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TEXTE

Introdução
Nós, seres hu ma nos, es ta mos em cons tan te busca por cons truir sig‐ 
ni fi ca dos atra vés das pa la vras e isso por que sen ti mos a ne ces si da de
de nos ex pres sar mos atra vés delas. Nesse sen ti do, de vi do a essa di na‐ 
mi ci da de na lín gua e ne ces si da de de ressignificação, os fa lan tes
fazem uso de construções lin guís ti cas co mu men te atribuindo- lhes
uma conotação es pe cí fi ca. De acor do com Gomes; Kan tack (2021),
“re conhe ce mos que as dinâmicas acio na das na lín gua em uso re fle‐ 
tem di re ta men te no es ta do atual das es tru tu ras lin guís ti cas (apud
BYBEE, 2016), e, por esse mo ti vo, essas ati vi da des reais são
o lócus para a inovação, alternância/variação e mudança lin guís ti cas”.
(p. 13)

1

A motivação para des en vol ver esta pes qui sa se deu a par tir da
comparação de construções com o verbo ban car como verbo pleno
(pre di ca dor sim ples) e como verbo su por te (pre di ca dor com ple xo) e
da percepção de sig ni fi ca dos di fe ren tes que eles as su mem. Como
verbo pleno, o sen ti do é de fi nan ciar (ban car a X => ban car a fa cul da ‐
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de); como verbo su por te, o sen ti do é de simulação (ban car o X =>
ban car o valentão). Ainda, deparamo- nos com o verbo ban car no sen‐ 
ti do de sus ten tar uma ideia ou ar gu men to, como “agora quero ver
ban car o que disse”, no en tan to, em nossa aná li se, da re mos foco ao
sen ti do de simulação.

Por tan to, nos sos ob je ti vos são: (I) iden ti fi car a na tu re za do verbo
ban car como pre di ca dor sim ples e com ple xo; (II) ve ri fi car se exis te
uma ati tu de inter(sub je ti va) do fa lan te em padrões cons tru cio nais
com o verbo ban car como verbo su por te; (III) ave ri guar se há as pec‐ 
tos em comum entre os sin tag mas no mi nais acio na dos por esse verbo
para pre en cher o slot de X; (IV) ob ser var se o uso de ban car como su‐ 
por te se le cio na algum con tex to de for ma li da de es pe cí fi co; e (V) ates‐ 
tar que as construções ana li sa das são pares de forma- sentido que re‐ 
pre sen tam um fenômeno de ressignificação/ampliação de uso na lín‐ 
gua.

3

Gra má ti ca de Construções (GC) e
So cio fun cio na lis mo
For mu la da no con tex to da Lin guís ti ca Cog ni ti va, a Gra má ti ca de
Construções parte prin ci pal men te de uma pers pec ti va sincrônica,
en ten den do a lín gua como sendo cons ti tuí da do pa rea men to forma- 
significado, que re sul ta nas cha ma das construções, or ga ni za do em
redes (GOLD BERG, 2006; LAN GAC KER, 2008). Desse modo, é pos sí vel
en ten der o conhe ci men to lin guís ti co dos fa lan tes con sis te em uma
rede de construções.

4

Na aná li se lin guís ti ca, são con si de ra dos tanto as pec tos de forma
quan to de função. A fi gu ra a se guir mos tra a pro pos ta de pa rea men to
forma- sentido da Gra má ti ca de Construções Ra dial (GCR) de fen di da
por Croft (2001, p. 18):
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Fi gu ra 1

Fonte: Croft (2001:18)

Tal representação feita pelo autor con si de ra o sen ti do como a função
de uma construção, que pode in cluir as pro prie da des semânticas, as
pro prie da des do dis cur so em que o enun cia do é usado e as pro prie‐ 
da des da situação prag má ti ca dos in ter lo cu to res. Por isso, uti li za re‐ 
mos a Gra má ti ca de Construções ba sea da no uso para ana li sar
ocorrências de construções com pre di ca do res com ple xos com o
verbo ban car.

