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TEXTE

Introdução
Os es tu dos so cio cog ni ti vos da lin gua gem pos si bi li ta ram a inclusão do
su jei to no pro ces sa men to dis cur si vo, assim a lin gua gem pas sou a ser
con ce bi da como uma construção in ter sub je ti va por meio de prá ti cas
dis cur si vas e cog ni ti vas so cial e cul tu ral men te si tua das. Desse modo,
o con tex to so cio dis cur si vo passa a ser um dos com po nen tes da
construção do sen ti do.

1

Por con se guin te, sur gem novos pa ra dig mas nos es tu dos da lin gua‐ 
gem a par tir dos ques tio na men tos à tradição ge ra ti vis ta de Noam
Chomsky – à época a Gra má ti ca Ge ra ti va exer cia he ge mo nia em
relação aos es tu dos es tru tu ra lis tas que a pre ce de ram. Assim, um
grupo de lin guis tas in sa tis fei tos com a teo ria choms kia na para dar
conta das irre gu la ri da des na lín gua (isto é, a presença de tipos de
irre gu la ri da de sin tá ti ca e/ou semântica), den tre elas, as expressões
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idio má ti cas − tra ta das de forma pe ri fé ri ca pela tradição ge ra ti vis ta –,
busca explicações para essas irre gu la ri da des.

Nesse ce ná rio, a equi pe de lin guis tas for ma da, ini cial men te, por
Geor ge La koff, Char les Fill mo re e Paul Kay pen sam em um viés teó ri‐ 
co que desse conta das relações entre lé xi co e sin ta xe, que não fosse
cons ti tuí do por mó du los ri gi da men te se pa ra dos, mas que for mas sem
um con ti nuum de construções. Sob essa pers pec ti va, emer gem novas
concepções teó ri cas, a exem plo da Lin guís ti ca Cog ni ti va (LC) e da
Gra má ti ca de Construções (GC) − que se preo cu pam com a
construção do sen ti do, le van do em consideração o con tex to so cio‐ 
cog ni ti vo e in ter acio nal entre os par ti ci pan tes da interação.

3

A Lin guís ti ca Cog ni ti va:4

adota uma pers pec ti va não mo du lar, que prevê a atuação de prin cí ‐
pios cog ni ti vos ge rais com par tilha dos pela lin gua gem e ou tras ca pa ‐
ci da des cog ni ti vas bem como a interação entre os mó du los da lin ‐
gua gem, mais es pe ci fi ca men te, entre es tru tu ra lin guís ti ca e con teú ‐
do con cep tual. (FE RRA RI 2011, 14).

A GC, por sua vez, além de se opor à pers pec ti va mo du lar de lin gua‐ 
gem da gra má ti ca ge ra ti va, propõe que “as expressões lin guís ti cas,
desde as mais sim ples até as mais com ple xas, cons ti tuem uni da des
sim bó li cas ba sea das em correspondência entre forma e sig ni fi ca do”.
Desse modo, no mo de lo pro pos to por Fill mo re (1988) e por Kay e Fill‐ 
mo re (1999), “a abor da gem da gra má ti ca ba sea da em ‘pa la vras e re‐ 
gras’ não con se gue dar conta de um sub con jun to da lin gua gem, que
en vol ve irre gu la ri da des” (cf. FE RRA RI 2011, 129-130).

5

É neste con tex to que se in se re esse ar ti go, pois o ob je ti vo geral é
apre sen tar uma rede cons tru cio nal de pre di ca do res com o verbo
pagar, a par tir dos con tex tos reais de uso, tendo como ob je ti vo es pe‐ 
cí fi co ana li sar dados vin cu la dos à construção semi- idiomática com
este verbo no PB (ou seja, exa mi nar um padrão cuja interpretação
semântico- pragmática não é com po si cio nal), a qual será re pre sen ta‐ 
da pelos padrões cons tru cio nais se mi preen chi dos [VPA GARX] e
[VPA GAR deX], que podem se le cio nar no slot X um sin tag ma no mi nal
(SN) e/ou um sin tag ma ad je ti val (SAdj.), cuja interpretação
semântico- pragmática pode apre sen tar dis tin tos sen ti dos, como nos
exem plos abai xo.
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(1) Após “pagar pei tinho” no “BBB21”, Viih Tube brin ca: “Vamos nor ma‐ 
li zar isso.” (Dis po ní vel em: https://br.no ti cias.yahoo.com/bbb21- viih-
tube-brinca-pagar-peitinho-vamosnormalizar201152559.html)

7

(2) Ai ai ai, paga de louca, veste a roupa e sai./ Tre cho da mú si ca
“Paga de louca” de Fe li pe Araú jo e Dil sinho. (Dis po ní vel em:
https://www.le tras.mus.br/felipe- araujo/paga- de-louca-part-
dilsinho/).

8

Como ob ser va do no enun cia do (1), trata- se da realização de um ato
prag má ti co de exposição de parte do corpo fe mi nino, ins tan cia do
pela construção [VPA GAR+SN]. O fato na rra do no enun cia do (1) oco‐ 
rreu no “reality show BBB21” com uma das con co rren tes ao prêmio
mi li oná rio, Viih Tube, co di no me de uma you tu ber cha ma da Vi tó ria,
que tem mais de 11 milhões de se gui do res.

9

Assim como “pagar pei tinho” (ato de mos trar os seios in vo lun ta ria‐ 
men te), tam bém foi en con tra do nos cor po ra “pagar co frinho”, “pagar
bun dinha”, entre ou tros. Ou seja, essa construção [VPA GAR+SN], que
apre sen ta pro du ti vi da de na lín gua, nes ses exem plos, relaciona- se
me to ni mi ca men te à exposição in vo lun tá ria do corpo hu mano que, a
de pen der das situações reais de interação, tem o sen ti do de cau sar
cons tran gi men to/vexação nos par ti ci pan tes.

