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Introdução
Cons ti tui o ob je ti vo, neste ar ti go, pen sar as diferenças e semelhanças
entre as construções to pís si mo e tops ter, de modo a fa vo re cer o en‐ 
ten di men to acer ca do uso das duas uni da des cons tru cio nais con si de‐ 
ran do os pres su pos tos da teo ria da me tá fo ra con cep tual (LA KOFF e
JOHN SON, 1991), mes cla gem con cep tual (FAU CON NIER e TUR NER,
2002) e metaconstrução (WIE DE MER e MA CHA DO VIEI RA, 2018),
com a sufixação e splin ter (BOOIJ, 2010; GONÇALVES, 2016; BAUER,
2004, 2005). Os dados co le ta dos para isso são re ti ra dos do Twit ter, a
par tir do re cur so Rs tu dio e o Excel.

1

(1) 2020 foi um ano tops ter2

(2) @ja ne jo plin ‘@Gys lain07835732 só conheço o La mar ti ne Po se lla,
que bate forte a res pei to, o canal dele no You Tu be é to pís si mo
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Tendo em mente os exem plos acima, é com preen sí vel a existência de
links, dado que há a intensificação por meio da base top. Essa
semelhança é fun da men tal para jun tar ambas construções ([to pís si‐ 
mo] e [tops ter]) em uma metaconstrução, um espaço men tal que
abran ge relações de associação de padrões cosn tru cio nais, tendo
forma e semântica re la cio na das.

4

Por tan to, este ar ti go é or ga ni za do em 3 seções. Na seção 2, apre sen to
os pres su pos tos teó ri cos da pes qui sa. Assim, o foco recai sobre os
pro ce di men tos me to do ló gi cos re la cio na dos aos dados e os ob je ti vos
mais de talha da men te. Na sequência, a seção de aná li se apre sen ta a
descrição mais de talha da dos fenômenos de acor do com os ob je tos
de es tu do e os re sul ta dos, in di can do que os itens são sinônimos pró‐ 
xi mos, pois se en con tram na mesma Metaconstrução, e pos suem
usos di fe ren cia dos, con for me ta be la 3.

5

Pres su pos tos teó ri cos
O con cei to de construção é de fi ni do em abor da gens cons tru cio na lis‐ 
tas como, ba si ca men te, uni da de que cons ti tui um pa rea men to sim bó‐ 
li co e con ven cio nal entre forma e função (LAN GAC KER, 1987; CROFT,
2005). É cha ma da de uni da de por que algum as pec to do signo é idios‐ 
sin crá ti co ou tão fre quen te que o signo é ar ma ze na do ou es to ca do
como um pa rea men to forma- função na mente do usuá rio da lín gua; é
con ven cio nal por que é com par tilha da por um grupo de fa lan tes; e
sim bó li ca por que são sig nos, são representações de “ideias”. E essas
construções são or ga ni za das em uma rede men tal conhe ci da como
cons truc ti con.

6

Exis te uma hie rar quia cons tru cio nal (BOOIJ, 2010; TRAU GOTT e
TROUS DA LE, 2013) e, por tan to, uma distribuição entre es que mas (al‐ 
ta men te abs tra tos e ima gé ti cos, no nível mais alto do cons truc ti con),
sub- esquema(s) (de nível in ter me diá rio, um pouco mais es pe cí fi co(s)
que os es que mas, pois têm par tes fixas e va riá veis) e
microconstruções (de nível super es pe cí fi co). Esses nomes cos tu mam
va riar entre os au to res, mas o con ti nuum é man ti do: do mais ge né ri‐ 
co e abs tra to até o mais es pe cí fi co e pre en chi do. Assim, esses ter mos,
neste ar ti go, são usa dos como sinônimos, para se re fe rir às mes mas
en ti da des cons tru cio nais.
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Den tro do cons truc ti con, essas construções, das mais ge né ri cas às
mais es pe cí fi cas, são or ga ni za das a ponto de não haver distinção
entre lé xi co e gra má ti ca; logo, in de pen den te men te do nível, todas
são tra ta das como construção, relacionando- se por links entre
construções de mesmo nível e relações de herança de vá rios tipos
(GOLD BERG, 2006).

8

É nessa con jun tu ra que ob ser vei a atuação de al gu mas
microconstruções como um pa rea men to de forma e função em con‐ 
tex to sintático- semânticos e discursivo- pragmáticos es pe cí fi cos. A
Lin guís ti ca Cog ni ti va (LC) tem como um de seus pres su pos tos o con‐ 
cei to de mente cor po ri fi ca da. A mente seria mo de la da se gun do nos‐ 
sos mo vi men tos, interações e for ma tos cor po rais, por exem plo. Tudo
que acon te ce na mente, então, seria uma percepção dos nos sos sen‐ 
ti dos, que per ce bem a reali da de. Isso en vol ve dizer que, a par tir do
nosso sensório- motor, cons truí mos pen sa men tos lin guís ti cos a par tir
de extensões me ta fó ri cas e/ou me to ní mi cas. Se gun do La koff e John‐ 
son (1991, p. 59), as me tá fo ras con cei tuais, que “or ga ni zam todo um
sis te ma de con cei tos em relação ao outro” e de pen de da orientação
es pa cial como referência para pro du zir um con cei to, podem ser vá‐ 
rios tipos, in clu si ve orien ta cio nal. É nesse tipo de me tá fo ra que se
en con tra top.

