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TEXTE

Introdução
Mui tos são os esforços de in ves ti ga do res cons tru cio nis tas de ma pear
sis te mas lin guís ti cos no mundo todo. To man do por base a concepção
de que a lín gua é com pos ta por construções, ou seja, pa rea men tos de
forma e significação, eles bus cam ca te go ri zar os es que mas, subes‐ 
que mas e microconstruções, bem como de li near os links ob ser vá veis
entre os padrões cons tru cio nais. Es tu dos mais re cen tes apon tam
para o ca rá ter diassistêmico do conhe ci men to gra ma ti cal de
construções, visto que de ter mi na dos usos não se riam es pe cí fi cos de
uma única lín gua. Nesse sen ti do, por meio desta investigação, ob je ti‐ 
va mos ana li sar predicações por meio de diaconstrução de
representação/qualificação no português e no es panhol. Para tanto,
par ti mos do es que ma [[ VERBO + (ar ti‐ 
go/preposição) + ELE MEN TO NO MI NAL
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]] ] , capaz de gerar
types cons tru cio nais como: fazer(-se) de di fí cil, fazer o/a di fí cil,
hacer(-se) de loc(o/a), hacer(-se) el/la loc(o/a). A tí tu lo de
exemplificação, se guem usos (1) e (2):

(participante3) predicador verbo-nominal representação/qualificação

(1) Mas porquê que não falam à J?  Eu tam bém posso começar a fazer- 
me de di fí cil.   
(dis po ní vel em https://elas ti co da cue ca.blogs.sapo.pt/2007/06/?pag
e=2 con sul ta do em 07/09/2022.)

(2) Las gran des em pre sas de te le co mu ni ca cio nes eu ro peas son in no ‐
va do ras y dan em pleo a mu chas per so nas, di rec ta e in di rec ta men ‐
te. Y tie nen be ne fi cios as tro nó mi cos, pero a la hora de in ver tir en
me jo ras tec no ló gi cas que be ne fi cien a la so cie dad, por lo ge ne ral
se hacen los locos por que quie ren se guir ex pri mien do nos con las ve ‐
tus tas tec no lo gías que nos dan ahora. 
(dis po ní vel em http://www.je su sen ci nar.com/2010/11/sin- una-red-
neutral-idealista-no-habria-nacido.html con sul ta do em
07/09/2022.)

As gran des em pre sas de telecomunicações da Eu ro pa são inova do ras e
em pre gam mui tas pes soas, di re ta e in di re ta men te. E eles têm be ne fí ‐
cios astronômicos, mas quan do se trata de in ves tir em melho rias tec ‐
no ló gi cas que be ne fi ciam a so cie da de, eles ge ral men te se fazem de lou ‐
cos por que que rem con ti nuar nos es pre men do com as velhas tec no lo ‐
gias que eles nos dão agora. (tradução nossa)

Com base nos exem plos, no ta mos que os padrões se pres tam a pers‐ 
pec ti var uma cena de representação ou a ten ta ti va desta (cf. PENHA,
2021), assim como qua li fi car o com por ta men to de um de ter mi na do
re fe ren te (cf. GOMES, 2021) – ge ral men te ob ser va do em con tex tos de
crí ti cas, como oco rre no exem plo (2), em que o fa lan te emis sor acusa
de ter mi na do re fe ren te de fin gir ser o que não é. Em ou tras pa la vras,
o com por ta men to exibi do pelo outro não con ven ce. Em (1), o pró prio
fa lan te emis sor alega que po de rá si mu lar um novo com por ta men to –
o de ser uma pes soa mais di fí cil.

2

A par tir de tais usos, apre sen ta mos um es tu do com pa ra ti vo entre
pre di ca do res com ple xos de representação no português, cons ti tuí‐ 
dos com o verbo FAZER, e no es panhol, com o verbo HACER, em

3

https://elasticodacueca.blogs.sapo.pt/2007/06/?page=2
http://www.jesusencinar.com/2010/11/sin-una-red-neutral-idealista-no-habria-nacido.html
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Qua dro 1: Tipos de encenações in di ca das pelas construções de

representação/qualificação.

Clas si fi ca ção
POR TU GUÊS
[fazer(-se) +
______ ]

ES PA NHOL
[hacer(-se) +
______ ]

Pes soa com al gu ma perturbação
psí qui ca Louco, doido e ma luco. Loco, lu ná tico e de mente.

Pes soa que sofre com al gu ma
situação

Ví tima, coi tado e des ven‐ 
tu rado.

Víc tima, pobre e ma la ven‐
tu rado;

Pes soa que não se seduz/con ven‐ 
ce fa cil men te

Di fí cil, mis te ri oso e enig‐ 
má tico.

Di fí cil, mis te ri oso e enig‐ 
má tico.

Pes soa que de mons tra in ge nui‐ 
dade Bobo, tonto e tolo. Bobo, tonto e necio.

Pes soa que pos sui pouco co nhe ci‐ 
mento Burro, ig no rante e ta pado. Asno, ig no rante e ajeno.

Fonte: Au to ral.

função do pa ren tes co ge nea ló gi co exis ten te entre as lín guas, uma vez
que ambas são pro ve nien tes do latim (facĕre).

As construções de representação/qualificação podem evi den ciar di‐ 
fe ren tes tipos de fin gi men tos. Mos tra re mos ape nas cinco em nossa
aná li se, como de mons tra o Qua dro 1, que apre sen ta as
compatibilizações entre verbo e nome (ad je ti vo) que cul mi nam em
cada tipo de representação ex pli ci ta do:

4

caracterização caracterização

No to can te à aná li se dos di fe ren tes usos li cen cia dos pela
diaconstrução de representação/qualificação, ten cio na mos res pon‐ 
der aos se guin tes ques tio na men tos:

5

(i) Que atri bu tos os usos re ve lam com relação ao pa rea men to de
forma e significação es to ca do na mente dos fa lan tes do português e
do es panhol para in di car de ter mi na dos tipos de representação?;

6

(ii) Qual é o tipo de representação que os usos mais in di cam?7

(iii) Qual é a rede de padrões cons tru cio nais que li cen ciam os cons‐ 
tru tos das construções em aná li se? Quais os links entre eles?

8

(iv) Qual seria o grau de convergência ou divergência entre os
padrões do português e do es panhol?

9
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Este ar ti go está di vi di do da se guin te forma: após esta seção in tro du‐ 
tó ria, apre sen ta re mos o re fe ren cial teó ri co que em ba sou a
investigação. Em se gui da, mos tra re mos os pas sos me to do ló gi cos
(constituição dos cor po ra, tria gem, aná li se dos dados). Na seção se‐ 
guin te, evi den cia re mos os re sul ta dos ob ti dos, bem como a rede de li‐ 
nea da a par tir dos padrões en con tra dos no português e no es panhol.
De pois, apre sen ta mos as considerações fi nais e as referências ci ta das
ao longo de todo o ar ti go.