10

No que tange ao enun cia do (2), observa- se um apelo do enun cia dor
para que uma de ter mi na da mulher se finja de louca, vista a roupa e
saia. Observa- se que a alteração da forma [Vpa gar X] para [VPA GAR‐ 
deX] im pli ca a mudança de sig ni fi ca do, pois no exem plo (2) o sen ti do
é de fin gi men to de es ta do (fingir- se de louca), o que, se gun do
Abraçado (2021, 1175), trata- se de uma “uma transferência, na
avaliação do enun cia dor, de ca rac te rís ti cas ou atri bu tos de uma dada
en ti da de para outra”. Ainda no que se re fe re ao enun cia do (2), pa re ce
haver uma certa sis te ma ti ci da de na construção [VPA GAR deX.] que li‐ 
cen cia [VTI RAR deX], [VFA ZER deX]. Percebe- se, por tan to, que nos
exem plos (1) e (2) as construções [VPA GAR+SN] e [VPA GAR de+SAdj.]
não são com po si cio nais, isto é, não são ana li sá veis em seus com po‐ 
nen tes cons ti tu ti vos se pa ra da men te.

11

Já os exem plos a se guir, apre sen tam construções com po si cio nais
ana li sá veis, sendo cons ti tuí das do verbo pre di ca dor pagar mais ob je to
di re to em (3) “as minhas con tas” e em (4) “juros maio res”.

12
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(3) “Mas, eu pre ci sa va pagar as minhas con tas e co me cei a tra balhar
como di re tor de fo to gra fia em pu bli ci da de.”

13

(4) “É im por tan te para a com panhia poder ad mi nis trar seu en di vi da‐ 
men to. Não é ra cio nal ela pagar juros maio res quan do o mer ca do ofe‐ 
re ce condições melho res a ela, diz di re tor.”

14

Sendo assim, os enun cia dos 3 e 4, ex traí dos do Cor pus do Português,
di fe rem dos enun cia dos 1 e 2 por apre sen ta rem uma interpretação
semântico- pragmática com po si cio nal, isto é, pagar como verbo pre‐ 
di ca dor bi tran si ti vo relaciona- se a transações fi nan cei ras, contração
de dí vi das, em consonância com seu sen ti do eti mo ló gi co e bá si co,
pois a construção sem elip se à es quer da [X TRANS FE RE SN PARA SN]
refere- se à transferência de um dado valor mo ne tá rio para pa ga men‐ 
to de um pro du to ou quitação de uma dí vi da em que X trans fe re Y
para Z. Ou seja, de acor do com Abraçado (2021, 1167), trata- se da
“obrigação de um de ve dor, em relação a um cre dor, em ter mos ju rí di‐ 
cos e so ciais (o que em al guns casos pode re sul tar em situações de
cons tran gi men to e vexação).” Por outro lado, se uti li za do de modo
ins tru men tal, pagar pode as su mir ou tros va lo res nas uni da des com‐ 
ple xas em que par ti ci pa, pois ao se ligar a um ele men to que não é
verbo, pode for mar uma uni da de com ple xa que fun cio ne tal qual um
verbo sim ples/verbo pre di ca dor sim ples, que se as se melha a um
verbo su por te ou semi- suporte. Como se pode ob ser var, o verbo
pagar tem uma ex ten sa rede cons tru cio nal, com va ria dos graus de
(semi-)idio ma ti ci da de no con ti nuum pre di ca dor a verbo- suporte e,
ao ad qui rir no pa rea men to forma- significado um novo sen ti do, pode
ser iden ti fi ca do como uma construcionalização le xi cal.

15

Neste ar ti go, serão fo ca li za das, no en tan to, as construções semi- 
idiomáticas [VPA GARX] e [VPA GAR deX]. Desse modo, pretende- se
res pon der às se guin tes per gun tas de pes qui sa: i) Pode- se afir mar que
o con tex to so cio cog ni ti vo e in ter acio nal exer ce influência na
preferência pelos usos des sas construções? ii) Os padrões cons tru‐ 
cio nais [VPA GARX] e [VPA GAR deX] se riam uma detecção de
(semi-)idio ma tis mos com ní veis de cristalização di fe ren tes/graus de
idio ma ti ci da de? e iii) As construções idio má ti cas com o verbo pagar
são fre quen te men te usa das quan do re la cio na das ao corpo fe mi nino,
o que po de ria evi den ciar uma orientação ma chis ta desse uso?

16
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Para res pon der a essas per gun tas, a aná li se será ba sea da nos pres su‐ 
pos tos da GC ar ti cu la da aos pres su pos tos da LC, mais es pe ci fi ca men‐ 
te, da Gra má ti ca Cog ni ti va. No que tange ao ponto de vista me to do ló‐ 
gi co, a aná li se será ba sea da em uma pes qui sa qualitativo- 
interpretativa e quan ti ta ti va de dados ex traí dos de cor po ra do Cor pus
do Português e do Di cio ná rio In For mal .

17

Por expressões idio má ti cas EIs, entende- se que são:18

uni da des sim bó li cas: uni da des de representação mor fos sin tá ti ca que
estão re la cio na das com pro prie da des fun cio nais – semânticas ou
discursivo- pragmáticas – ím pa res, in com pa rá veis às de ou tras for‐ 
mas. Em ou tras pa la vras, são con ce bi das como combinações de vo cá‐ 
bu los que se ca rac te ri zam mul ti di men sio nal men te: qual quer
expressão idio má ti ca se con fi gu ra num con ti nuum que lida com fa to‐ 
res de di fe ren tes dimensões (fonético- fonológica, le xi cal, mor fos sin‐ 
tá ti ca, semântica, prag má ti ca e cog ni ti va). (MA CHA DO VIEI RA 2014,
106).

19

Ainda con for me Ma cha do Viei ra (2014, 121), essas expressões:20

alcançam idio ma ti ci da de le xi cal, mor fos sin tá ti ca, semântico- 
pragmática e de frequência e re sul tam, ao que pa re ce, no que vem
sendo cha ma do de construcionalização le xi cal, já que ad qui rem ins‐ 
tan ta nea men te, um pa rea men to forma- significado com ple ta men te
novo que tem fun cio na men to le xi cal e não é aces sa do ou pre vis to a
par tir da combinação re gu lar das pro prie da des das suas par tes cons‐ 
ti tu ti vas.

21

Em geral, as EIs são iden ti fi ca das em construções me ta fó ri cas e me‐ 
to ní mi cas, cujas pa la vras que as compõem per dem sua significação
pri mi ti va e as su mem, no con jun to, um sen ti do glo bal para trans mi ti‐ 
rem de ma nei ra mais en fá ti ca aqui lo que a lin gua gem de no ta ti va não
o faz com o mesmo efei to.