9

O es tran gei ris mo [top] 1, acei to sem nenhum tipo de mudança or to‐ 
grá fi ca, ape nas fo no ló gi ca (com adição da vogal epen té ti ca), vem do
inglês com a mesma me tá fo ra con cep tual, do tipo orien ta cio nal, pro‐ 
pos ta por La koff e John son (1991). O uso de [top] res ga ta a me tá fo ra
para ex pres sar algo de valor po si ti vo, cons ti tuin do prag ma ti ca men te
um juízo de valor rea li za do pelo emis sor 2. Cada construção é rea li za‐ 
da em um con tex to com o ob je ti vo claro e uma intenção final que, por
mui tas vezes, pode se dar in cons cien te men te. Entre ou tras intenções,
é pos sí vel co gi tar a de si na li zar uma ati tu de do emis sor fren te ao
juízo que tece, na linha da função ati tu di nal pos tu la da por Gonçalves
(2016b, p.21):

10

Mui tas vezes, o emis sor pode ex ter nar seu ponto de vista atra vés do
uso de de ter mi na das mar cas mor fo ló gi cas, o que jus ti fi ca afir mar
que o sig ni fi ca do dos afi xos pode se al te rar prag ma ti ca men te (em
função do con tex to ou da interação lin guís ti ca). Novas pa la vras com ‐
ple xas podem vei cu lar juí zos de valor e si na li zar impressões sub je ti ‐
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vas do fa lan te, re ve lan do “o im pac to prag má ti co do emis sor em
relação ao enun cia do, ao re fe ren te ou ao in ter lo cu tor” (Gonçalves,
2005a). De acor do com Gonçalves (2011a), o lo cu tor pode, a par tir de
novas formações, “im pri mir sua marca ao enun cia do, inscrevendo- se
ex plí ci ta ou im pli ci ta men te, na men sa gem.” Para exem pli fi car essa
função, que po de mos cha mar de ati tu di nal…

Se gun do, ainda, a LC e a ideia de mente cor po ri fi ca da, [top] tem base
fí si ca: “(...) Uma vez que o chão é per ce bi do como fixo, o topo do ob‐ 
je to pa re ce se mover para cima no campo de visão da pes soa” (LA‐ 
KOFF e JOHN SON, 1991, p. 63). Essa conceptualização re sul ta de um
pro ces so de mesmo do mí nio com sis te ma ti ci da de: STA TUS SU PE‐ 
RIOR É PARA CIMA; STA TUS IN FE RIOR É PARA BAIXO. Para fa lan tes
do PB de di fe ren tes ida des, essa ideia é muito trans pa ren te, con tri‐ 
buin do para uma re la ti va compreensão dos usos de ri va cio nais e fle‐ 
xio nais.

11

Além da me tá fo ra con cep tual, outro pro ces so cog ni ti vo é de mes cla‐ 
gem con cep tual (FAU CON NIER e TUR NER, 2002), uma operação
men tal bá si ca al ta men te ima gi na ti va que con sis tem em na união
entre input 1 e input 2 (são os espaços men tais ini ciais), ge ran do o
espaço mes cla, onde os in puts são pro je ta dos par cial men te, con ce‐ 
ben do uma nova es tru tu ra men tal emer gen te. Já no espaço ge né ri co
é o lugar em que se en con tra o que há de comum entre os dois
espaços ini ciais, projetando- se sobre cada um deles.

12
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Fi gu ra 1: Representação ge né ri ca de Mes cla gem Con cep tual

Fonte: Dêixis, espaços men tais e categorização: o caso dos pro no mes we e you em inglês.
March 2017. DOI: 10.1590/0102-4450381937360662086. Li cen seCC BY 4.0. Helen de

AN DRA DE e Li lian FE RRA RI.

Na maior parte das vezes, a conceptualização é feita por meio da
integração de espaços men tais co nec ta dos entre si e aber tos con for‐ 
me o sis te ma con cep tua li za dor hu mano acio na o pro ces sa men to e a
compreensão do mundo ao redor. Esses espaços men tais são como
ga ve tas com con cei tos cons truí dos du ran te a fala e o pen sa men to.
Eles são de pen den tes da me mó ria de tra balho, pois ope ram nela, e da
me mó ria de longo prazo, por que são cons truí dos tam bém pela
ativação dela.

13

Nessa operação, qual quer espaço pode ser mo di fi ca do a de pen der do
mo men to da enunciação e do pen sa men to, por que o sig ni fi ca do é
cons truí do sim bio ti ca men te, de pen den do

14
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Sub stan ti vos Ad je ti vos e ad vér bios

-ão, -ona, -orra, –inho, -ito, -isco, den tre ou‐ 
tros

-imo, - érrimo, - íssimo, -inho, den tre ou‐ 
tros

Fonte: au to ria pró pria

dos arran jos e das conexões es ta be le ci das no mo men to da
enunciação. Por tan to, na mes cla con cep tual pode oco rrer
reorganização dos ele men tos que estão den tro dos espaços a qual‐ 
quer mo men to. Assim, nesse pro ces so e ou tros, como ana lo gia, é
vista a cria ti vi da de lin guís ti ca.

15

O re sul ta do des ses pro ces sos men tais ci ta dos é ní ti do na lín gua a
par tir de pro ces sos mor fo ló gi cos, como a sufixação e o splin ter. Os
su fi xos gra dua do res no mi nais, am pla men te es tu da dos na lín gua por‐ 
tu gue sa, são aque les que são adi cio na dos à di rei ta do ra di cal, e ser‐ 
vem para in di car o grau (au men ta ti vo, di mi nu ti vo, su per la ti vo, com‐ 
pa ra ti vo) dos subs tan ti vos, ad je ti vos e ad vér bios. Na ta be la abaixo,
enu me rei al guns exem plos.