6

Cabe res sal tar que a Gra má ti ca de Construções par tilha de pres su‐ 
pos tos teórico- metodológicos da Lin guís ti ca Fun cio nal, por tan to os
dados de aná li se lin guís ti ca que estão na es tru tu ra da lín gua são pen‐ 
sa dos a par tir do uso dos fa lan tes em con tex tos reais de
comunicação, o que sig ni fi ca que a organização gra ma ti cal é mol da da
pelo uso da lín gua (BAR LOW; KEM MER, 2000; BYBEE, 2010).

7

Assim, ao con trá rio das visões for ma lis tas da lin gua gem, que veem a
lín gua como ob je to autônomo, cuja es tru tu ra in de pen de de seu uso
em situações co mu ni ca ti vas reais, a Gra má ti ca de Construções as su‐ 
me uma visão fun cio na lis ta ao en xer gar a função como ele men to es‐ 
sen cial à lin gua gem, com preen den do a lín gua para além do sis te ma e
bus can do en ten der as fi na li da des de uso que estão em um uni ver so
ex tra lin guís ti co. Isso por que a gra má ti ca pode ser afe ta da pelo uso
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em situações co ti dia nas de interação co mu ni ca ti va. Se gun do Fur ta do
da Cunha, Oli vei ra e Mar te lot ta (2003),

O termo fun cio na lis mo ganhou força nos Es ta dos Uni dos a par tir da
dé ca da de 70, pas san do a ser vir de ró tu lo para o tra balho de
lingüistas como Paul Hop per, San dra Thom pson e Talmy Givón, que
pas sa ram a ad vo gar uma lingüística ba sea da no uso, cuja tendência
prin ci pal é ob ser var a lín gua do ponto de vista do con tex to
lingüístico e da situação extralingüística. (p. 22)

Se gun do May (2009) e Görsky e Ta va res (2013), desde os anos 80, vá‐ 
rias pes qui sas têm sido rea li za das mos tran do a articulação entre a
So cio lin guís ti ca Va ria cio nis ta e o Fun cio na lis mo Norte- americano na
aná li se de fenômenos de variação e mudança lin guís ti ca, re sul tan do
no So cio fun cio na lis mo. Tal ver ten te ofe re ce fe rra men tas para a
exploração de relações entre for mas e funções/significações: mul ti‐ 
fun cio na li da de (uma forma e mais de uma função) e variação (mais de
uma forma e uma função).

9

Ade mais, os au to res so cio fun cio na lis tas de fen dem os pon tos de con‐ 
ta to ba si la res entre as duas teo rias: prio ri da de da aná li se da lín gua a
par tir de seus di fe ren tes usos; visão de lín gua como en ti da de
heterogênea, su jei ta a variação e mudança; des ta que para a mudança
lin guís ti ca como pro ces so gra dual e con tí nuo; com ple men ta rie da de
entre dados sincrônicos e diacrônicos para maior re fi na men to dos
re sul ta dos; crença no prin cí pio do uni for mi ta ris mo, em que as mes‐ 
mas forças lin guís ti cas e so ciais atuam no pas sa do e no pre sen te nos
pro ces sos de variação e mudança; aná li se de di fe ren tes ní veis da lín‐ 
gua (fo no ló gi co, mor fo ló gi co, sin tá ti co, semântico); re le vo para a
frequência de ocorrências como ín di ce de difusão so cio lin guís ti ca e
fator fun cio nal fun da men tal para o es ta be le ci men to e a manutenção
da gra má ti ca; relação ín ti ma entre lín gua e so cie da de; relevância de
fa to res in ter acio nais na variação e na mudança (cf. GÖRSKY; TA VA‐ 
RES, 2013; TA VA RES, 2013; TA VA RES; GÖRSKY, 2015).
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As construções com pre di ca do res
com ple xos
Na pers pec ti va de pa rea men to forma- significado (CROFT, 2001), é
pos sí vel que uma construção apareça em dis cur sos atra vés de cons‐ 
tru tos com a mesma forma, mas di fe rin do em ter mos de sig ni fi ca do.
Esse é o caso de ver bos que as su mem um sig ni fi ca do quan do é pre di‐ 
ca dor sim ples e outro sig ni fi ca do quan do é pre di ca dor com ple xo.