22

Nos es tu dos lin guís ti cos contemporâneos, de acor do com Alves
(2020), houve um vasto nú me ro de descrições de EIs na lín gua in gle‐ 
sa, en tre tan to no PB a porção idio má ti ca ainda ca re ce de aná li se. Ma‐ 
cha do Viei ra (2014) já aler ta va que o in ter es se pelos es tu dos das
construções irre gu la res e, prin ci pal men te, dos idio ma tis mos, sob a
pers pec ti va da Gra má ti ca Cons tru cio nal, vinha cres cen do, no en tan to
se li mi ta va a considerações ge rais sobre a sua não com po si cio na li da‐
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de e a sua significação idios sin crá ti ca ou fi gu ra da. Ou seja, na li te ra‐ 
tu ra lin guís ti ca, o tra ta men to dado não é muito di fe ren te do en con‐ 
tra do em es tu dos sem orientação teó ri ca cons tru cio nis ta (cf. MA‐ 
CHA DO VIEI RA 2014). Observa- se, por tan to, que o ramo de es tu dos
das expressões idio má ti cas, sob a pers pec ti va da GC e da Gra má ti ca
Cog ni ti va, é bas tan te pro mis sor.

Este ar ti go está es tru tu ra do da se guin te forma: (i) na seção 2, são ex‐ 
pli ci ta dos os pro ce di men tos me to do ló gi cos ado ta dos para realização
da pes qui sa. Em se gui da, na seção 3, são ex pli ca dos os pro ce di men‐ 
tos de aná li se, en fa ti zan do a importância da utilização de pro ces sos
cog ni ti vos de do mí nio geral para ex pli car as EIs, com uma breve
discussão. Por fim, as considerações fi nais tra zem uma sín te se da
pes qui sa, com des ta que para as contribuições dos es tu dos das
construções semi- idiomáticas do PB que foram se le cio na das nos cor‐
po ra deste ar ti go.

24

Desse modo, acredita- se que esta pes qui sa possa con tri buir com re‐ 
sul ta dos re le van tes para os es tu dos cons tru cio nis tas, na in ter fa ce
entre a LC e a GC.

25

Me to do lo gia
Con for me si na li za do na introdução, a pro pos ta desse ar ti go é in ves ti‐ 
gar: i) se pode- se afir mar que o con tex to so cio cog ni ti vo e in ter acio‐ 
nal exer ce influência na preferência pelos usos des sas construções?
ii) se os padrões cons tru cio nais [VPA GARX] e [VPA GAR deX] se riam
uma detecção de idio ma tis mos com ní veis de cristalização di fe ren tes
(graus de idio ma ti ci da de?) e, se iii) As construções idio má ti cas com o
verbo pagar são fre quen te men te uti li za das quan do re la cio na das ao
corpo fe mi nino, o que po de ria evi den ciar uma orientação ma chis ta
desse uso?

26

Para isso, essa investigação de na tu re za qualitativo- interpretativa e
quan ti ta ti va con sis te na aná li se dos cor po ra ex traí dos da pla ta for ma
Web/Dia lects do Cor pus do Português e do Di cio ná rio in For mal,
ambos com site na in ter net. É im por tan te res sal tar que no Di cio ná rio
in For mal do português “não exis tem definições cer tas ou erra das,
mas definições da vida real para o português”. De acor do com o site,
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trata- se de uma ini cia ti va de do cu men tar on- line a evolução da lín‐ 
gua por tu gue sa.

Na co le ta de dados, foram uti li za dos os co man dos de busca “pagar” e
“pagar de”, em ambos os sites, sendo con si de ra das ape nas as
ocorrências com interpretação semi- idiomática não com po si cio nal,
con for me os exem plos (1) e (2) da introdução deste ar ti go, e des car ta‐ 
das as sequências com interpretação com po si cio nal, como oco rre
nos exem plos (3) e (4).

28

Pri mei ra men te, foi rea li za da uma aná li se qualitativo- interpretativa de
todos os dados a fim de ob ser var o valor semântico sub ja cen te aos di‐ 
fe ren tes usos prag má ti cos dos dois tipos de construção: [VPA GARX] e
[VPA GAR deX].

29

Por fim, com o ob je ti vo de ma pear a frequência de uso des sas
construções (semi)- idiomáticas nos cor po ra ana li sa dos, foi rea li za da
uma aná li se quan ti ta ti va dos dados. Ao total, foram co le ta dos 395
dados do Cor pus do Português – sendo 379 re fe ren tes à construção
idio má ti ca [VPA GAR deX] e 16 dados re fe ren tes à construção [VPA‐ 
GARX]. Já no que tange ao Di cio ná rio In For mal, foram en con tra dos
ape nas o total de 36 dados – sendo 9 re fe ren tes à construção [VPA‐ 
GAR deX] e 27 re fe ren tes à construção [VPA GARX]. Verifica- se, por‐ 
tan to, que, no Cor pus do Português, foram mais fre quen tes as
ocorrências da construção [VPA GAR deX], já no Di cio ná rio In For mal, a
construção [VPA GARX] ob te ve frequência maior de to kens.

30

Análise e discussão
No que tange ao ca rá ter semântico- pragmático que sub jaz às
construções [VPA GARX] e [VPA GAR deX], verifica- se que a soma das
par tes não é pre vi sí vel na es tru tu ra lin guís ti ca, isto é, sua
compreensão não é com po si cio nal e para acessá- la é ne ces sá rio evo‐ 
car conhe ci men tos so cio cog ni ti vos e in ter acio nais, em situações
reais de uso. Tais construções (semi)- idiomáticas no PB, evi den ciam
um padrão cons tru cio nal em que for mas ver bais acom panha das de
ele men tos não- verbais são ca pa zes de for mar pre di ca do res com ple‐ 
xos (MA CHA DO VIEI RA 2014, 122). Não obs tan te, o foco deste ar ti go
está na frequência de usos dos padrões cons tru cio nais [VPA GAR X] e
[VPA GAR deX], que, por meio do pro ces so de
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gramaticalização/lexicalização podem for mar idio ma tis mos lin guís ti‐ 
cos.