10

Re fe ren cial teó ri co

Por que construções de
representação/qualificação? O uso de
verbo su por te na composição da
construção

A so cie da de tem a ne ces si da de de se adap tar aos di fe ren tes tem pos e
espaços. Do mesmo modo, ob ser va mos a lín gua, que acom panha tais
mudanças. Dada essa di na mi ci da de da lín gua, é pos sí vel apreen der‐ 
mos di fe ren tes combinações e sig ni fi ca dos. O que in flui na formação
dos di fe ren tes sig ni fi ca dos é a ca pa ci da de que os fa lan tes têm de
criar e en trin chei rar novas construções. Ao criar novas construções,
os fa lan tes geram novos sig ni fi ca dos. Mui tas vezes, novos sig ni fi ca dos
são atri buí dos a for mas já exis ten tes na lín gua que, por extensão de
uso, aca bam alcançando di fe ren tes funções, como é o caso dos ver‐ 
bos FAZER do português e HACER do es panhol.

11

É a par tir do con tex to de aplicação que con se gui mos apreen der e
notar as di fe ren tes funções exer ci das pelos mes mos. Com relação ao
uso do verbo FAZER do português, ve ri fi ca mos que este pode fun cio‐ 
nar como um pre di ca dor pleno para in di car, em geral, a produção de
algo, como em os pro fes so res pre pa ram a prova do Enem. Quan do
com pa ti bi li za do a um ele men to no mi nal, forma com este um pre di ca‐ 
dor com ple xo com verbo su por te 1, como por exem plo em o aluno fez
uma per gun ta ao pro fes sor. Pre di ca do res com ple xos como esse
podem apre sen tar dis tin tos ní veis de com po si cio na li da de. O sig ni fi‐ 
ca do não de pen de da soma de cada cons ti tuin te, mas do todo: a
expressão le xi ca li za da fazer vista gros sa, por exem plo, é usada para

12
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si na li zar algo que um de ter mi na do re fe ren te finge não ver/notar; em
a mulher faz uma mudança no vi sual, o pre di ca dor verbo- nominal é
equi va len te ao pre di ca dor pleno cog na to mudar; em me faço de bobo
ou João se fez de bobo, o pre di ca dor co rres pon de a uma construção
que re ve la uma simulação/qualificação.

O mesmo oco rre com o verbo HACER do es panhol: em cer tos con tex‐ 
tos pode fun cio nar como um pre di ca dor pleno para in di car a
produção de algo, como em hacer una pizza ita lia na. Se com bi na do a
um ele men to no mi nal num todo fun cio nal, ob ser va mos a pos si bi li da‐ 
de de com por ta men to como um verbo su por te, como em hacer bo‐ 
rrón y cuen ta nueva, la po li cia hizo una in ves ti ga ción e María hizo la
loca ou me hago la loca, que, de modo res pec ti vo, in di cam: uma
expressão idio má ti ca usada para si na li zar a ação de um dado re fe ren‐ 
te de es que cer dí vi das e erros e per ma ne cer como se nada exis tis se;
ope ra dor verbo- nominal equi va len te ao pre di ca dor pleno in ves ti gar;
construção que trans mi te uma ideia de simulação/qualificação.

13

Es tu dos re cen tes tra zem à luz as construções de
representação/qualificação. Penha (2021) apre sen ta padrões com os
ver bos su por tes dar, fazer, pas sar, posar e tirar (dar uma de ví ti ma,
fazer(-se) de ví ti ma, pas sar(-se) por ví ti ma, posar de ví ti ma e tirar de
ví ti ma), mos tran do ser pos sí vel relação de si mi la ri da de entre os usos
em de ter mi na dos con tex tos. Gomes (2021) ilus tra padrões li cen cia dos
pela construção [V UMA DE X], como dar uma de es per to, pagar uma
de doido, fazer uma de por tei ro. Se gun do a au to ra, os padrões in di ca‐ 
riam um certo jul ga men to por parte do fa lan te com relação a um re‐ 
fe ren te, nesse caso, o fa lan te emis sor acu sa ria o re fe ren te de ca mu‐ 
flar quem real men te é, fin gir ser o que não é. Já Penha & Ma cha do
Viei ra (2022) apon tam para o ca rá ter diassistêmico da lín gua. Dessa
forma, as au to ras apre sen tam idioconstruções do português e do es‐ 
panhol (fazer(-se) de bobo, ha cer se el bobo) li cen cia das pela construção
no nível mais alto da rede des enha da, isto é, a diaconstrução. As
investigações re ve lam não ape nas a pro du ti vi da de des sas
construções, mas tam bém a importância de se tra balhar com dados
reais do uso, uma vez que estes re pre sen tam a reali da de dos fa lan tes.

14
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Uma abor da gem cen tra da no uso: a
visão cons tru cio nis ta da lin gua gem
Sob o olhar da abor da gem fun cio nal da lin gua gem, a lín gua é con ce‐ 
bi da como um ins tru men to de interação so cial; por isso,
investigações de cunho fun cio na lis ta preocupam- se em ana li sar a
relação entre as es tru tu ras gra ma ti cais das lín guas hu ma nas, bem
como os di ver sos espaços in ter acio nais em que estão in se ri das. Com
isso, lida, es sen cial men te, com dados reais de fala e/ou es cri ta re ti ra‐ 
dos de am bien tes autênticos de comunicação, des cri tos atra vés de
suas instâncias de uso, as quais podem apre sen tar influências de
ordem prag má ti ca, so cial e/ou cog ni ti va.

15

Por in ves ti gar dados reais do uso, é im por tan te re conhe cer que a lín‐ 
gua pos sui ca rá ter heterogêneo, logo, está con fi gu ra da com base nos
fenômenos de es ta bi li da de, variação e/ou mudança cons tru cio nal.
Além de ser fun da men ta da em pro ces sos so cio in te ra cio nais e cul tu‐ 
rais, a lín gua ainda se ba seia em pro ces sos cog ni ti vos de do mí nio
geral, por isso, caracteriza- se se gun do sua não ar bi tra rie da de. Nesse
sen ti do, é im pos sí vel dis so ciar o sig ni fi can te (signo lin guís ti co) de seu
sig ni fi ca do (con teú do); ade mais, a lin gua gem é con ce bi da como uma
fe rra men ta de interação so cial e sua es tru tu ra lin guís ti ca não pode
ser des cri ta de forma sa tis fa tó ria sem levar em consideração o even to
co mu ni ca ti vo. Assim sendo, é pre ci so es ta be le cer uma correlação
entre a forma e o sig ni fi ca do no con tex to geral do dis cur so, isto é, a
na tu re za e o pro pó si to do even to da fala.