16

Ta be la 1� exem plos de su fixos17

Con soan te Rocha (2008, p. 106), o “su fi xo é uma forma presa re co‐ 
rren te, que se co lo ca à di rei ta da base, ca rac te ri zan do assim uma pa‐ 
la vra de ri va da”. O gra má ti co ad mi te ainda que o su fi xo não tem um
sig ni fi ca do pró prio ao ser se pa ra do da pa la vra, ou seja, esse pro ces so
mor fo ló gi co só tem sen ti do quan do jus ta pos to a uma base ou ra di cal.
No en tan to, há de con vir que su fi xos ati vam al gu mas ideias na mente,
como é o caso de chorão, em que -ão evoca a ideia (quase)
instantânea de au men ta ti vo, de que se trata de algo gran de ou em
gran de quan ti da de/in ten si da de.

18

A sufixação diferencia- se do splin ter, pois esse cons ti tui uma aná li se
sis te má ti ca sobre o fenômeno de blen ding (mes cla gem vo ca bu lar e
cog ni ti va) que tem como consequência a fusão vo ca bu lar. Bauer
(2005, p. 105) diz que splin ter é “um frag men to de pa la vra usado re‐ 
pe ti da men te na formação de novas pa la vras” . Assim, splin ters têm
es ta tu to mor fo ló gi co pa re ci do com o dos su fi xos por que podem levar
à criação de novas construções. Em sua obra Glos sary of Morpho logy,
Bauer (2004, p. 77) apre sen ta a se guin te definição para o con cei to de
splin ter:

19
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Ta be la 2: exem plos de su fixos

Pa la vra originária Pri mei ro blend Ou tras formações

Patrocínio Paitrocínio eutrocínio tiotrocíno avôtrocínio

Fonte: au to ria própria

Splin ter é uma parte de uma pa la vra que, de vi do a al gu mas reaná li ses
da es tru tu ra da pa la vra ori gi nal, é in ter pre ta da como sig ni fi ca ti va e
pos te rior men te uti li za da na criação de novas pa la vras. Como exem ‐
plo fa mi liar, con si de re a pa la vra ‘al coho lic’. Em ter mos mor fo ló gi cos,
esse vo cá bu lo é di vi di do em ‘al cohol’ e -ic. Mas essa pa la vra foi
reana li sa da como alc- oholic, e o novo splin ter - oholic (va ria vel men te
so le tra do), em se gui da, re oco rre em pa la vras como cho coho lic, spen ‐
daho lic e sho poho lic.

O ganho em di fe ren ciar o es ta tu to de su fi xo do splin ter e acei tar essa
diferença é que o úl ti mo fenômeno per pe tua o sig ni fi ca do do “afixo”
en con tra do na palavra- mãe, o que não oco rre na sufixação. Por
exem plo,

20

Nessa ta be la, vemos que as ou tras formações ca rre gam a ideia da
palavra- originária: pa tro cí nio; essa é a prin ci pal diferença entre o su‐ 
fi xo e o splin ter. Há, na lín gua por tu gue sa, ou tros casos de splin ters,
como ex pos to por Gonçalves (2013):

21

maio ne se -> ma ca rro ne se, ovo ne se, ca ma ro ne, ba ta to ne se22

ma dras ta -> mãedrasta, so gra dras ta, irmãdrasta, avó dras ta23

cai pi rinha -> cai pi fru ta, cai pi wod ka, caipisaquê, cai pi ros ca24

Nes sas operações mor fo ló gi cas, prin ci pal men te na sufixação, é pos sí‐ 
vel uma “adição” de intensificação, ou seja, [top] já ca rre ga a
intensificação por si só, mas reforça essa intensificação pró pria ao
mo di fi car um item pre ce den te. Aqui a intensifcação 3 é en ten di da
como uma ca te go ria semântica que tem como ob je ti vo in di car ati tu‐ 
des sub je ti vas do fa lan te, dando ênfase ou focalização. Assim, ao in‐ 
ten si fi car, o juízo de valor do fa lan te está em jogo, con fe rin do
relevância à un dia de cons tru cio nal a ponto de torná- la mar ca da. For‐

25



O comportamento top de [topíssimo] e [topster] à luz da Linguística Funcional Centrada no Uso

mal men te, a intensificação pode ser ex pres sa em di ver sos pla nos:
pro só di co, fo no ló gi co, mor fo ló gi co, entre ou tros.