Por con se guin te, identifica- se que, os padrões se le cio na dos para a
aná li se, vei cu lam, fre quen te men te, um valor axio ló gi co ne ga ti vo
acer ca dos in ter lo cu to res, de acor do com o con tex to in ter acio nal.
Mais es pe ci fi ca men te, a aná li se semântico- pragmática da construção
[VPA GARX] de mos trou mais, fre quen te men te, valor axio ló gi co ne ga‐ 
ti vo re la cio na do a situações de cons tran gi men to/vexação, como
oco rre nos exem plos abai xo.

32

(5) “Can sa das de pagar mico, eu e La ris sa pe di mos para sair do lugar.”
(Dis po ní vel em: www.cor pus do por tu gues.org)

33

(6) “- Ai, a toalha aca bou cain do e eu pa guei bun dinha para todos que
vinham atrás.” (Dis po ní vel em: di cio na rioin for mal.com.br)

34

Já as construções [VPA GAR deX], na aná li se semântico- pragmática,
de mons trou fin gi men to de es ta do dos par ti ci pan tes da interação,
como nos exem plos abai xo.

35

(7) “Ela que pla ne jou tudo agora quer pagar de san tinha.” (Dis po ní vel
em: cor pus do por tu gues.org)

36

(8) “Ele sem pre paga de bom moço na fren te do chefe?” (Dis po ní vel
em: di cio na rioin for mal.com.br)

37

Como se pode ob ser var, nos exem plos (5) e (6) a construção [VPA‐ 
GARX] está re la cio na da a con tex tos in ter acio nais em que os par ti ci‐ 
pan tes são in se ri dos em situações de cons tran gi men to/vexação e o
slot X é pode ser pre en chi do por dis tin tos sin tag mas no mi nais.

38

Ao mudar a construção para [VPA GAR deX], oco rre ime dia ta men te a
mudança de sen ti do, pois nos exem plos (7) e (8) os par ti ci pan tes são
apre sen ta dos em uma situação de fin gi men to de es ta do, ou seja, a
construção se ca rac te ri za prag ma ti ca men te pelo fato de os par ti ci‐ 
pan tes fin gi rem ser aqui lo que não são, e o slot X é pre en chi do por
um sin tag ma ad je ti val (SAdj). Não obs tan te, no exem plo (7), o slot V
po de ria ser pre en chi do por outro verbo que man ti ves se o sen ti do, a
exem plo do verbo “tirar”, em que o enun cia do pas sa ria a: “Ela que pla‐ 
ne jou tudo agora quer tirar de san tinha”. Tal fato pode si na li zar a
evidência de pos sí veis graus de (semi)- idiomaticidade dessa
construção.
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Grá fi co 1: Cor pus do Português (CP)

O Grá fi co (1) apre sen ta a frequência das construções [VPA GAR deX],
com função prag má ti ca de fin gi men to de es ta do, ex traí das do Cor pus
do Português. Ressalta- se, no en tan to, que, por questão de espaço, só
foram re pre sen ta dos, nesse grá fi co, os to kens mais fre quen tes.

40

Como se pode ve ri fi car no grá fi co 1, há construções (semi)- 
idiomáticas que oco rrem com mais frequência do que ou tras, no en‐ 
tan to, não cons ta ta mos per cen tuais bai xís si mos, pois a menor
frequência foi 5%, que já é um per cen tual re le van te em relação ao
cor pus.

41

Por con se guin te, os dados de frequência, no grá fi co (1), mos tram que
a construção [VPA GAR deX], referindo- se ao es ta do de fin gi men to dos
par ti ci pan tes, alcança maior pro du ti vi da de na lín gua. Foram co le ta‐ 
dos o total de 379 to kens nesta construção, den tre esses, “pagar de
fodão” foi o mais fre quen te com 14% dos to kens; se gui do de “pagar de
in te lec tual” com 12% dos to kens; na sequência, “pagar de bom moço”
com 9% e “pagar de santa” com 8% dos to kens.

42

Tal fato pode su ge rir que a frequência de acio na men to do padrão
cons tru cio nal [V PA GAR deX] fin gi men to seja um sinal de sis te ma ti ci‐ 
da de na organização de novas uni da des lin guís ti cas, mas a cria ti vi da‐ 
de e a fer ti li da de de to kens pode estar no pre en chi men to de “V” e de
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Grá fi co 2: Cor pus do Português (CP)

“X”. Assim, po de mos ter construções como “fazer de santa”, “tirar de
santa”, “pagar de louca”, “tirar de louca”, em maior ou menor grau de
(semi)- idiomaticidade. Como se pode ob ser var, essa construção
[VPA GAR deX] apre sen ta um per fil de sen ti do ne ga ti vo, mas é in ter es‐ 
san te ob ser var que podem ser pre en chi dos nela nú me ros va riá veis de
slots, tanto de V quan to de X, o que mos tra sua pro du ti vi da de na lín‐ 
gua.

Por outro lado, a construção [VPA GARX], em ter mos de quan ti da de
de ocorrências, apre sen tou um total de 16 to kens ape nas, de mons‐ 
tran do menor quan ti da de na pla ta for ma Web/Dia lects do Cor pus do
Português do que no Di cio ná rio In For mal, con for me grá fi co 2.
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Do total de 16 dados co le ta dos, observa- se que a construção me ta fó‐ 
ri ca “pagar o preço”, de base re li gio sa, alcança 18% dos to kens; na
sequência, as expressões “pagar mico” e “pagar o mal” alcançam
ambas 12,5% dos to kens. De modo geral, essa construção [VPA GARX],
no Cor pus do Português, além de apre sen tar menor pro du ti vi da de, é
mais fre quen te em con tex tos es pe cí fi cos de uso, tais como, os de
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Ta be la 1: Cor pus do Di cio ná rio In For mal construção [VPA GAR deX]

PAGAR
DE X

FRE‐ 
QUÊN‐ 
CIA

OCOR‐ 
RÊN‐ 
CIA

CONTEX TO DE USO

Pagar
de
gatão

22,22% 2

“Esse daí é outro que gosta de pagar de gatão.”