16

Para além do ex pos to, pre ve mos que a lín gua con sis te em um con jun‐ 
to de construções hie rár qui cas que, in ter co nec ta das, compõem uma
rede ex ten sa, na qual ve ri fi ca mos relações ver ti cais/taxonômicas
(esquematização entre ele men tos mais abs tra tos e ele men tos con‐ 
cre tos ins tan cia dos atra vés da experiência de uso) e relações ho ri‐ 
zon tais (entre construções no mesmo nível de abstração e, por con‐ 
se guin te, com certo grau de si mi la ri da de fun cio nal) 2. As construções
podem va riar quan to a sua ex ten si bi li da de e com ple xi da de e são for‐ 
ma das a par tir de pa rea men tos con ven cio na li za dos e sim bó li cos
entre forma (fonético- fonológica, seg men tal e su pras seg men tal, mor‐ 
fos sin tá ti ca e/ou le xi cal) e função (semântica, prag má ti ca, dis cur si va,
cog ni ti va e so cial), como no ta do na Ima gem 1�

17
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Ima gem 1 – Atri bu tos de forma e sen ti do da construção gra ma ti cal.

Fonte: Gomes (2021, p. 31), adap ta do de Croft (2001, p. 18).

As construções gra ma ti cais podem ser de fi ni das com base nos
parâmetros pro du ti vi da de, com po si cio na li da de, es que ma ti ci da de
(TRAU GOTT & TROUS DA LE, 2013) e con tex tua li da de (GOLD BERG,
2006). A pro du ti vi da de está re la cio na da com a extensão com que uma
construção mais es que má ti ca san cio na ou tras menos es que má ti cas,
ou seja, o sur gi men to de novos types (padrões) cons tru cio nais mais
pre en chi dos e to kens (ocorrências com que um es tí mu lo é en con tra‐ 
do e pro ces sa do no am bien te). A com po si cio na li da de diz res pei to ao
nível de (não)opa ci da de/transparência da ligação semântica entre os
atri bu tos de forma e sig ni fi ca do dos com po nen tes da construção. A
es que ma ti ci da de, pro ces so de categorização dos pa rea men tos forma
e função, co rres pon de ao grau de generalização/abstração e/ou es‐ 
pe ci fi ci da de que as construções re pre sen tam. Por fim, a con tex tua li‐ 
da de que diz res pei to às condições de con tex to que im pli cam na
produção do sen ti do as so cia do às construções.

18

Com base na categorização das construções gra ma ti cais, ob ser va mos
di fe ren tes graus de abstração: macroconstrução, nível mais alto, por
isso o mais abs tra to e com mais pos si bi li da des de pre en chi men to nos
slots aos quais se com pa ti bi li zam uni da des lin guís ti cas;
mesoconstrução/subes que ma cons tru cio nal, no qual se ob ser vam si‐ 
mi la ri da des e diferenças entre padrões di ver sos; microconstrução,
que en vol ve as construções in di vi duais com pouco ou sem slots a pre‐

19
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en cher; e o cons tru to, em ou tras pa la vras, o uso ma ni fes ta do em cor‐ 
pus sem nenhum grau de abstração, que, de vi do a seu ca rá ter de
sujeição aos fenômenos de inovação e cria ti vi da de, pode pro pi ciar
variação nos com po nen tes do pa rea men to (forma e/ou função), aca‐ 
rre tan do pro ces sos de mudança cons tru cio nal 3.

Os usos/cons tru tos, por terem po ten cial inova dor, cons ti tuem o
lugar de variação, que pode oco rrer na forma e/ou no sen ti do e até
aca rre tar uma mudança cons tru cio nal. Ma cha do Viei ra & Wie de mer
(2019 e 2020) de fen dem que a variação ocupa lugar cen tral e/ou pe ri‐ 
fé ri co a de pen der do per fil da investigação 4. E, assim, a associação
por si mi la ri da de pode ser per ce bi da tanto no que diz res pei to ao polo
for mal quan to ao polo fun cio nal de uma construção gra ma ti cal.

20

Na rede cons tru cio nal ainda seria pos sí vel de li near es tru tu ras con‐ 
ven cio na li za das so cial men te atra vés do mul ti lin guis mo ou do mul ti‐ 
dia le ta lis mo. Nesse sen ti do, Höder (2012; 2014 e 2018) de fen de uma
abor da gem cons tru cio nal diassistêmica da lín gua, pois, seria pos sí vel
in ter re la cio nar duas lín guas e/ou va rie da des de uma mesma lín gua
com base em si mi la ri da des fun cio nais e/ou for mais. Essa in ter co nec‐ 
ti vi da de lin guís ti ca oco rre por que fa lan tes, cujo conhe ci men to é mul‐ 
ti lín gue ou pelo menos mul ti dia le tal, se riam ca pa zes de or ga ni zar seu
conhe ci men to gra ma ti cal a par tir da abstração e da categorização de
ele men tos de di fe ren tes idio mas/va rie da des em prol do en trin chei‐ 
ra men to de uma gra má ti ca comum a mais de uma lín gua, ou nem lin‐ 
guís ti ca nem prag ma ti ca men te es pe ci fi ca da. A categorização in ter lin‐ 
guís ti ca permite- nos, assim, che gar ao es ta be le ci men to do que o
autor clas si fi ca como dia cons truc tion (diaconstrução): generalização
formal- funcional na base da interconexão de lín guas e/ou va rie da des
dis tin tas, que apreen de o que há em comum entre estas, ou seja, a
diaconstrução, então, é capaz de cap tar padrões si mi la res em sis te‐ 
mas lin guís ti cos dis tin tos. Tais padrões são de no mi na dos de idio‐ 
cons truc tions (idioconstruções) e dizem res pei to a va rie da des de uma
lín gua ou mais lín guas que pos suem ele men tos co muns e são mar ca‐ 
das por um con jun to de fa to res (socio)lin guís ti cos, pragmático- 
discursivo:

21
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Ima gem 2 – Di a cons tru ção e idi o cons tru ções.

Fonte: Höder (2018).

De acor do com a Ima gem 2, re ti ra da de Höder (2018), con se gui mos
de preen der di fe ren tes es tru tu ras idios sin crá ti cas, cada uma com as
es pe ci fi ci da des que lhes são pró prias. Con tu do, seria pos sí vel ve ri fi‐ 
car mos es tru tu ras co muns mais ge rais entre tais idios sin cra sias – o
que seria cap tu ra do pela diaconstrução.