11

Pode- se dizer que os pre di ca do res com ple xos en vol vem, entre ou tras
pos si bi li da des de ver bos gra ma ti ca li za dos, os ver bos su por tes (tam‐ 
bém conhe ci dos, na li te ra tu ra, como ver ba li za do res ou ver bos leves,
como em Ra po so et al (2013).

12

Acer ca desse tipo de verbo, Ma cha do Viei ra (2018, p. 93) apon ta que:13

Verbo su por te é o nome dado a usos de for mas ver bais que ope ram
ro ti nei ra men te sobre um ele men to não- verbal (em geral, um cons ti ‐
tuin te no mi nal – subs tan ti vo ou ad je ti vo –, em bo ra seja pos sí vel
outra configuração des pro vi do de sua função pri má ria re fe ren cial ou
atri bu ti va, conferindo- lhe es ta tu to ver bal e for man do com ele uma
uni da de fun cio nal pre di can te, ou seja, um pre di ca dor com ple xo.

Borba (2002, p. 7) tam bém uti li za o termo “verbo su por te” e de fi ne
essa ca te go ria da se guin te forma:

14

Su por te: é o verbo que par ti ci pa de uma construção com ple xa como
mero su por te de ca te go rias ver bais (tempo, modo, nú me ro, pes soa)
uma vez que o nú cleo do pre di ca do está num nome (co mu men te
abs tra to): ter medo [= temer]; cau sar dano [= da ni fi car]; abrir falência
[=falir].

Dessa forma, con si de ra mos que a es tru tu ra de um pre di ca dor com‐ 
ple xo con tém em sua predicação ver bal um verbo su por te, que par‐ 
tilha com o ele men to não- verbal (sin tag ma no mi nal, sin tag ma ad je ti‐ 
val, sin tag ma pre po si cio nal) a requisição ou não de pa péis par ti ci pan‐ 
tes, bem como a atribuição da na tu re za dos pa péis.

15

Quan do se fala em na tu re za dos pa péis par ti ci pan tes, está em jogo a
predicação. Ma cha do Viei ra (2018) afir ma que a na tu re za do verbo su‐
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por te é mais pre vi sí vel que a do ele men to não- verbal. Isso por que há
uma re la ti va repetição na compatibilização de cer tas for mas ver bais
na formação de pre di ca do res com ple xos e, por outro, uma gran de di‐ 
ver si da de na compatibilização de itens não- verbais.

Ma cha do Viei ra (2014, p. 99-101) apon ta que construções com verbo
su por te podem li cen ciar di fe ren tes padrões cons tru cio nais de pre di‐ 
ca do res com ple xos (microconstruções), como:

17

(a) padrões cons tru cio nais en vol ven do ver bos que se si tuam numa
ca te go ria fronteiriça à de verbo pre di ca dor (uma es pé cie de verbo
semi- suporte), uma vez que, em certa me di da, têm aparência gra ma ‐
ti cal de verbo su por te (pois, ope ran do sobre um ele men to não- 
verbal, conferem- lhe es ta tu to ver bal e com este for mam uni da des
fun cio nais de predicação ver bal com papel si mi lar ao de um verbo
pleno), porém não são tão ro ti nei ra men te em pre ga dos para a
formação re gu lar de exem plos de pre di ca do res com ple xos; até (b)
padrões cons tru cio nais en vol ven do for mas ver bais pro du ti vas em vá ‐
rias instâncias de uso com tal configuração, tais como são os ver bos
fazer, dar, ter e ficar, entre ou tros.

(b) padrões cons tru cio nais, que são oriun dos de um pro ces so re gu ‐
lar/sis te má ti co de compatibilização de for mas nos slots da
construção gra ma ti cal de predicação com verbo su por te (como re ve ‐
lam exem plos já ex pos tos, faz negociação, fazer discussão, fazer aten ‐
di men to) com algum grau de com po si cio na li da de; até (b) padrões
cons tru cio nais, que, ade mais, pas sa ram por um pro ces so de
construcionalização le xi cal (ou lexicalização, assim como abor da do
por ES TE VES, 2012, e OLI VEI RA, 2013), e, então, são menos ou não
com po si cio nais.