“Esse aí é outro que gosta de pagar de gatão.” (Expressão usada
para se re fe rir a al guém que está se com por tan do como su pe rior
ou rei de algum lugar, quan do não é nada do que diz ser).

Pagar
de
mula

11,11% 1 “Pô, Jão tu vai pagar de mula na que la ideia que te dei?” (dar uma
de des en ten di do; fin gir de bobo)

Pagar
de
lord

11,11% 1 “Fu lano está pa gan do de lord! Cheio de grana e co rren tes.” (ato de
tirar onda, pagar de chefe, de po de ro so).

Pagar
de
loko

11,11% 1 “Seja res pon sá vel mo le que, deixa de pagar de loko!” (o mesmo que
fin gir que é louco, que fazer doi dei ras ou irres pon sa bi li da des.

Pagar
de
gos to‐ 
so

11,11% 1 “O Guto só paga de gos to so.” (tomar o mé ri to por algo que você
quase não par ti ci pou ou nem che gou a aju dar).

Pagar
de
doido

11,11% 1
“Você pagou de doido na es co la ontem”. (pagar de doido seria
fazer algo que não de ve ria ou um erro, mais uti li za do pelos jo‐ 
vens).

base re li gio sa, o que pode ser um in dí cio de sua maior idio ma ti ci da‐ 
de. As de mais expressões, como o grá fi co mos tra, ten dem a um equi‐ 
lí brio em ter mos de frequência no Cor pus do Português. Con vém res‐ 
sal tar que, nesse grá fi co, foram dis po ni bi li za das todos os to kens co le‐ 
ta dos na amos tra.

No que tange aos dados co le ta dos do Di cio ná rio In For mal, por sua
vez, obtém- se um total de ocorrências menor no padrão [VPA GAR‐ 
deX] − com pa ra do ao Cor pus do Português −, apre sen tan do ape nas 9
to kens com função prag má ti ca de es ta do de fin gi men to dos par ti ci‐ 
pan tes, o que pode ser ob ser va do na ta be la (1) abai xo.
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A construção “pagar de gatão” foi a mais fre quen te nesta construção
e, em ter mos quan ti ta ti vos, re pre sen tou 22% dos to kens. Cabe res sal‐ 
tar que, ao con trá rio do Cor pus do Português, no Di cio ná rio In For‐ 
mal, as construções vêm acom panha das de explicações acer ca de
seus con tex tos de uso.
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Pagar de
burro 11,11% 1 “Fica pa gan do de burro pra não arran jar pro ble ma.” (pas sar a ideia

de ser des in for ma do sem que o seja).

Pagar de
bom moço 11,11% 1 “Ele sem pre paga de bom moço na fren te do chefe”

TOTAL 100% 9 –

Ta be la 2: Cor pus do Di cio ná rio In For mal construção [VPA GAR+SN]:

Pagar
x

Fre‐ 
quên‐ 
cia

Ocor‐ 
rên cia Contex to de uso

Pagar
o pato 3,70% 1 “Ele nem tava na hora do roubo na pa da ria mas aca bou pa gan do o

pato, quem man dou ser amigo de ban di do.”

Já a construção [VPA GARX], ao con trá rio dessa mesma construção no
Cor pus do Português, apre sen ta maior frequência de uso no Di cio ná‐ 
rio In For mal. Neste padrão cons tru cio nal, foi ana li sa do o total de 27
ocorrências, e uma parte delas se re fe re me to ni mi ca men te/me ta fo ri‐ 
ca men te a par tes do corpo hu mano. Do total de 27 ocorrências, 8 to‐ 
kens foram di re cio na dos ex clu si va men te ao corpo fe mi nino, o que
re pre sen ta um per cen tual de 29,6% do total de ocorrências. Abai xo
são des ta ca dos al guns exem plos.
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(9) “Pa guei pei tinho!” - Ca mi la Pi tan ga após um des fi le onde sua
roupa des li zou e aca bou mos tran do parte dos seus seios.” (Dis po ní vel
em: di cio na rioin for mal.com.br)
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(10) “Mulher sai do banho so men te de toalha, e deixa toalha cair: - ‘Ai,
a toalha aca bou cain do e eu pa guei ‘bun dinha’ para todos que es ta‐ 
vam atrás.” (termo usado quan do uma pes soa, com ou sem intenção,
deixa a ‘bunda’ à mos tra, ou mos tra a bunda a al guém). Dis po ní vel em:
di cio na rioin for mal.com.br)
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(11) “Maria sem pre paga co frinho quan do senta”. (quan do a pes soa
abai xa ou senta e a calça fica mos tran do o co frinho da pes soa.
Exposição do co frinho). (Dis po ní vel em: di cio na rioin for mal.com.br)
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A ta be la (2) mos tra na ín te gra os dados co le ta dos no Di cio ná rio In‐
For mal com o padrão [VPA GAR+SN]:
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Pagar
o
parto

3,70% 1

O ga ro to es ta va jo gan do bola com a vi zinha e fren te a sua casa, mesmo
com a repreensão da mãe que disse pra ele não jogar por que po de ria
acon te cer al gu ma coisa de ruim. O ga ro to não ouviu e jogou, ter mi nou en‐ 
gra vi dan do a me ni na e agora ele vai ter que pagar o parto.

Pagar
mico 3,70% 1 “Vou ter que pagar mico e ir nessa festa ves ti do assim”. (ato de pas sar ver‐ 

gon ha)

Pagar
o fer‐ 
rei ra

3,70% 1 “Vou ali pagar o fe rrei ra” (ato de de fe car, arriar o barro, cor tar o cha ru to,
es pre mer o mo reno, pas sar um fax)

Pagar
ma‐ 
dei ra

3,70% 1 “Esse cara fala muito mas vai pagar ma dei ra quan do eu con se guir o em‐ 
pre go. (o mesmo que pagar pau)

Pagar
luvas 3,70% 1 “Dir ceu vive a pagar luvas aos seus fun cio ná rios” (em Por tu gal a expressão

sig ni fi ca dar gratificações ou subor nos”

Pagar
língua 7,41% 2

“Ele disse que nunca ia com prar uma roupa dessa, agora vai ter que pagar
lín gua” (é uma expressão usada quan do al guém co me te um erro e é
forçado a reconhecê- lo, quan do se diz algo ou se sus ten ta uma opinião
que é con tra di ta pelos atos pos te rior men te).