22

Assim como Höder (2012; 2014 e 2018), acre di ta mos, então, na pos si‐ 
bi li da de de des enhar uma rede de construções dias sis te mi ca men te
con fi gu ra da para pro je tar construções que in di quem algum tipo de
representação/qualificação entre as lín guas românicas, português e
es panhol.

23

Me to do lo gia
Esta investigação de ca rá ter quali- quantitativa dividiu- se em cinco
eta pas: (1) es colha da pla ta for ma de co le ta de dados; (2) pre en chi‐ 
men to de pla nilha para aná li se colexêmica sim ples; (3) co le ta de
dados; (4) tria gem dos dados; e (5) aná li se dos dados.

24

A pri mei ra etapa con sis tiu na es colha da pla ta for ma de busca. Para
este tra balho re co rre mos ao ge ren cia dor de cor pus Sketch En gi ne
(dis po ní vel em https://www.sket chen gi ne.eu/ con sul ta do em
10/08/2022). Os cor po ra uti li za dos foram o Por tu gue se Web 2011 e o
Spa nish Web 2018. Em se gui da, ini cia mos um pro ces so de busca para
pre en chi men to da pla nilha no Excel (ex pos ta na pró xi ma seção) para

25
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Ima gem 3 - Aná lise de le xema sim ples.

Fonte: Au to ral.

a realização de uma aná li se de colocação de le xe mas (cf. HIL PERT,
2020), que con sis te na verificação da força de atração das al ter na ti vas
de pre en chi men to de um dado slot da construção. Acre di ta mos que o
le xe ma mais atraí do possa ser aque le que dita o sig ni fi ca do da
construção de representação, sendo, então, o item de categorização
cons tru cio nal. Nesse caso, como ilus tra a Ima gem 3, ten cio na mos
res pon der à se guin te questão: quais nomes (ad je ti vos) são mais ou
menos atraí dos para o slot de representação/qualificação na es tru tu‐ 
ra em foco?

Para res pon der à questão, con si de ra mos qua tro frequências:26

1. O nú me ro total de pa la vras/construções que for mam cada cor pus;27

2. A frequência de cada le xe ma no cor pus;28

3. A frequência de cada le xe ma no slot es que má ti co da construção de
representação/qualificação;

29

4. A frequência da construção gra ma ti cal de
representação/qualificação no cor pus.

30

A pri mei ra frequência é pos sí vel en con trar no pró prio Sketch En gi ne,
como ilus tra do na Ima gem 4�

31
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Ima gem 4 - Nú me ro total de pa la vras no cor pus Por tu gue se Web 2011 e Spa nish

Web 2018, res pec ti va men te.

Fonte: Sketch En gi ne.

Para en con trar a se gun da frequência se le cio na mos um cor pus por
vez, cli ca mos na aba con cor dan ce > ad van ced e tipo de busca sim ple e
di gi ta mos o nome de cada um da que les ad je ti vos ex pos tos an te rior‐ 
men te no Qua dro 1 e ano ta mos o nú me ro de hits to tais em uma pla‐ 
nilha de excel.

32

A busca pela ter cei ra frequência deu- se de ma nei ra di fe ren te: cli ca‐ 
mos na aba con cor dan ce > ad van ced e tipo de busca CQL e di gi ta mos
o se guin te co man do:

33

[verbo] [ ] [lemma=“ig no ran te”]34

E assim fi ze mos para cada ad je ti vo. Por úl ti mo, pen san do na
frequência da construção gra ma ti cal em cada cor pus, di gi ta mos o se‐ 
guin te co man do:

35

[lemma=“fazer”] [ ] [lemma=“ig no ran te”]36

Para esta úl ti ma, es pe ci fi ca mos FAZER e HACER de acor do com o
idio ma se le cio na do, os col che tes va zios nos dão mar gem para pes qui ‐

37
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Ima gem 5 – Des co brin do a frequência da construção gra ma ti cal de

representação/qualificação.

Fonte: Sketch En gi ne.

Qua dro 2 – Dados des car ta dos du ran te o pro ces so de tria gem.

FAZER(-SE) HACER(-SE)

Es tru tura
com pre di ca‐ 
dor pleno

(...) fa zen do as ví ti mas acei tar o có di‐ 
go moral se gun do o qual vão so frer
as se ví cias (...)

(…) au men ta rán otro 10% si los con‐ 
tra tos se hacen a víc ti mas de vio len cia
de gé ne ro (…)

sar qual quer ele men to que oco rra entre o verbo e o ad je ti vo. Aqui,
nosso in ter es se era en con trar padrões com de ter mi nan te (fazer a
louca) ou preposição (fazer(-se) de louca). A ima gem 5 de mons tra bem
esse pro ces so:

Após des co brir e pre en cher a pla nilha com cada uma des sas
frequências, ini cia mos o pro ces so de co le ta dos dados. Con si de ra mos
os 100 pri mei ros re sul ta dos para cada padrão pes qui sa do che gan do,
então, a um total de 2.912 (dois mil no ve cen tos e doze) dados. Pos te‐ 
rior men te, rea li za mos uma tria gem nos dados, che gan do, então, a um
total de 688 (seis cen tos e oi ten ta e oito) dados. No Qua dro 2 ex pli ci‐ 
ta mos exem plos de dados que, em bo ra alinha dos ao padrão [verbo +
(_____) + ad je ti vo], após a tria gem fi ca ram fora da nossa aná li se por
não co rres pon de rem ao es pe ra do:

38
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Es tru tu ra com pre di ca dor que in di ca
comparação

(...) cor rendo  feito um
doido (...)

Es tru tu ra com pre di ca dor (si mi lar a
cau sar) que in di ca quan ti da de

(...) já  fez mais ví ti‐ 
mas  ino cen tes que
de ve ria (...)

(…) en lugar de
curar  hacen más de men‐ 
te al de men te (…)

Es tru tu ra com pre di ca dor para in di car
uma es pé cie de “ata que” a ima gem do
outro

(...) por favor não
me  faça pa re cer
boba (...)

Fonte: Au to ral.

Por fim, ana li sa mos um a um. Na aná li se con si de ra mos três fa to res
mo ti va do res:

39

1. Configuração for mal dos padrões (verbo, ad je ti vo, de ter mi nan te,
preposição);

40

2. Os sen ti dos en vol vi dos no uso das construções em foco;41

3. A pers pec ti va do fin gi men to, ou seja, vem do pró prio fa lan te emis‐ 
sor ou se re fe re a um fa lan te alvo/re cep tor.