Por isso, ao tra tar dos usos de [tops ter] e [to pís si mo], é im por tan te
en ten der as clas ses mor fo ló gi cas da lín gua por tu gue sa. Na LP, se‐ 
guin do as gra má ti cas tra di cio nais, tem- se dez clas ses gra ma ti cias:
subs tan ti vo, ar ti go, ad je ti vo, nu me ral, pro no me, verbo, ad vér bio,
preposição, conjunção e interjeição. Nesse es tu do, noto que, du ran te
a aná li se, as clas ses mais uti li za das são ad je ti vo e subs tan ti vo. No que
se re fe re às funções sin tá ti cas, as mais uti li za das foram ad jun to, pre‐ 
di ca ti vo, apos to, oração, su jei to e ob je tos. Clas si fi co como ad jun to
des ga rra do e pre di ca ti vo des ga rra do aque les que apa re cem no tuíte
su ces sor, fa zen do referência ao an te rior. Ao es tu dar os dados, me de‐ 
pa rei com hash tags e mar ca do res dis cur si vos, que não des em‐ 
prenham função sin tá ti ca nas orações. Por isso, os co lo quei no lugar
de clas se gra ma ti cal. Assim, a função sin tá ti ca re fe ren te a eles é n.d.,
sig ni fi can do nada. Ape sar de ser nor tea da pelas clas ses e funções da
Gra má ti ca Tra di cio nal, me guio pela Lin guís ti ca Cog ni ti va ao falar
sobre categorização (FE RRA RI, 2011). Ao agru par itens cons tru cio nais
se melhan tes, em clas ses es pe cí fi cas, o fa lan te cons troi o sig ni fi ca do
men tal men te das clas ses gra ma ti cais e funções sin tá ti cas. Isso quer
dizer que há itens que são mais pro to tí pi cos e ou tros que são mais
ra diais ou pe ri fé ri cos, ou seja, uma uni da de cons tru cio nal pode ter
traços que a ca rac te ri za como pro to tí pi ca ou como ra dial, mas ainda
den tro de uma mesma clas se ou função.

26

Dessa forma, já que os ob je tos de es tu do aqui estão co nec ta das for‐ 
mal e se man ti ca men te à palavra- mãe, top, estão tam bém as so cia das
entre si den tro do cons truc ti con. Para uma melhor compreensão da
representação dessa variação, ado tei os con cei tos de metaconstrução
e aloconstrução, pois per mi tem a aná li se va ria cio nal de construções
re la ti va men te in de pen den tes, mas re la cio na das entre si por uma
semelhança con fi gu ra cio nal (WIE DE MER e MA CHA DO VIEI RA, 2018).
Assim, cada construção “vi zinha” na rede, por di fe rir uma da outra, é
uma aloconstrução, en quan to a metaconstrução é um espaço men tal
em que todas as diferenças entre as aloconstruções são neu tra li za das
e o que so bres sai são as si mi la ri da des.

27
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Me to do lo gia
Esta pes qui sa foi feita com base em al guns tuí tes dis po ni bi li za dos
pela pró pria rede so cial. Para isso, foi cria do um script em lin gua gem
R, ro da do pelo RS tu dio, para que, de forma mais au to ma ti za da e con‐ 
fiá vel, eu ti ves se aces so aos dados. Os tuí tes re colhi dos foram trans‐ 
por ta dos para pla nilhas de excel para uma melhor aná li se. Essas pla‐ 
nilhas podem ser en con tra das nos se guin tes endereços:

28

to pís si mo: DOI 10.17605/OSF.IO/QBJ94 – https: //osf.io/qbj94/29

tops ter: DOI 10.17605/OSF.IO/RFW5U – https: //osf.io/rfw5u/30

Todos os dados re colhi dos são da mesma se ma na, entre os dias 12 e
22 de julho de 2022. Eles com preen dem tuí tes aber tos, não sendo dis‐ 
po ni bi li za dos os fe cha dos pelos

31

usuá rios. Ao es colher tra balhar com o Twit ter, es ta va cien te que teria
al gu mas limitações, como não saber a idade, o gênero da pes soa e a
pos si bi li da de da pes soa, de pois, apa gar o tuíte ou fe char o per fil;
porém, não são fa to res que li mi tam tanto a re sul ta do do tra balho,
como será ob ser va do a fren te. Ainda assim, o ma te rial é fonte de rica
pes qui sa.

32

Dessa forma, viso res pon der às se guin tes per gun tas:33

Qual o com por ta men to mor fos sin tá ti co de tops ter e to pís si mo?
O pro ces so mor fo ló gi co in fluen cia no modo como a intensificação é feita?
Quais são os pro ces sos cog ni ti vos en vol vi dos?
Na rede, podem ser con si de ra dos sinônimos pró xi mos?

Aná li se

[Tops ter]

Como já apon ta do an te rior men te, todas as construções cria das com
[top] en vol vem a me tá fo ra con cep tual de topo e, por tan to, elas
reforçam a intensificação, o que é pos sí vel ser visto nos se guin tes
exem plos:

34
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(3) Acho que o mo men to TOPS TER de ontem foi ver fã puto da vida
que o da te na não ouviu o pod cast da mulher da casa bi ru lei be

35

(4) @do mi ciano_w Obri ga da amigo, que seu dia seja tops ter36

(5) gente essas es fi rras do al ma na ra que vende no mer ca do, tops ter,
comi 12.

37

Para a formação de [tops ter], é ati va do o pro ces so de mes cla gem
con cep tual a par tir do es ta be le ci men to de duas ideias ge rais: mundo
hé te ro top e a po si ti vi da de de top. Esse pro ces so pode ser ge ne ri ca‐ 
men te re pre sen ta do no dia gra ma a se guir:

38
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Fi gu ra 2: Representação da mes cla gem re la ti va à [tops ter]

Fonte: au to ria pró pria

A mes cla gem con cep tual re pre sen ta da ge ne ri ca men te na Fi gu ra 2 in‐ 
di ca que Ho llis ter, a marca de roupa que hé te ros es te reo ti pa dos cos‐ 
tu mam usar, é reana li sa do, sendo pos sí vel, por meio da ana lo gia, criar
um splin ter. Ou seja, -ster ca rre ga o sen ti do de todo INPUT 1 do

39

es que ma acima, e, ao ser mes cla do com o INPUT 2, é ori gi na da uma
nova formação no espaço mes cla. O dia gra ma apre sen ta do na Fi gu ra

40
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2 evi den cia a com po si cio na li da de e a ana li sa bi li da de da expressão e
re fle te o fato de não haver total convergência entre os dois IN PUTs
no espaço mes cla.