“Joa quim diz que não quer casar, mas quero só ver quan do pagar a lín gua!”
(expressão usada quan do al guém faz algo que dizia ser con tra).

Pagar
em‐ 
buste

3,70% 1

“Você está pa gan do em bus te com essa co rren te de ouro do seu amigo”
(ser o que não apre sen ta real men te; re ce ber atenção por ati tu des não
pró prias ou uti li zar re cur sos ma te riais ou in te lec tuais de ter cei ros para
obter sta tus).

Pagar
co‐ 
frin ho

3,70% 1
“Maria sem pre paga co frinho quan do senta”. (quan do a pes soa abai xa ou
senta e a calça fica mos tran do o co frinho da pes soa. Exposição do co frin‐ 
ho).

Pagar
bun‐ 
din ha

3,70% 1

“Mulher sai do banho so men te de toalha, e deixa toalha cair\; - ‘Ai, a
toalha aca bou cain do e eu pa guei “bun dinha” para todos que es ta vam
atrás.” (termo usado quan do uma pes soa, com ou sem intenção, deixa a
“bunda” à mos tra, ou mos tra a bunda a al guém)

Pagar
a
conta

3,70% 1
“Elas pa ga ram a conta por não terem cui da do di rei to do irmão”; “Fu lano
pagou pelo que fez” (expressão po pu lar que se re fe re a sofre as
consequências de um ato feito ou não por você)

Pagar
bo‐ 
quete

3,70% 1 Paga um bo quete aqui que eu te dou 10 reais!

Pagar
pei‐ 
tin ho

3,70% 1 “Pa guei pei tinho!” - Ca mi la Pi tan ga após um des fi le onde sua roupa des li‐ 
zou e aca bou mos tran do parte dos seus seios.”

Pagar
sapo 3,70% 1 (ve xa me, xin gar, dar bron ca, pas sar sermão, lição de moral, bron ca)

Pagar
pau 3,70% 1 “Pa guei mó pau pela tua redação que fi zes te ontem”. (expressão usada para

de mons trar admiração por algo ou al guém)

Pagar
um
babão

7,41% 2
“Fu lano de tal paga um babão ex ce len te” (pagar bo que te).

“Ela pagou um babão pra mim ontem.” (pagar um bo quete).
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Pagar
cu zin‐ 
ho

3,70% 1 “Tanto pres sio nei a minha na mo ra da que ela vai pagar cu zinho pra
mim!” (ato de con sen tir com a so do mia. O po pu lar “dar o cu”)

Pagar
dez 3,70% 1

“- Paga dez aqui sua sa fa da!” (fazer sexo oral no homem. Pagar dez de vi‐ 
do ao preço co bra do em São Paulo (já quase padrão) de 10 reais por um
bo que te. O mesmo que fazer uma la ran ja da, es pre mer a la ran ja, pagar
um bo que te, fazer um bo la ga to)

Pagar
es pan‐ 
ho la

3,70% 1

“Eu vou pagar uma es panho la”. (es panho la ou es panho la da é o nome
dado a uma téc ni ca se xual em que a relação oco rre com um par cei ro
sem que haja penetração. Nesse ato, o homem aloja o pênis entre os
seios da mulher, onde este é então es ti mu la do por meio de mo vi men tos
as cen den tes e des cen den tes. Essa prá ti ca é tam bém conhe ci da como
“es panho la’ em paí ses com Itá lia. Na Es pan ha, porém, tal prática sexual é
de no mi na da “cu ba na”).

Pagar
paixão 3,70% 1

“Ontem João pagou paixão pra Maria, ele disse que ela era a mais bo ni ta
do mundo.” (quan do o cara ou a ga ro ta fica fa zen do declarações para o
pe gue te ou fi can te. Agin do tipo na mo ra din ho).

Pagar
rola 3,70% 1

“Nunca vi um fu lano igual a você, que gosta de pagar rola para che fes
que não valem um conto, você é uma tre men da besta mesmo!” (puxar
saco, baba ovo).

Pagar
suco 3,70% 1 “Nossa hoje aque la gata pagou um suco pra mim eu fi quei louco”. (bo‐ 

quete, chu pe ta).

Pagar
um
leal

3,70% 1 “Paguei um leal bem mol had inho” (sexo oral, bola gato, boquete)

Pagar
mis té‐ 
rio

3,70% 1 “O te nen te vai pagar mis té rio para o pelotão” (na lin gua gem mi li tar é es‐ 
con der, guar dar para si e não en tre gar se gre do)

Pagar
o
velho

3,70% 1

“Me es pe ra aqui que vou ali pagar o velho.” (obrar, eva cuar, fazer cocô,
fazer as ne ces si da des fi sio ló gi cas, cagar, de fe car, sol tar um barro, amas‐ 
sar um barro, bater uma laje, en for car o de fun to, cor tar o rabo do ma ca‐ 
co)

TOTAL 100% 27

Como se pode ob ser var, al guns exem plos na ta be la 2, em bo ra for ma‐ 
dos pela construção [VPA GARSN] so frem variação na interpretação
semântico- pragmática, no que diz res pei to à situação de cons tran gi‐ 
men to/vexação, a de pen der do con tex to de uso. É o que se ob ser va
nos exem plos a se guir.
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(12) “Pa guei mó pau pela tua redação que fi zes te ontem”. (expressão
usada para de mons trar admiração a al guém).
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(13) “Elas pa ga ram a conta por não terem cui da do di rei to do irmão”;
“Fu lano pagou pelo que fez” (expressão po pu lar que se re fe re a so frer
as consequências de um ato feito ou não por você).
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Ta be la 3: Rede cons tru cio nal do verbo pagar no PB

[V X] [V deX]

Cor pus do Por tu guês

pagar o preço pagar de fodão

pagar mico pagar de in te lec tual

pagar o mal pagar de santa

pagar pra ver pagar de santo

pagar um alto preço pagar de bon zin ho

pagar o pato pagar de rico

pagar um favor pagar de en ten di do

pagar os seus pe ca dos pagar de herói

pagar pro mes sa pagar de in te li gente

pagar hábito pagar de machão

pagar o maior mico pagar de ga tin ha(s)