42

Pas sa mos agora para a explanação dos re sul ta dos.43

Re sul ta dos
O pri mei ro passo da aná li se con sis tiu no exame da colocação dos le‐ 
xe mas (cf. HIL PERT, 2020). Com isso, ma pea mos es ta tis ti ca men te a
disposição dos nomes a par tir do ponto de vista da construção gra‐ 
ma ti cal. Ve ri fi ca mos a força de atração ou rechaço de cada ad je ti vo
le va do em consideração como al ter na ti va de pre en chi men to do slot
[Nome] da construção de representação/qualificação. As Ta be las 1 e 2
ex pres sam os re sul ta dos:

44
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Ta be la 1 – Re sul ta do da aná li se colexêmica sim ples rea li za da com os dados do

Por tu gue se Web 2011.

Fonte: Au to ral.

Ta be la 2 – Re sul ta do da aná li se colexêmica sim ples rea li za da com os dados do

Spa nish Web 2018.

Fonte: Au to ral.

Como ob ser va do, no cor pus Por tu gue se Web 2011 os ad je ti vos des‐ 
ven tu ra do e ta pa do são re pe li dos, pois, em bo ra apareçam al gu mas
vezes no cor pus, na construção gra ma ti cal de
representação/qualificação não são fre quen tes, ou seja, não estão em
evidência como al ter na ti vas de pre en chi men to. O mesmo oco rre com
o ad je ti vo ma la ven tu ra do no cor pus Spa nish Web 2018.

45

Com relação aos ad je ti vos atraí dos, no Por tu gue se Web 2011, ainda
que o ad je ti vo di fí cil seja aque le com a frequência mais es pe ra da

46
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Grá fi co 1 – Ori gem dos dados uti li za dos na aná li se.

Fonte: Au to ral.

(135,74%), uma vez em que apa re ce 675.458 (seis cen tos e se ten ta e
cinco mil qua tro cen tos e cin quen ta e oito) vezes no cor pus, não é
aque le que oco rre mais fre quen te men te den tro da construção (1.180).
Como no ta do, ví ti ma é a al ter na ti va de pre en chi men to mais en con‐ 
tra da na construção, com 3.832 (três mil oi to cen tos e trin ta e dois)
ocorrências. Di fe ren te men te, no Spa nish Web 2018, di fí cil é a opção
que mais ocupa o lugar de nome, com 47.748 (qua ren ta e sete mil se‐ 
te cen tos e qua ren ta e oito) ocorrências den tro da construção gra ma‐ 
ti cal, com a frequência mais es pe ra da (625,63%), pois apa re ce
2.678.259 (dois milhões seis cen tos e se ten ta e oito mil du zen tos e cin‐ 
quen ta e nove) vezes. Logo, vemos uma pri mei ra divergência entre o
português e o es panhol, posto que, na pri mei ra lín gua, há uma
preferência maior pelo ad je ti vo ví ti ma com pa ti bi li za do ao verbo para
con cep tua li zar representação/qualificação e, na se gun da, um fa vo re‐ 
ci men to maior pelo ad je ti vo di fí cil.

Cabe des ta car que Lo gLi ke lihood re pre sen ta o cálcu lo da força co los‐ 
tru cio nal, ou seja, é ele que nos diz o grau de atração.

47

Como men cio na do na seção me to do ló gi ca, co le ta mos 2.912 dados
para a aná li se qua li ta ti va. Com a conclusão da tria gem, che ga mos ao
total de 688 usos ana li sa dos, sendo 317 (tre zen tos e de zes se te) oriun‐ 
dos do es panhol e 371 (tre zen tos e se ten ta e um) oriun dos do
português, como de mons tra o Grá fi co 1�

48
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Grá fi co 2 – Distribuição dos dados oriun dos do cor pus Por tu gue se Web 2011

uti li za dos na aná li se.

Fonte: Au to ral.

No cor pus Por tu gue se Web 2011 foi pos sí vel re cu pe rar mos a va rie da‐
de da lín gua na qual a ocorrência havia sido ras trea da, por isso, ve ri fi‐ 
ca mos que, dos 371 usos, 167 (cento e ses sen ta e sete) se re fe rem à va‐ 
rie da de bra si lei ra do português, ao passo que 204 (du zen tos e qua tro)
se ligam à va rie da de eu ro peia. No Spa nish Web 2018 não foi pos sí vel
res ga tar mos tal informação. O Grá fi co 2 ex pres sa a distribuição dos
usos do português:

49

Os 371 dados re ti ra dos do Por tu gue se Web 2011 re pre sen tam 16 types
cons tru cio nais, sendo a construção fazer(-se) de coita do aque la com
mais ocorrências (85 to kens). No que tange aos 317 dados do Spa nish
Web 2018, estes ex pres sam 17 types cons tru cio nais, sendo hacer/ha‐ 
cer se la víc ti ma a construção com mais ocorrências (71 to kens). A Ta‐ 
be la 3 ilus tra as frequências type e token dos padrões ana li sa dos:

50
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Ta bela 3 – Frequên cias type e token das cons tru ções gra ma ti cais de re pre sen ta- 

ção/qua li fi ca ção.

Fonte: Au to ral.

Com relação à forma das es tru tu ras em foco, ob ser va mos: (i) o tempo
e modo ver bal dos ver bos, (ii) se havia ar ti go ou preposição entre o
verbo e o ad je ti vo e (iii) a na tu re za dos ad je ti vos. Começaremos pelas
construções do português. Na Ta be la 4 apre sen ta mos a distribuição
dos tem pos e modos ver bais ve ri fi ca dos nos dados:

51
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Ta be la 4 – Tem pos e modos ver bais do verbo FAZER.

Fonte: Au to ral.

Como no ta do, o verbo pode flexionar- se em di fe ren tes tem pos e
modos ver bais. No Por tu gue se Web 2011, o in fi ni ti vo re pre sen ta a
forma ver bal mais en con tra da (101 dados/ 27%).

52

No que diz res pei to à presença de ar ti go ou preposição entre o verbo
e o ad je ti vo, ave ri gua mos que os fa lan tes optam ma jo ri ta ria men te
pelo uso da preposição de (368 usos). Ainda assim, ve ri fi ca mos 3 (três)
usos de ar ti go, como de mons tra do em (3):

53

(3) Não sei se seria pre fe rí vel su pri mir o resto da conversação; coi sas
bem ri dí cu las lá foram ditas. En tre tan to, vou relatá- las; não eram de
todo ruins e se re la cio nam com o as sun to. Havia na mesa um des ses
pa ra si tas, cuja honra pro vém do ofí cio de fazer o louco.  
(dis po ní vel em http://www.dhnet.org.br/dados/li vros/desejos/mun
do/uto pia.htm con sul ta do em 07/09/2022.)