(c) pode li cen ciar padrões cons tru cio nais que en vol vem a
compatibilização de for mas ver bais e ele men tos não- verbais um
pouco mais es pe ci fi ca dos que, nem por isso, se en vol vem ne ces sa ria ‐
men te num pro ces so de construcionalização le xi cal, mas ainda
advêm, em geral, da construção gra ma ti cal de predicação com verbo
su por te. Só que, nas instanciações li cen cia das por tais padrões, está
em jogo uma fun cio na li da de di fe ren te da de “pre di car”: uma
marcação de nuan ce as pec tual (pouca ou não du ra ti vi da de) ou uma
marcação de ati tu de (inter)sub je ti va fren te ao es ta do de coi sas con ‐
cep tua li za do (mo da li da de). Neste caso, considera-  -se, em linhas ge ‐
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rais, que o con cep tua li za dor pode con ce ber um es ta do de coi sas com
ob je ti vi da de ou (inter)sub je ti vi da de: ou se apreen dem os es ta dos de
coi sas como se con fi gu ram “na reali da de ob je ti va” ou se apreen dem
os es ta dos de coi sas com base na perspectivação de cer tos as pec tos
des tes que pode re pre sen tar ape nas a ati tu de ou a avaliação sub je ti va
do enun cia dor ou, ainda, uma atenção ou preocupação deste com
outro (o in ter lo cu tor, fre quen te men te).

A pro du ti vi da de – frequência type
e token
Na pers pec ti va cons tru cio nis ta da es ta bi li da de, variação ou mudança
lin guís ti ca, res sal ta mos os se guin tes fa to res: es que ma ti ci da de, pro‐ 
du ti vi da de e com po si cio na li da de. O pri mei ro diz res pei to ao es co po
cons tru cio nal (grau de ge ne ra li da de ou es pe ci fi ci da de das pro prie da‐ 
des for mais e fun cio nais da construção); o se gun do, à vi ta li da de cons‐ 
tru cio nal, ou seja, com que frequência novas instâncias podem ser
ge ra das por um es que ma, e  o ter cei ro faz referência ao grau de
transparência entre forma e sig ni fi ca do no nível da construção.

18

Co lo ca mos em evidência o fator da pro du ti vi da de como um
fenômeno gra dien te (assim como a es que ma ti ci da de), o qual está li‐ 
ga do à questão da frequência, que é um fator al ta men te con si de ra do
desde o fun cio na lis mo clás si co (cf. BYBEE, 2010). Isso por que a pro‐ 
du ti vi da de for ne ce à abor da gem cons tru cio nal contribuições dos es‐ 
tu dos em gramaticalização e lexicalização. Assim, a frequência tem
papel fun da men tal na rotinização e cristalização de novos usos na
lín gua.

19

Trau gott e Trous da le (2013, p.17) apon tam que a pro du ti vi da de per‐ 
ten ce ao nível dos es que mas e diz res pei to a sua ex ten si bi li da de.
Desse modo, a pro du ti vi da de de uma construção refere- se ao grau
com que os es que mas san cio nam ou tras construções menos es que‐ 
má ti cas e ao grau com que tais es que mas são res trin gi dos (RO SÁ RIO;
OLI VEI RA, 2016).

20

Em se tra tan do da pro du ti vi da de nessa abor da gem cons tru cio nis ta
da gra má ti ca, a distinção entre frequência de tipo (type fre quen ce) e
frequência de ocorrência (token fre quen ce) é fun da men tal. Os types
são as uni da des cons tru cio nais mais pre en chi das, e os cons tru tos, as
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formações são os to kens, ou seja, temos a frequência de construção e
a frequência de cons tru to, res pec ti va men te. Bar bo sa (2020, p. 76) sin‐ 
te ti za a questão afir man do o se guin te: “a frequência type está as so‐ 
cia da à pro du ti vi da de de uma construção, já a frequência token está
as so cia da ao nú me ro ab so lu to de cons tru tos ins tan cia dos por uma
construção”.