− pagar de bonzão

Cor pus do Dicionário In For mal

pagar o parto pagar de gatão

pagar o fer rei ra pagar de mula

pagar ma dei ra pagar de lord

(14) “O te nen te vai pagar mis té rio para o pelotão” (na lin gua gem mi li‐ 
tar é es con der, guar dar para si e não en tre gar se gre do)
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Nos enun cia dos de (9) a (14), em que pese serem re pre sen ta dos pelo
mesmo padrão cons tru cio nal, o sen ti do é di fe ren te da situação de
cons tran gi men to/vexação, assim como a maior parte dos ou tros
exem plos. Em (12), por exem plo, o valor axio ló gi co de admiração é
po si ti vo; em (13), o par ti ci pan te pa re ce um jus ti cei ro e em (14) há um
sen ti do res tri to a um con tex to es pe cí fi co de uso (mi li tar), este úl ti mo
apre sen ta um grau maior de idio ma ti ci da de em gru pos mi li ta res.
Observa- se que essas construções cons ti tuí das por for mas ver bais e
não- verbais for mam pre di ca do res com ple xos e uma mesma forma
pode so frer variação semântico- pragmática. No en tan to, a questão
va ria cio nal não é o ob je to de investigação neste ar ti go.
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No que diz res pei to à seleção da rede cons tru cio nal do verbo pagar
no PB, uti li za da nesta pes qui sa, se guem, na ta be la 3, os to kens de
cada um dos cor po ra ana li sa dos:
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pagar luvas pagar de loko

pagar língua pagar de gos to so

pagar em buste pagar de doido

pagar co frin ho pagar de burro

pagar bun din ha –

pagar a conta –

pagar bo quete –

pagar pei tin ho –

pagar sapo –

pagar pau –

pagar o babão –

pagar cu zin ho –

pagar dez –

pagar es pan ho la –

pagar paixão –

pagar rola –

pagar suco –

pagar o leal –

pagar mis té rio –

pagar o velho –

Considerações fi nais
Este ar ti go bus cou in ves ti gar, sob a pers pec ti va da GC, alia da aos
pres su pos tos teó ri cos da LC e da Gra má ti ca Cog ni ti va, as
construções (semi)- idiomáticas no PB, for ma das com o verbo su por te
pagar, a fim de des per tar questões re la ti vas à formação do padrão
cons tru cio nal [VPA GARX] e [VPA GAR deX], isto é, for mas ver bais
acom panha das de ele men tos não- verbais que, con for me Ma cha do
Viei ra (2014), for mam pre di ca do res com ple xos, que são pas sí veis de,
por meio dos pro ces sos de gramaticalização/lexicalização, for ma rem
idio ma tis mo na lín gua.
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Por con se guin te, identificou- se na aná li se dos cor po ra que a
construção [VPA GAR deX] apre sen ta maior pro du ti vi da de na lín gua e
no pa rea men to forma- significado identificou- se, pre do mi nan te men‐ 
te o sen ti do de fin gi men to de es ta do. Essa construção pa re ce estar
bem mais cris ta li za da na lín gua e tanto o slot V quan to o slot X são
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pas sí veis de alternância, man ten do o sen ti do, na maio ria dos casos, a
exem plo de: “pagar de san tinha”, “fazer de san tinha”, “tirar de san‐ 
tinha” ou “pagar de louca”, “fazer de louca”, “tirar de louca” etc. Já, a
construção [VPA GARX] apresenta- se, mais fre quen te men te, em
situações reais de uso às quais os par ti ci pan tes são sub me ti dos ao
cons tran gi men to/vexação, ob ten do menor frequência na lín gua,
con for me ob ser va do nos Cor po ra.

No que tange às hi pó te ses le van ta das neste ar ti go: i) se pode- se afir‐ 
mar que o con tex to so cio cog ni ti vo e in ter acio nal exer ce influência na
preferência pelos usos des sas construções? ii) se os padrões cons tru‐ 
cio nais [VPA GARX] e [VPA GAR deX] se riam uma detecção de idio ma‐ 
tis mos com ní veis de cristalização di fe ren tes (graus de idio ma ti ci da‐ 
de?) e, se iii) As construções idio má ti cas com o verbo pagar são fre‐ 
quen te men te uti li za das quan do re la cio na das ao corpo fe mi nino, o
que po de ria evi den ciar uma orientação ma chis ta desse uso? Cum pre
res sal tar que: a pri mei ra hi pó te se foi con fir ma da, tendo em vista que
as construções (semi)- idiomáticas com o padrão [VPA GARX] e [VPA‐ 
GAR deX] são mais fre quen tes em con tex tos in for mais de uso, em que
se ob ser vou a predominância da lin gua gem co lo quial, con for me apre‐ 
sen ta do nos cor po ra.
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Com relação a se gun da hi pó te se, as amos tras pa re cem in di car uma
pos sí vel idio ma ti ci da de em curso na lín gua, porém com ní veis de
cristalização di fe ren cia dos: “pagar mico” e “pagar bo que te”, por
exem plo, apre sen tam certo grau de idio ma ti ci da de cris ta li za do na
lín gua, por outro lado, construções como “pagar o fe rrei ra” e “pagar o
velho”, ambas com o sen ti do de eva cuar, pa re cem ser de uso bem res‐ 
tri to a uma certa faixa etá ria e/ou grupo so cial. Por outro lado, “pagar
de santa” e “pagar de bom moço” apre sen tam maior grau de idio ma ti‐ 
ci da de, se com pa ra das a “pagar de mula” e “pagar de lord”. Por fim,
verifica- se uma tendência da construção de idio ma tis mos, com
ambas as construções, em bo ra em ní veis de cristalização dis tin tos,
pois a construção [V___deX] apre sen ta maior grau de (semi)- 
idiomaticidade no PB.
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No que diz res pei to à ter cei ra hi pó te se, sus ci ta da a par tir de uma
discussão em sala de aula, não se pode confirmá- la, tendo em vista
que o pre en chi men to do slot X, referindo- se ao corpo fe mi nino não é
mais fre quen te em ambas as construções. No Cor pus do Português,
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por exem plo, a maior frequência de to kens, no slot X, foi re la cio na da
ao gênero mas cu lino, de acor do com os grá fi cos (1 e 2). De forma aná‐ 
lo ga, no Di cio ná rio In For mal, das 27 ocorrências com o padrão [VPA‐ 
GARX], so men te 8 to kens foram di re cio na dos, ex clu si va men te ao
corpo fe mi nino, o que re pre sen ta um per cen tual de 29,6% do total de
ocorrências.