No que tange à na tu re za dos ad je ti vos com pa ti bi li za dos ao verbo para
in di car representação/qualificação, ve ri fi ca mos que estes podem ser
bi for mes ou uni for mes. A Ta be la 5 de mons tra tal divisão:

54
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Ta be la 5 – Na tu re za dos ad je ti vos com pa ti bi li za dos ao verbo FAZER.

Fonte: Au to ral.

Ta be la 6 – Tem pos e modos ver bais do verbo HACER.

Os ad je ti vos podem flexionar- se em nú me ro (sin gu lar e plu ral) e
gênero (fe mi nino e mas cu lino). Os tipos mais ana li sa dos foram os ad‐ 
je ti vos mas cu li nos sin gu lar, que re tra tam 177 (cento e se ten ta e sete)
usos. Al guns ad je ti vos, ainda, flexionam- se em grau (di mi nu ti vo),
como ob ser va do em (4):

55

(4) Pen sa men to do dia: Hà quem se faça de ma lu quinho e hà quem
ache graça e pague para ver uma outra pes soa fazer fi gu ra de parvo.  
(dis po ní vel em https://al fi ne te de pei to.blogs.sapo.pt/2005/11/ con ‐
sul ta do em 07/07/2022.)

Os usos em grau re pre sen tam 86 (oi ten ta e seis) dados do cor pus.56

Com relação às construções do es panhol, estas tam bém apre sen tam
o verbo HACER fle xio na do em di fe ren tes tem pos e modos ver bais. Na
Ta be la 6 de mons tra mos tal disposição:

57
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Fonte: Au to ral.

Ta be la 7 – Na tu re za dos ad je ti vos com pa ti bi li za dos ao verbo HACER.

Fonte: Au to ral.

No Spa nish Web 2018, o re fle xi vo re pre sen ta a forma ver bal mais en‐ 
con tra da (116 dados/ 37%). No que diz res pei to à presença de ar ti go
ou preposição entre o ele men to ver bal e o ele men to no mi nal, ve ri fi‐ 
ca mos que a maio ria dos cons tru tos apre sen tam ar ti go el/la. Con tu‐ 
do, en con tra mos 7 (sete) ocorrências da preposição de, como visto em
(5):

58

(5) Re cuer do una anec do ta que con ta ban en una en tre vis ta que en un
mo men to creo que In grid Rubio es ta ba ha cien do de pobre (o de yonki,
no re cuer do ahora) en la calle y se le acer có una mujer para darle un
bo ca di llo pen san do que era una chica de la calle real men te. 
(dis po ní vel em https://www.re bel de mu le.org/foro/filmoteca- ficcio
n/tema1605.html con sul ta do em 07/09/2022.)

Lembro- me de uma ane do ta que con ta ram em uma en tre vis ta que a
certa al tu ra eu acho que In grid Rubio es ta va se fa zen do de pobre (ou
dro ga da, não me lem bro agora) na rua e uma mulher se apro xi mou
dela para lhe dar um san duí che pen san do que ela era uma ga ro ta de a
rua Real men te. (tradução nossa)

No to can te à na tu re za dos ad je ti vos com pa ti bi li za dos ao verbo para
in di car representação/qualificação, ob ser va mos que estes podem ser
bi for mes ou uni for mes. A Ta be la 7 ex pres sa esta distribuição:

59

Os ad je ti vos ad jun gi dos ao verbo podem flexionar- se em nú me ro
(sin gu lar e plu ral) e gênero (fe mi nino e mas cu lino). Os tipos mais ve ri‐ 
fi ca dos foram os ad je ti vos mas cu li nos sin gu lar, que re tra tam 166
(cento e ses sen ta e seis) usos. Al guns ad je ti vos, ainda, flexionam- se
em grau (di mi nu ti vo), como ob ser va do em (6):

60
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(6) No, mski, si no es que me lo tome a mal, es que es la pri me ra vez
en mi vida que van a cor tar un cacho de mi ser para arran car otro de
cuajo, que jamás me han dado ni un punto ni medio y lo más do lo ro so
que me han hecho ha sido, pro ba ble men te, la cera, así que tengo
miedo de ver dad, no es por ha cer me la po bre ci ta. 
(dis po ní vel em http://www.cien to seis.es/index.php?PHP SES SID=074
102f81bc845132ce4b06ec164b8e6&topic=18366.msg690173 con sul ta do
em 08/09/2022.) 

Não, mski, se não é que eu in ter pre to mal, é por que é a pri mei ra vez na
minha vida que vão cor tar um pedaço do meu ser para arran car outro,
que nunca me deram um ponto ou meio e eu A coisa mais do lo ro sa que
eles fi ze ram co mi go pro va vel men te foi à cera, então eu estou real men te
com medo, não é por que eu estou me fa zen do de coita dinha. (tradução
nossa)

Os usos em grau re pre sen tam ape nas 4 (qua tro) dados do cor pus.61

A par tir da aná li se ob ser va cio nal dos cor po ra, ve ri fi ca mos a pers pec‐ 
ti va do fin gi men to, ou seja, se ele re pre sen ta o olhar do pró prio fa lan‐ 
te emis sor sobre si ou se, na ver da de, se trata de uma qualificação do
fa lan te emis sor sobre um fa lan te alvo/re cep tor. Desse modo, no ta‐ 
mos que a representação pode par tir tanto do fa lan te emis sor, (7) e
(9), quan to de outro re fe ren te ci ta do no dis cur so, (8) e (10) – este po‐ 
den do estar mais pró xi mo (como, por exem plo, em uma interação por
men sa gem sín cro na) ou mais dis tan te do fa lan te emis sor (quan do em
for ma to de crí ti ca as sín cro na a res pei to do com por ta men to de al‐ 
guém). Os exem plos de (7) a (10) co rro bo ram esta percepção:

62

(7) Não me quero fazer de ví ti ma, foi pre me di ta do e é um luxo eu
poder ter essa opção, o que sig ni fi ca que, bem ou mal, eu ainda con ‐
si go dedicar- me o su fi cien te para poder dar aulas e con cer tos que
me per mi tam ter estes des va rios. 
(dis po ní vel em https://www.pu bli co.pt/2010/03/03/cul tu raip si lo
n/no ti cia/filipe- e-o-destino-do-mundo-251898 con sul ta do em
08/09/2022.)

(8) con cor do se que res pi ra tiar força, mas de pois não te quei xes se ti ‐
ve res con se quen cias com isso é que a malta pri mei ro "curte a gran ‐
de" e de pois quan do são apanha dos veem-se fazer de coita dinhos. por
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ter que com prar é que ab di co de ms a far ta za na, e dedico- me a lin ‐
gua gens/ideś li vres que são mui too bons. 
(dis po ní vel em https://pplwa re.sapo.pt/soft wa re/microsoft- visual-s
tudio-2010- final/ con sul ta do em 08/09/2022.)