Os exem plos do Twit ter, mos tra dos a se guir, fun da men tam a pro pos‐ 
ta es cla re ci da aqui e in di cam que, de pois des ses pas sos cog ni ti vos es‐ 
sen ciais e pri má rios, logo em se gui da [tops ter] foi res se man ti za do a
ponto de, me dian te repetição, ser re in ter pre ta do e en ten di do ape nas
como algo bom e po si ti vo.

41

(6) Fiz um hot dog tops ter meu za mi gos42

(7) Nmrl o fan dom de bo ru to se su pera kkkkkkkkk43

As pé ro las que os caras fazem é tops ter kkkkkkkkkkkkkk44

(8) Meu qua drí ceps tá fi can do tops ter45

(9) @_per fa ke per fect Hoje tá sendo aí aque les dias tops ter que ficam
te dando 300 tram pos e co bran do pra ontem ?

46

(10) gente essas es fi rras do al ma na ra que vende no mer ca do, tops ter,
comi 12.

47

(11) #Do min go tem @bu ti kin re can to e a volta do @sam ba da ta ma ri nei‐ 
ra a par tir das 15�30 h
#Top #Tops ter #Lindão #Promoção

48

Assim, em al guns casos, como o de (6) e (9) en con tra mos [tops ter] no
papel de ad jun to ad no mi nal; já em (7) e (8) a função sin tá ti ca é de pre‐ 
di ca ti vo do su jei to, e em (10) e (11) os usos como mar ca dor dis cur so e
hash tag. Em todos esses 4 casos, a clas se mor fo ló gi ca é ad je ti vo. Su‐ 
ma ri zan do todos os dados, é visto as se guin tes ta be las: a pri mei ra,
com relação à clas se mor fo ló gi ca; e a se gun da, função sin tá ti ca com
as de vi das por cen ta gens.

49
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Gráfico 1: Classe gra ma ti cal de tops ter

Fonte: au to ria pró pria

Como po de mos ob ser var no grá fi co acima, nem todos os casos são de
ad je ti vos. Ainda há casos em que [tops ter] pode ser usado como subs‐ 
tan ti vo (12) tam bém.

50

(12) @onaim ref usa o tops ter q vc con se gue mexer na ordem51
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Gráfico 2: Função sintática de tops ter

Fonte: au to ria pró pria

Com relação à função sin tá ti ca do termo, po de mos vi sua li zar no pró‐
xi mo grá fi co desde a maior até a menor incidência de casos.

52

Na maior parte das vezes, [tops ter] é econ tra do na função de pre di‐ 
ca ti vo do su jei to, ad jun to ad no mi nal, e em ocorrências como n.d.

53
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(nada), pois é usado como mar ca dor dis cur si vo (por tan to, não tendo
outra função sin tá ti ca), e em ou tros pou cos casos como ob je to di re to,
su jei to, pre di ca ti vo des ga rra do, ad jun to ad ver bial, ob je to in di re to e
ad jun to ad no mi nal des ga rra do. Chamo de pre di ca ti vo des ga rra do e
ad jun to ad no mi nal des ga rra do aque les tuí tes que são res pos tas a ou‐ 
tros e que, por isso, ao co men tar so men te “tops ter”, o usuá rio diz que
o que foi dito an te rior men te é tops ter. Nesse caso, o ad je ti vo está
des ga rra do do res tan te da oração.

(13) Cara. Uma das coi sas que mais to cur tin do por en quan to em pro‐ 
gra mar é: de pois de arru mar a solução (o que não é mui mui to fácil)
arru mar o có di go usan do as funções pra dei xar ele menor. Aca bei de
fazer um que tinha 70 linhas ficar com 25. TOPS TER!

54

Digno de nota é que 6 ocorrências tinha como as sun to prin ci pal
alimentação, como podem ver a se guir:

55

(14) gente essas es fi rras do al ma na ra que vende no mer ca do, tops ter,
comi 12.

56

(15) e é por isso e ou tros mo ti vos que Gin ta ma é tops ter57

(16) Fiz um hot dog tops ter meu za mi gos58

(17) fiz pan que ca ?? e fico tops ter59

(18) Fiz um macarrãozinho top ster nham ??60

(19) pra não falar que eu fui com ple ta men te inú til ao meu país hoje eu
lim pei a casa e fiz uma jan tinha tops ter pra es pe rar mamai che gar do
tra balho filha do ano né

61

Como as construções es tu da das aqui reforçam ou in ten si fi cam a
intensificação, já es pe ra va que hou ves se uma pos si bi li da de: iden ti fi‐ 
ca do res pré e/ou pós- nucleares. No con jun to de dados dis po ni bi li za‐ 
do, houve pou cas (ape nas 4) ocorrências com in ten si fi ca do res, como:

62

(20) "Promoção ex clu si va, in crí vel, super ultra tops ter, da se ma na ve‐
risby zon delux ex clu si ve! De 4,000 por su rreais 3,989!

63

(21) @pblrdg Ca raio burguês sa fa do Tops ter de mais64

Das qua tro, foram con ta bi li za das 3 como (20), em que se acei ta va
algum pré- nuclear. O dado (21) é o único que apre sen ta um in ten si fi‐

65
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ca dor após o item. Por isso, o mais pro to tí pi co é a posição pré- 
nuclear, po den do ser re pre sen ta da assim:

[X tops ter Y] ↔ [acima da SEM de tops ter, muito melhor que SEM de
tops ter]

66

adj.

↓67

[muito tops ter] ↔ [muito melhor que tops ter]68 adj.

Desse modo, temos o slot X para de sig nar qual quer in ten si fi ca dor,
como “super”, “mega”, “muito”, “ultra”, “mas ter”, “gold”, “in crí vel” que
ocu pam o espaço antes de [tops ter] e Y para o único in ten si fi ca dor
pós- nuclear: “de mais”.

69

[To pis si mo]
Em [to pís si mo], é pos sí vel ver mos, em top, a presença no tó ria da me‐ 
tá fo ra con cep tual de topo, tendo com a base o chão e o céu como o
espaço de não- limite para o ob je to que se move nessa direção, ca rac‐ 
te ri zan do uma expressão po si ti va. O su fi xo - íssimo está vin cu la do
não só à intensificação como tam bém ao ponto de vista do emis sor.
Essa es tra té gia para ex pres sar in ten si da de é pro to tí pi ca na lín gua e
serve como in dí cio para o re cep tor en ten der o pro pó si to co mu ni ca ti‐ 
vo do emis sor. A conclusão a que se chega é que o su fi xo - íssimo en‐ 
ca re ce a interpretação por ex pres sar prag ma ti ca men te a função ati‐ 
tu di nal assim como in ten si fi ca o ad je ti vo in ten si fi ca dor top, como
vemos a se guir:

70

(22) apren di a fazer um café to pís si mo tipo aque les caros do star‐ 
bucks

71

café 100% ará bi co bem forte (uso o Bag gio) + leite de soja Ades +
açúcar mas ca vo e uma ca ne la em pau

72

Em 22, que ilus tra um dos vá rios tuí tes do tipo, o autor ou au to ra do
tuíte fala sobre o café que apren deu a fazer. Além disso, mos tra que
não é qual quer tipo de café, mas aque les que pa re cem ser caros, es ti‐ 
lo ser vi do no Star bucks, e ex pli ca em se gui da como foi feito. Ao se re‐ 
fe rir ao café feito, uti li za o ad je ti vo to pís si mo. O em pre go desse su fi‐ 
xo serve para dar ênfase à qua li da de do café, mos tran do que não é
qual quer tipo de café, mas apre sen ta ser acima do es pe ra do, ou seja,
muito top, de qua li da de su pe rior, o que é feito por meio da

73
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Gráfico 3: Classe gra ma ti cal de topíssimo

Fonte: au to ria pró pria

Grá fi co 4: Função sin tá ti ca de to pís si mo

intensificação semântica- pragmática con ti da no ad je ti vo. Esse en ri‐ 
que ci men to se dá por meio de pro ces sos cog ni ti vos, en vol ven do
projeção me ta fó ri ca: se parte da experiência con cre ta ao con cei to de
in ten si da de, em que muita quan ti da de (muito top) se pro je ta para
valor in ten si vo (to pís si mo). Esse pro ces so me ta fó ri co baseia- se no es‐ 
que ma cog ni ti vo IN TEN SI DA DE É QUAN TI DA DE (LA KOFF e JOHN‐ 
SON, 1991).

Assim, na maior parte dos casos, [to pís si mo] é usado como ad je ti vo
in ten si fi ca dor, con for me grá fi co abai xo, que mos tra que, de 268
ocorrências, 238 são de ad je ti vos.

74

No que tange à função sin tá ti ca, houve quase concorrência de casos:
a diferença muito es trei ta entre a posição de ad jun to e pre di ca ti vo do
su jei to.

75

http://interfas.univ-tlse2.fr/reflexos/docannexe/image/1138/img-6.jpg


O comportamento top de [topíssimo] e [topster] à luz da Linguística Funcional Centrada no Uso

Fonte: au to ria pró pria

Exem plos de tuí tes podem ser vis tos nos exem plos (23) e (24):76

(23) Deus é to pís si mo gnt, não dá ??????77

(24) Uti li da de pú bli ca: álbum to pís si mo de @Laua na Pra do78

Em (23), há o uso pro to tí pi co do pre di ca ti vo do su jei to, pois é dada
uma ca rac te rís ti ca a Deus. Assim, Deus é con si de ra do não ape nas
top, mas acima de top, to pís si mo. Esse mesmo

79
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com por ta men to me ta fó ri co é visto em (24), mas, dessa vez, ex pres sa‐ 
do sin ta ti ca men te em função de ad jun to ad no mi nal para se re fe rir ao
álbum de Laua na Prado.