Sendo assim, esse fato des per ta o in ter es se em pes qui sas fu tu ras, ba‐ 
sea das em uma co le ta mais ex pres si va de dados e em ou tros sites,
que venha pos si bi li tar a confirmação se há ou não uma tendência ma‐ 
chis ta no uso da construção [VPA GARX], com sen ti do de cons tran gi‐ 
men to/vexação, re fe ren te ao gênero fe mi nino, uma vez que esta foi a
motivação prin ci pal dessa pes qui sa.
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Enfim, é im por tan te res sal tar a relevância da LC e da Gra má ti ca Cog‐ 
ni ti va para consolidação da Gra má ti ca de Construções, visto que a
concepção de lé xi co e sin ta xe, como um con ti nuum de es tru tu ras
sim bó li cas, que for mam pares de forma e sig ni fi ca do trou xe luz aos
es tu dos cons tru cio nis tas, sendo capaz de dar conta das irre gu la ri da‐ 
des na lín gua, den tre as quais se des ta cam as construções idio má ti cas
no PB.
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RÉSUMÉS

Português
Com base nos pres su pos tos da Gra má ti ca de Construções (GC) e da Lin‐ 
guís ti ca Cog ni ti va (LC), mais pre ci sa men te da Gra má ti ca Cog ni ti va, são ana‐ 
li sa das, neste ar ti go, as ocorrências de construções (semi-)idio má ti cas com
o verbo pagar, co le ta das no Cor pus do Português (DA VIES, FE RREI RA 2006)
e no Di cio ná rio in For mal (www.di cio ná rioin for mal.com.br). O ob je ti vo deste
ar ti go é des cre ver como o pa rea men to forma- significado é im por tan te para
ex pli car as expressões (semi-)idio má ti cas, se le cio na das no cor pus, uma vez
que a interpretação semântico- pragmática não se dá de forma com po si cio‐ 
nal. Es pe ci fi ca men te, objetiva- se ana li sar os padrões se mi preen chi dos
[VPA GARX] e [VPA GAR deX], que se le cio nam, no slot X, um SN ou SAdj com
uso me ta fó ri co/me to ní mi co, cuja interpretação semântico- pragmática está
re la cio na da à situação de cons tran gi men to/vexação e fin gi men to de es ta‐ 
do. Os re sul ta dos mos tra ram que ambos os padrões apre sen tam valor axio‐ 
ló gi co ne ga ti vo – sendo que [VPA GAR deX] é fre quen te men te uti li za do com
valor axio ló gi co ne ga ti vo de fin gi men to de es ta do, e [VPA GARX] tende a
apre sen tar maior frequência de uso em situações de cons tran gi men‐ 
to/vexação, a de pen der do con tex to de uso.

Français
Sur la base des hy po thèses de la Gram maire de Construc tion (GC) et de la
Lin guis tique Cog ni tive (LC), plus pré ci sé ment sur la Gram maire Cog ni tive,
cet ar ticle ana lyse les oc cur rences de construc tions (semi-)idio ma tiques
avec le verbe pagar, re cueillies dans le Cor pus do Por tu guês (DA VIES, FER‐
REI RA 2006) et dans le Dic tion naire in For mal
(www.dicionárioinformal.com.br). L’ob jec tif est de dé crire en quoi l’ap pa rie‐ 
ment entre forme- sens est im por tant pour ex pli quer les ex pres sions
(semi-)idio ma tiques sé lec tion nées dans le cor pus, consi dé rant que l’in ter‐ 
pré ta tion sémantique- pragmatique ne se fait pas de ma nière com po si tion‐ 
nelle. Plus pré ci sé ment, l’ob jec tif est d’ana ly ser les sché mas semi- remplis
[VPA GARX] et [VPA GAR deX], qui sé lec tionnent, dans le slot X, un SN ou SAdj
à usage mé ta pho rique/mé to ny mique, dont l’in ter pré ta tion sémantique- 
pragmatique est liée à la si tua tion d’em bar ras/vexa tion et pré ten tion d’un
état. Les ré sul tats ont mon tré que les deux mo dèles ont une va leur axio lo‐ 
gique né ga tive – étant donné que [VPA GAR deX] est fré quem ment uti li sé
avec une va leur axio lo gique né ga tive de pré ten tion d’un état, et [VPA GARX]
tend à pré sen ter une fré quence d’uti li sa tion plus éle vée dans les si tua tions
d’em bar ras/vexa tion, selon le contexte d’uti li sa tion.

English
Based on the as sump tions of Con struc tion Gram mar (CG) and Cog nit ive
Lin guist ics (CL), more pre cisely of Cog nit ive Gram mar, this art icle ana lyzes
the oc cur rences of (semi-)idio matic con struc tions with the verb pagar, col ‐
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lec ted from the Cor pus do Português (DAV IES, FER REIRA 2016) and the
Dicionário in Formal (www.dicionárioinformal.com.br). The aim is to de‐ 
scribe the im port ance of the form- meaning pair ing in ex plain ing the
(semi-)idio matic ex pres sions se lec ted from the cor pus, since the semantic- 
pragmatic in ter pret a tion does not take place in a com pos i tional way. Spe‐ 
cific ally, the ob ject ive is to ana lyze the half- filled pat terns [VPAGARX] and
[VPAGAR deX], which se lect, in slot X, a SN or SAdj with meta phor ical/met‐ 
onymic usage, whose semantic- pragmatic in ter pret a tion is re lated to the
situ ation of em bar rass ment/vex a tion and pre tense of state. The res ults
showed that both pat terns have a neg at ive axi olo gical value – with
[VPAGAR deX] being fre quently used with neg at ive axi olo gical value of state
pre tense, and [VPAGARX] tend ing to be used more fre quently in situ ations
of em bar rass ment/an noy ance, de pend ing on the con text of use.
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