(9) Se me da fatal lo de ha cer me la víc ti ma, así que ni lo in ten to. 
(dis po ní vel em https://www.abre te li bro.com/foro/view to pic.php?f=
47&p=4159613&sid=5f69593910d7967c89858e840b6cbe7b con sul ta do
em 08/09/2022.)

Sou te rrí vel em me fazer de ví ti ma, então nem tento. (tradução nossa)

(10) Res pec to de "Plata que ma da", que no es un mal re la to, me cir ‐
cuns cri bo al modo en que Pi glia di fun dió su ima gen de autor, ma ni ‐
pu ló sus fuen tes, se hizo el enig má ti co e in tere san te, para así dar una
idea de sí como es cri tor pen san te, re sis ten te, hui di zo y su ma men te
se duc tor. 
(dis po ní vel em http://www.qua derns di gi tals.net/index.php?ac cion ‐
Me nu=sec cio nes.Vi sua li zaAr ticu loSec cio nIU.vi sua li za&pro yec to_id=
2&ar ticu loSec cion_id=3798&PHP SES SID=899af83815068cdda74a425c
f3a7b22d con sul ta do em 08/09/2022.)

Em relação a "Plata que ma da", que não é uma his tó ria ruim, limito- me
à forma como Pi glia di fun diu sua ima gem de autor, ma ni pu lou suas
fon tes, fez- se enig má ti co e in ter es san te, para dar uma ideia de si
mesmo como es cri tor pen san te, re sis ten te, es qui vo e ex tre ma men te se ‐
du tor. (tradução nossa)

Em (7) e (9) ve ri fi ca mos que os padrões fazer de ví ti ma e ha cer me la
víc ti ma referem- se ao pró prio fa lan te emis sor. A par tir da aná li se dos
con tex tos de uso, per ce be mos que o lo cu tor não pre ten de si mu lar
um com por ta men to, já que não deseja ausentar- se de quais quer res‐ 
pon sa bi li da des que lhe foram atri buí das. Em con tra par ti da, em (8) e
(10) as construções se fazer de coita dinhos e se hizo el enig má ti co e in‐ 
ter es san te – de no tam jul ga men tos por parte do fa lan te emis sor a res‐ 
pei to da ati tu de/do com por ta men to dis si mu la do de de ter mi na dos
re fe ren tes.

63

Na Ta be la 8 apre sen ta mos, em nú me ros, a pers pec ti va da
representação/qualificação ana li sa da nos cons tru tos:
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Ta be la 8 – A pers pec ti va da representação/qualificação.

Fonte: Au to ral.

Como ob ser va do, al guns usos in di ca ram que a representação par tia
tanto do fa lan te emis sor quan to do seu in ter lo cu tor. Nes ses casos, as
construções gra ma ti cais em aná li se foram uti li za das em con tex tos
nos quais no ta mos uma ten ta ti va de aproximação do lo cu tor com
seu(s) in ter lo cu tor(es). Os usos em (11) e (12) exem pli fi cam esta
impressão:

65

(11) Se não con cluir mos, com o que já "conhe ce mos" que em toda a
Criação a EVOLUÇÃO e a LI BER DA DE de EVO LUIR é a força mo triz, a
"gran de idéia" desta Ener gia Cria do ra> te re mos q nos fazer de bu ‐
rros pra con se guir acre di tar em Deus.  
(dis po ní vel em https://www.sain do da ma trix.com.br/mt/mt- comme
nts.cgi?entry_id=1123 con sul ta do em 07/09/2022.)

(12) Nos que re mos hacer los ig no ran tes para jus ti fi car el daño que ha ‐
ce mos y así se guir con nues tras cos tum bres, que nada tie nen de
sanas y sos te ni bles.  
(dis po ní vel em https://di me que co mes.com/ con sul ta do em
07/09/2022.)

Que re mos nos fazer de ig no ran tes para jus ti fi car o es tra go que fa ze ‐
mos e assim con ti nuar com nos sos cos tu mes, que nada têm de sau dá vel
e sus ten tá vel. (tradução nossa)

Além do con tex to, ele men tos co tex tuais tam bém nos au xi liam nesta
lei tu ra. A aproximação no dis cur so do fa lan te emis sor com o fa lan te
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alvo é mar ca da pelo uso do pro no me pes soal oblí quo átono na 1ª pes‐ 
soa do plu ral nos, bem como de ver bos con ju ga dos na 1ª pes soa do
plu ral (conhe ce mos, te re mos, que re mos, ha ce mos). No exem plo do es‐ 
panhol, ainda ob ser va mos o uso do pro no me pos ses si vo nues tras.
Cada um des tes ele men tos re ve la que o lo cu tor não é di fe ren te do
seu in ter lo cu tor, sendo tam bém uma pes soa capaz de fin gir em
circunstâncias co ti dia nas.

Di re cio na das a um re fe ren te, no ta mos que este é sem pre ani ma do,
porém, em al guns casos, o clas si fi ca mos como ani ma do não- humano,
uma vez que, são ani ma dos por se re fe ri rem à instituições que re pre‐ 
sen tam en ti da des ani ma das às quais, se faz real men te alusão e que
mo vi men tam, de al gu ma ma nei ra, a ima gem des sas instituições, mas
são não- humanas, por que não ex pres sam es pe ci fi ca men te a um ser
hu mano (cf. PENHA, 2021). Os dados (13) e (14) elu ci dam esta
afirmação:
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(13) Será que a FAB voan do em uma al ti tu de de vôo tão gran de assim
que não ob ser vou isso, ou se fez de boba. 
(dis po ní vel em http://www.aereo.jor.br/2010/01/11/guerra- e-guerr
a/ con sul ta do em 07/09/2022.) 

(14) Que el Par la ment de Ca ta lun ya esté ha cien do el burro y se sitúe
en la má xi ma ile ga li dad, no sig ni fi ca que no de fien da los le gí ti mos
de re chos de Ca ta lun ya. 
(dis po ní vel em https://www.ini cia dos.com/dolca- catalunya-t14074-1
25.html?sid=60b9f10bc281fe4c7a775a30ca6b8153 con sul ta do em
07/09/2022.)

Que o Par la men to da Ca ta lunha está se fa zen do de burro e es te ja na
ile ga li da de má xi ma, não sig ni fi ca que não de fen da os di rei tos le gí ti mos
da Ca ta lunha. (tradução nossa)

No exem plo (13) ob ser va mos que o fa lan te emis sor se di re cio na a
Força Aérea Bra si lei ra, FAB. Em (14), ao Par la men to da Ca ta lunha. Ao
se re fe rir a estas en ti da des, o lo cu tor faz uma generalização, em ou‐ 
tras pa la vras, se di re cio na a todas as pes soas que compõem/ que tra‐ 
balham nes tas organizações qua li fi can do, então, suas ati tu des.
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Dia gra ma 1 – Convergências e divergências entre os usos do português e do es- 

panhol.