80

Assim como em [tops ter], é pro vá vel en con trar algum ad vér bio in ten‐ 
si fi ca dor; mas, di fe ren te da outra uni da de cons tru cio nal ([tops ter]),
não foram en con tra dos usos de in ten si fi ca do res pré- nucleares a [to‐ 
pís si mo], ape nas de in ten si fi ca do res pós- nucleares a [to pís si mo]. As 7
ocorrências com pós- nucleares foram com a pa la vra “de mais”, como
apre sen ta do nos exem plos:

81

(25) Café da manhã e almoço to pis si mo de mais hoje, muito feliz pela
existência do RU, obg @UFPR

82

(26) @flo rinhacrf ah sim, aqui no br sim, eu lem bro da gente bem
suave e aglo me ra dos no car na vrau no fim de fe ve rei ro de 2020, que
foi to pís si mo de mais por sinal, e só tinha 1 caso con fir ma do em SP
ainda. lá fora pode ter sido, aqui isso começou em março, só se a pes‐ 
soa fala de ou tros paí ses

83

(27) @si mo nai ta ly22 Topissímo de mais o charme des sas Bol so mi nions84

Assim, o pro to tí pi co é a posição pós- nuclear, po den do ser es que ma‐ 
ti za da assim:

85

[X to pís si mo Y] ↔ [acima da SEM de to pís si mo, muito melhor que
SEM de to pís si mo]

86

adj.

↓87

[to pís si mo de mais] ↔ [muito mais que to pís si mo]88 adj.

Em razão dos com por ta men tos su pra ci ta dos, as duas construções
podem ser en con tra das alinha das por si mi la ri da de em uma mesma
metaconstrução, pois exer cem a mesma função ˗ in ten si fi ca do ra
(para mais) ˗ e podem ser usa das como sinônimos pró xi mos, tendo
pou quís si ma diferença entre si (ba si ca men te o su fi xo -X e a
inclinação a vir ou não an te ce di do de in ten si fi ca dor pré- nuclear),
como se pode ver no se guin te es que ma:
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Fi gu ra 3: Metaconstrução: topíssimo e tops ter

Fonte: au to ria pró pria

Dessa ma nei ra, no que diz res pei to à relação de si mi la ri da de entre as
construções, é pos sí vel notar a pos si bi li da de de alternância, pois
ambas ser vem, neste con tex to, para in ten si fi car o slot à es quer da.
Por tan to, há uma relação de si mi la ri da de por (quase) si no ní mia entre
os as duas uni da des cons tru cio nais em foco. Isso con fir ma que, den‐ 
tro do cons truc ti con, as construções estão muito pró xi mas umas das
ou tras ( já que a diferença é pe que na), sendo fá ceis de serem ati va das
du ran te o uso. O pos sí vel uso de in ten si fi ca do res pré e pós nu clea res
mos tra que a intensificação pode ser reforçada.

90

As pos si bi li da des de pre en chi men to estão re pre sen ta das pelas
aloconstruções (tops ter/to pís si mo), ou seja, pos si bi li da des com alta
si mi la ri da de con fi gu ra cio nal, visto que ambas elas ser vem como in‐ 
ten si fi ca do ras, fazem emer gir o grau su per la ti vo a um ele men to in‐ 
ten si fi ca do. Por serem padrões cons tru cio nais va rian tes entre si, elas
estão lo ca li za das na metaconstrução, a qual é um espaço men tal de
generalização e neutralização de padrões cons tru cio nais se melhan tes
lo ca li za do no cons truc ti con que têm links de semelhanças e tam bém
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NOTES

1  Con cor do com Va lla da res (2014, p. 111) que es tran gei ris mos são “pa la vras,
efe ti va men te, oriun das de outro sis te ma lin guís ti co, to ma das por em prés ti‐ 
mo para su prir al gu ma ne ces si da de con cei tual, de ordem tec no ló gi ca, ou
para a expressão de ele men tos so cio cul tu rais, re fe ren tes às tro cas de
ordem linguístico- cultural entre co mu ni da des fa lan tes de idio mas di ver sos”,
pois se ba seia no com par tilha men to de conhe ci men to cien tí fi co e so cio cul‐ 
tu ral.

2  Al gu mas co mu ni da des de prá ti ca lin guís ti ca, como a LGBT QIA+, as so ciam
o uso de "top" à cul tu ra he te ro nor ma ti va e, por tan to, as so cia valor pe jo ra ti‐ 
vo à expressão.

3  A Mor fo prag má ti ca é uma área lin guís ti ca que se pres ta a es tu dar esse
fenômeno. Dress ler e Kie fer (1990) foram um dos pri mei ros a usar esse
termo ao dis cu tir o com por ta men to lin guís ti co do emis sor fren te à
audiência.

RÉSUMÉS

Português
O es tudo acerca de em prés ti mos (VA LA DA RES, 2014) como “top” no por tu‐ 
guês bra si leiro - do ra vante PB - é es casso; por isso, este ar tigo destina- se a
expor re sul tado de uma aná lise sobre as cons tru ções (GOLD BERG, 1995;
CROFT, 2005) [to pís simo] e [tops ter] no PB à luz da Lin guís tica Fun ci o nal
Cen trada no Uso (LFCU) a fim de com pre en der os com por ta men tos e usos a
par tir dos pro ces sos mor fo ló gi cos (GON ÇAL VES, 2016; BOOIJ, 2010), dos
cog ni ti vos sub ja cen tes (LA KOFF e JOHN SON, 1991; BYBEE, 2016), assim
como a or ga ni za ção da me ta cons tru ção (WI E DE MER e MA CHADO VI EIRA,
2018) para uma pré- visualização da or ga ni za ção des sas uni da des no cons‐ 
truc ti con, onde ar ma ze na mos todas as cons tru ções junto às co ne xões entre
elas. Tendo esses ob je ti vos em mente, é uti li zada a lin gua gem de pro gra ma‐ 
ção R (RS tu dio) com for mu la ção de script com a fi na li dade de se ter uma

e mudança lin guís ti ca. 2014. 190f. Tese
(Dou to ra do em Lín gua Por tu gue sa).
Pon ti fí cia Uni ver si da de Ca tó li ca de São
Paulo (PUC/SP), São Paulo/SP, 2014.