De acor do com Oli vei ra (2013), a par tir da aná li se do mo de lo pro pos to
por Croft (2001) e Croft e Cruse (2004):

22

“A frequência type é con si de ra da de ter mi nan te para a fixação do
nível de en trin chei ra men to das re fe ri das dimensões en quan to es ‐
que mas, ca ben do ao ana lis ta iden ti fi car e co rre la cio nar as seis pro ‐
prie da des, de modo que, jun tas e ar ti cu la das, sejam ca pa zes de des ‐
cre ver a construção”. (p.152)

Além disso, a au to ra apon ta que a formulação desse mo de lo é com
base no uso; assim, a vir tua li da de cons tru cio nal é es ta be le ci da na
pes qui sa pelos se guin tes pas sos: co le ta, descrição e aná li se de dados
em pí ri cos, pois é no mo men to da interação (que tem forte apoio na
cognição e na experiência) que esses dados afe tam e são afe ta dos
pelos mo de los cons tru cio nais.

23

No pró xi mo ca pí tu lo, des cre ve mos nosso ob je to de es tu do, os
padrões li cen cia dos pela uni da de cons tru cio nal mais es que má ti ca
[ban car x], e mui tas das questões aqui tra ta das serão re to ma das na
aná li se dos dados.

24

Padrões li cen cia dos por [ban car
x] no português bra si lei ro
É pos sí vel con si de rar que pre di ca do res com ple xos com o verbo su‐ 
por te ban car li cen ciam padrões cons tru cio nais que ca rre gam sig ni fi‐ 
ca dos es pe cí fi cos. Neste ca pí tu lo, ve re mos a na tu re za do verbo ban‐ 
car como pre di ca dor sim ples e com ple xo; a pos si bi li da de de
existência de uma ati tu de inter(sub je ti va) do fa lan te em padrões
cons tru cio nais com o verbo ban car como su por te; as pec tos se‐ 
melhan tes ou di fe ren tes nos sin tag mas no mi nais acio na dos por esse
verbo; a motivação da seleção desse verbo nas construções e o con‐
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Frequência token das construções [ban car x] com verbo pleno

Frequência token das construções [ban car x] com verbo su por te

tex to de for ma li da de em que ele cos tu ma estar pre sen te a par tir da
observação das frequências type e token.

Co le ta mos 100 dados com o verbo ban car nas redes so ciais (fa ce book,
twit ter e ins ta gram) e no Goo gle No tí cias. Ao pes qui sar nes ses meios
ocorrências do verbo ban car, deparamo- nos com ín di ces de maior ou
menor frequência type desse verbo como pleno ou su por te. Os re sul‐ 
ta dos (frequência token) estão or ga ni za dos da se guin te ma nei ra:

26
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Dian te de tais re sul ta dos, po de mos cons ta tar que:27

1. O con tex to de uso é es sen cial para a identificação do verbo como
pleno ou su por te.

28
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Fi gu ras 2 e 3

Nas fi gu ras 2 e 3, não é pos sí vel ob ser var ape nas lendo as man che tes
se se trata de verbo pleno ou de verbo su por te, uma vez que sem o
con tex to há uma am bi gui da de, ou seja, o padre po de ria ter ban ca do
fi nan cei ra men te o DJ como uma ati tu de de ca ri da de ou po de ria ele
mesmo comportar- se como DJ (fi gu ra 2); em se tra tan do da fi gu ra 3,
por en vol ver questões po lí ti cas, poder- se-ia en ten der que Moro fi‐ 
nan ciou algum chefe de qua drilha ou ele mesmo foi o chefe.

29

A am bi gui da de é des fei ta quan do le va mos em conta o corpo da no tí‐ 
cia e des co bri mos que, de fato, o verbo ban car comporta- se como
verbo su por te, pois pelo con tex to ambos os su jei tos in di cam as su mir
ou tros pa péis. No caso do padre, é dito que “... um padre, que tam bém
é DJ, en trou em cena e co lo cou os ou tros co le gas sa cer do tes pra
dançar”. No caso de Moro, “... o Mi nis tro da Justiça, Sér gio Moro, usa o
cargo, ani qui la a independência da Po lí cia Fe de ral e ainda banca o

30
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chefe de qua drilha ao dizer que sabe das con ver sas de au to ri da des
que não são in ves ti ga das”.

2. O verbo su por te ban car é de na tu re za tran si ti va, com tendência a
su jei tos de traços [+ agen ti vos] e [+ hu ma nos].
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Fi gu ras 4 e 5