Cabe res sal tar que, quan do uti li za das em con tex tos de referência ao
com por ta men to de um dado in ter lo cu tor pró xi mo ou dis tan te do
mo men to da fala, as construções de representação/qualificação in di‐ 
cam, ge ral men te, crí ti cas/jul ga men tos. Aqui, po de mos dia lo gar com
as noções de ethos e pathos uti li za das nas teo rias de aná li se da
argumentação. O ethos diz res pei to à ima gem que pro je ta mos ou pre‐ 
ten de mos pro je tar no outro, nor mal men te, por meio do nosso dis‐ 
cur so, pela forma como nos por ta mos, ges ti cu la mos, nos ves ti mos,
etc. O pathos está re la cio na do ao sen ti men to que pro vo ca mos no
outro, o qual nem sem pre coin ci de ne ces sa ria men te com o efei to que
ten cio ná va mos pro vo car a prio ri. Re la cio nan do os usos das es tru tu‐ 
ras gra ma ti cais em aná li se com os con cei tos men cio na dos, vemos
que um fa lan te X ob je ti va por in ter mé dio do seu com por ta men to
con ven cer um fa lan te Y de que as ati tu des que de mons tra o re pre‐ 
sen tam. Por sua vez, o fa lan te Y qua li fi ca, ou seja, julga a ima gem do
fa lan te X mos tran do que se trata, na reali da de, de um fin gi men to. Em
ou tras pa la vras, o fa lan te Y acusa o fa lan te X de fin gir ser o que não é
mos tran do, então, que per ce be a in ten cio na li da de da simulação.
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Com base nos re sul ta dos ex pos tos até aqui é pos sí vel apreen der mos
o que as construções de representação/qualificação de mons tra ram
de se melhan te e dis se melhan te:
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Fonte: Au to ral.

Dia gra ma 2 – Esquematização dos usos en con tra dos nos cor po ra.

O Dia gra ma 1 apresenta- nos as es pe ci fi ci da des de cada lín gua: for‐ 
mal men te, no português, há uma preponderância do uso da
preposição de entre o ele men to ver bal e o ele men to no mi nal, o que
não foi ob ser va do no es panhol, já que o uso de ar ti go el/la é o que
pre do mi na. Ainda com relação às diferenças, vemos que os ad je ti vos
mais atraí dos para ca te go ri zar a representação/qualificação não
foram os mes mos. No português, ve ri fi ca mos que ví ti ma é mais uti li‐ 
za do como pos si bi li da de de pre en chi men to do slot [nome]. No es‐ 
panhol, ave ri gua mos que di fí cil é o ad je ti vo que mais ocupa a posição
de [nome]. No meio, ob ser va mos todas as semelhanças – cap tu ra das
pela diaconstrução: verbo su por te fle xio na do em di fe ren tes tem pos e
modos ver bais; ad je ti vos podem ser tanto uni for mes quan to bi for mes
(po den do, ainda, apre sen ta rem su fi xos de gênero, nú me ro e grau); o
fin gi men to pode par tir do pró prio fa lan te emis sor; os usos qua li fi cam
fa lan tes alvo (jul ga men tos).
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Para fi na li zar, no Dia gra ma 2, de li nea mos a rede que re pre sen ta os
usos ana li sa dos nos cor po ra. Nela, vemos que a construção no nível
mais alto de abstração ex pres sa a diaconstrução de
representação/qualificação. Esta li cen cia dados do português em di‐ 
fe ren tes va rie da des (bra si lei ro e eu ro peu), assim como do es panhol 5.
Os dados, tanto no português quan to no es panhol, ex pres sam usos
com preposição e ar ti go. Esses usos apre sen tam si mi la ri da de fun cio‐ 
nal, uma vez que se pres tam a con fi gu rar um fin gi men to.
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Fonte: Au to ral.

Des ta ca mos, ainda, que a diaconstrução pode li cen ciar não ape nas
usos no português e no es panhol, mas tam bém em ou tras lín guas
românicas, como o ita liano e o francês: fare la vit ti ma, faire le fou.
Ade mais, como já men cio na do na seção II, os ver bos FAZER e HACER
não são as úni cas opções de compatibilização ao ad je ti vo para for mar
representação. No português, por exem plo, po de mos en con trar types
cons tru cio nais como dar uma de sonso, se pas sar por sonso, posar de
sonso, ban car o sonso, pagar o sonso, entre ou tros.
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Considerações fi nais
Evi den cia mos, por in ter mé dio desta investigação, predicações que
ex pres sam algum tipo de representação/qualificação. Ana li sa mos
amos tras de dados oriun dos de dois cor po ra: Por tu gue se Web 2011 e
Spa nish Web 2019, a fim de con fir mar a hi pó te se de que al gu mas
construções têm, na reali da de, representação como diaconstruções,
por es ta rem na base de mais de uma lín gua românica. Assim, en ce rra‐ 
mos esta seção re to man do as questões nor tea do ras, com suas res‐ 
pec ti vas res pos tas:
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(i) Que atri bu tos os usos re ve lam com relação ao pa rea men to de
forma e significação es to ca do na mente dos fa lan tes do português e
do es panhol para in di car de ter mi na dos tipos de representação?

De modo geral, for mal men te, os usos apre sen tam um ele men to ver‐ 
bal (verbo su por te) com pa ti bi li za do a um ele men to no mi nal de na tu‐ 
re za ad je ti va (uni for me ou bi for me). Entre os dois ele men tos po de‐ 
mos en con trar ar ti go (mais fre quen te nos cons tru tos do es panhol) ou
preposição (mais usual nos usos do português). Fun cio nal men te, os
usos re ve lam uma simulação ou a ten ta ti va desta por parte do lo cu tor
ou um jul ga men to a res pei to do com por ta men to de um fa lan te alvo.
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(ii) Qual é o tipo de representação que os usos mais in di cam?

Com base na aná li se de colocação, ve ri fi ca mos que, no português, o
ad je ti vo mais atraí do é ví ti ma, que, ad jun gi do ao verbo su por te, re‐
pre sen ta uma pes soa que finge so frer com al gu ma situação. No es‐ 
panhol, di fí cil apresentou- se como o ad je ti vo mais atraí do. Ope ran do
sob a atuação do verbo su por te ex pres sa uma pes soa que finge não se
se du zir/con ven cer fa cil men te.
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(iii) