diz respeito aos diferentes registros no 
uso de intensificadores no português brasileiro
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OS INTENSIFICADORES

• Usos de MUITO

a) Depois de um verbo:
Ontem, dancei muito.
Gosto muito de açaí.

• Usos de MUITO

 invariável – não possui feminino nem masculino ou plural
b) Antes de um adjetivo:
Você está muito feliz.
Ele sempre está muito apressado.
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• Usos de MUITO

b1) Forma contraída MÓ (antes de um adjetivo)
Eu tô mó cansado hoje.
A comida brasileira é mó boa.

• Usos de MUITO

b1) Forma aumentativa MUITÃO (antes de um verbo)  
Esperei muitão esse dia chegar.
Eu estudei muitão para a prova 

EXERCÍCIOS
Leia os poemas e substitua os intensificadores assinalados usando registros 

informais

“Estava muito bonita neste momento, tão elegante; integrada na sua época e na cidade 
(...)”

Clarice Lispector

“O presente é tão grande, não nos afastemos. 
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.”

Carlos Drummond de Andrade
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• Usos de BASTANTE

Significa muito e aparece depois de um verbo ou adjetivo
Eu gosto bastante de pastel de palmito.
Eu vi gente bastante feliz na rua. 

• Usos de BASTANTE – aumentativo BASTANTÃO

Aparece sempre depois de verbo
Gosto bastantão de você.
Eu cozinho bastantão durante a semana.

• Usos de TÃO  

Aparece sempre depois de um adjetivo
Nesse caso, “tão” não tem valor comparativo e sim intensificador 
A viagem foi tão boa! 
Ele é sempre tão simpático
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EXERCÍCIO
Escute a música “Tão Seu” do grupo Skank e substitua o intensificador tão 

por um sinônimo. 
Tão seu 

(Skank)

Eu sinto sua falta

Não posso esperar tanto tempo assim

O nosso amor é novo

É o velho amor ainda e sempre

Não diga que não vem me ver

De noite eu quero descansar

Ir ao cinema com você

Um filme à toa no Pathé

Que culpa a gente tem de ser feliz?

Que culpa a gente tem, meu bem?

O mundo bem diante do nariz

Feliz aqui e não além

Me sinto só, me sinto só

Me sinto ___ seu

Me sinto ____, me sinto só

E sou teu

Me sinto só, me sinto só

Eu me sinto ____ seu

Me sinto tão, me sinto só

Eu faço tanta coisa

Só pensando no momento de te ver

A minha casa sem você é triste

Essa espera arde sem me aquecer

Não diga que você não volta

Eu não vou conseguir dormir

À noite eu quero descansar

Sair à toa por aí

Oh oh
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• Usos de DEMAIS 

Significa “em excesso” e aparece depois de um verbo
Eu sempre como demais!
Você reclama demais! 

• Usos de DEMAIS

Significa “muito” e aparece depois do adjetivo ou verbo. 
Ela é bonita demais!
O Messi joga demais!

• Usos de DEMAIS

Significa “legal”, “incrível”.  Pode aparecer como D+ 
Você é demais!
Nossa, que demais!  
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• Usos de PRA CARAMBA

 Significa muito e aparece depois de um verbo ou adjetivo  
O Brasil é grande pra caramba 
A gente se divertiu pra caramba nas férias

    

• Usos de PRA CACETE 

Significa muito e aparece depois de um verbo ou adjetivo  (É mais informal 
que pra caramba)

Os preços no Brasil aumentaram pra cacete 
A gente se divertiu pra caramba nas férias

• Usos de PRA CARALHO

 Significa muito e aparece depois de um verbo ou adjetivo. É um palavrão. 
Tá calor pra caralho!
Trabalhei pra caralho essa semana. 



 
Linguística, Letras e Artes e as Novas Perspectivas dos Saberes Científicos 3 Capítulo 1 8

Após ouvir a música “Pra Caramba” de Humberto Gessinger , substitua os 
intensificadores assinalados usando  diferentes registros formais

• Usos de PACAS (contração de pra caramba ou pra caralho) 

Significa muito e aparece depois de um verbo ou adjetivo  
Você demorou pacas pra chegar! 
A fila do cinema estava grande pacas.

EXERCÍCIO
Após ouvir a música “Pra Caramba” de Humberto Gessinger , substitua os 

intensificadores assinalados usando diferentes registros formais

Pra sempre é tempo pra caramba

Nem dá pra imaginar

Pra começo de conversa

Uma noite pra lembrarPromessas numa hora dessas

Feitas pra quebrar

Propaganda enganosa

Pra cima de moi

Pra baixo todo santo ajuda

Pro alto, pra variar
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Pra frente, sem olhar pros lados

O passado pra ensinar

Pra sempre é tempo pra caramba

Nem sempre tudo é pra já

Pra sempre é tempo pra caramba

Nem sempre dá

Pra sempre é tempo pra caramba

Nem sempre tudo é pra já

Pra sempre é tempo pra caramba

Nem sempre dá

EXERCÍCIO

Após assistir às cenas as do filme “Cidade de Deus , leia os diálogos e 
substitua os intensificadores assinalados usando diferentes registros formais

1) O Paulista aumenta o volume do toca-fitas.
A música que toca é “Magrelinha”, com Luiz Melodia.
 