WIE DE MER, Mar cos Luiz; Mar cia dos
San tos MA CHA DO VIEI RA. (2019). In.:

FRAN CES CHI NI, Lu ce le ne Te re sinha;
LOREGIAN- PENKAL, Lo re mi (Orgs.) So‐ 
cio lin guís ti ca: es tu dos de variação,
mudança e ati tu des lin guís ti cas. Gua ra‐ 
pua va: UNI CEN TRO.
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busca con fiá vel e au to ma ti zada de tuí tes com o uso des ses itens. Dessa
forma, é visto que [to pís simo] segue o pa drão no que se re fere à de ri va ção
su fi xal, tem mais ca rac te rís ti cas pro to tí pi cas, ge rando, na maior parte dos
casos, uma in ten si fi ca ção por meio do lugar sin tá tico de pre di ca tivo; já
[tops ter] segue o pro cesso de mes cla gem cons tru ci o nal e con cep tual, de sa‐ 
guando em uma forma in ten si fi ca dora di fe ren ci ada, mar cada como ad junto.
Isso tudo mos tra que, ape sar de re sul tan tes de pro ces sos cog ni ti vos di fe‐ 
ren tes (me tá fora e mes cla gem con cep tual), essas uni da des são sinô ni mos
pró xi mos na me ta cons tru ção.

Français
L’étude sur les em prunts (VA LA DARES, 2014) comme «  top  » en por tu gais
bré si lien - do ré na vant PB - est rare ; par consé quent, cet ar ticle vise à pré‐ 
sen ter les ré sul tats d’une ana lyse des construc tions (GOLD BERG, 1995 ;
CROFT, 2005) [topíssimo] et [tops ter] en PB à la lu mière de la Lin guis tique
Fonc tion nelle Fon dée sur l’Usage (LFU) afin de com prendre leurs com por te‐ 
ments et leurs usages à par tir des pro ces sus mor pho lo giques (GON ÇALVES,
2016 ; BOOIJ, 2010), des pro ces sus cog ni tifs sous- jacentes (LA KOFF et
JOHN SON, 1991 ; BYBEE, 2016) l’or ga ni sa tion de la mé ta cons truc tion (WIE‐ 
DE MER et MA CHA DO VIEI RA, 2018) pour avoir un aper çu de l’or ga ni sa tion
de ces uni tés dans le construc ti con, où sont sto ckées toutes les construc‐ 
tions ainsi que les connexions entre elles. Avec ces ob jec tifs, le lan gage de
pro gram ma tion R (RS tu dio) avec la for mu la tion de script est uti li sé dans le
but d’avoir une re cherche fiable et au to ma ti sée des tweets avec l’uti li sa tion
de ces élé ments. De cette ma nière, on constate que [to pis si mo] suit le mo‐ 
dèle d’une dé ri va tion suf fixale, pré sente des ca rac té ris tiques plus pro to ty‐ 
piques, gé né rant, dans la plu part des cas, une in ten si fi ca tion à tra vers la
place syn taxique du pré di ca tif ; alors que [tops ter] suit le pro ces sus de mé‐ 
lange construc tif et concep tuel, se trans for mant en une forme in ten si fiante
dif fé ren ciée, mar quée comme un com plé ment. Tout cela montre que, bien
que ré sul tant de pro ces sus cog ni tifs dif fé rents (mé ta phore et mé lange
concep tuel), ces uni tés sont des sy no nymes proches dans la mé ta cons truc‐ 
tion.

English
The study of loan words (VALADARES, 2014) such as “top” in Brazilian Por‐ 
tuguese – BP – is still lim ited; there fore, this paper in tends to ana lyze the
con struc tions (GOLD BERG, 1995; CROFT, 2005) [topíssimo] and [top ster] in
BP, based on the as sump tions of Use- Centered Func tional Lin guist ics
(UCFL) in order to un der stand and ex plain lin guistic be ha vi ors and uses
based on mor pho lo gical pro cesses (GONÇALVES, 2016; BOOIJ, 2010) un der‐ 
ly ing cog nit ive pro cesses (LAKOFF and JOHN SON, 1991; BYBEE, 2016), as
well as on meta con struc tion or gan iz a tion (WIEDEMER and MACHADO VIE‐
IRA, 2018). In this way, we will es tab lish a pre view of the or gan iz a tion of
these units in the con structicon, where we store all the con struc tions to‐ 
gether with the con nec tions between them. With these ob ject ives in mind,
the pro gram ming lan guage R (RStu dio) is used, in order to have a re li able
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and auto mated way of search ing for tweets in which these items are used.
In terms of res ults, we iden ti fied that [topíssimo] fol lows the stand ard suf fix
de riv a tion, as it shows more pro to typ ical char ac ter ist ics, gen er at ing, in
most cases, an in tens i fic a tion through the pre dic at ive syn tactic po s i tion; on
the other hand, [top ster] fol lows the pro cess of con struc tional and con cep‐ 
tual mer ging, res ult ing in a dif fer en ti ated in tensi fy ing form, marked as an
ad junct. The res ults show that these units are close syn onyms in the meta‐ 
con struc tion, des pite the dif fer ent cog nit ive pro cesses in volved in their de‐ 
riv a tions (meta phor and con cep tu al blend ing).
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