BARBANTINHO:
Grande Melodia! 
 
PAULISTA :
Você gosta dele? 
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BARBANTINHO: 
Pra caralho! Sou apaixonado por MPB. Sou apaixonado por música.

PAULISTA
Então, vai dizer que você não gosta de um baise, meu?

Cena 2)
Na árvore, Marreco respira aliviado e quebra o clima de Alicate.

ALICATE 
Marreco, tu viu a foto que os astronauta tiraram da Terra? 

MARRECO Tu acreditou? Aquilo é tudo mentira, rapá! É invenção dos 
americano. 

ALICATE
A Terra aqui pra gente é grande pra caramba. Mas lá no espaço é só um 

pontinho azul. Um pontinho de nada. Uma coisinha, assim, sem a menor importância.

• Usos de PRA BURRO E PRA CACHORRO 

Significa muito e aparece depois de um verbo ou adjetivo  e frequentemente 
aparecem com o sentido de humor em frases ambíguas 

Ele fala pra cachorro! Credo!
Esse carro é bom pra burro!

• Usos de PRA CHUCHU

Significa muito e aparece depois de um verbo ou adjetivo  
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Eu tenho amigos pra chuchu!
O preço do chuchu está caro pra chuchu

               

• Usos de BAITA

Significa “grande” (aparece antes de um substantivo)
Foi uma baita festa
Tivemos um baita prejuízo

EXERCÍCIO

GOVERNO BOLSONARO
Mourão diz que moeda única é embrionária, mas que seria um “baita avanço”. 

Na Argentina, Bolsonaro e Paulo Guedes falaram sobre um plano ainda incipiente 
de criar ‘peso real’

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse nesta sexta-feira 
(7) que o plano de se criar o “peso real” moeda única para Brasil e Argentina, é 
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algo ainda embrionário, mas que representaria um “baita avanço”. Em encontro 
com empresários na quinta-feira (6), em Buenos Aires, Jair Bolsonaro (PSL) Jair 
Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes (Economia) falaram sobre a ideia. O tema já 
teria sido discutido com o ministro da Economia de Mauricio Macri e idealizador do 
plano, Nicolás Dujovne.

1)Você concorda com o que diz o artigo?
2) O que sigifnica um “baita avanço”? 

• Usos de “PUTA”    

Nesse caso puta não é a abreviação de prostituta e sim um intensificador.  
Significa “grande”. 

Estou com uma puta dor de cabeça!
Esse cara é um puta jogador!

• Usos de TREMENDO

Significa “grande”, “enorme” (aparece antes ou depois do substantivo)
Foi uma tremenda confusão!
Nossa, foi um espetáculo tremendo!
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• Usos de À BEÇA

Significa “muito” e aparece depois de um verbo ou adjetivo. Pode aparecer 
também como à bessa 

Nossa! Eu cheguei atrasado à beça.
Rimos à beça da piada.

  

• Usos de ASTRONÔMICO

Significa “enorme” (aparece antes ou depois do substantivo)
A banda fez um sucesso astronômico.
Ele teve uma sorte astronômica! 
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• Usos de BEM

Nesse caso, significa muito e aparece sempre antes de um adjetivo. 
Estamos bem felizes com os resultados
Ela é sempre bem simpática

• Usos de PRA LÁ DE ou PARA LÁ DE

Significa muito e aparece depois de um adjetivo ou substantivo.  
Nesse caso, não possui valor de dar uma referência de um lugar (advérbio 

de lugar)
Estou pra lá de cansado. 
Os preços estão para lá de caros

• Usos de “ÍSSIMO(A)” depois do adjetivo     

O uso desse sufixo intensifica adjetivo ou intensificadores
O dia está lindíssimo
A sua explicação foi claríssima
Estou muitíssimo satisfeito
Havia pouquíssimas pessoas.  
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• Usos de “ÂO” e “ONA” depois do adjetivo     

O uso desse sufixo intensifica substantivos, adjetivos ou intensificadores
Estou felizão com o seu desempenho.
Ela está deprimidona.
Comi muitão e você?
Estudei bastantão para os exames. 
Ele é um atorzão!
Ela é uma atrizona!

    

• Usos de “AÇO” e “AÇA” depois do adjetivo     

O uso desse sufixo intensifica substantivos, adjetivos ou intensificadores
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O Cristiano Ronaldo é um jogadoraço!
Tivemos um almoçaço ontem!
Ela está interessadaça pela cultura portuguesa. 

           
Após ouvir a música “Abraçaço” de Caetano Gessinger , substitua a palavra 

abraçaço por diferentes intensificadores formais e informais
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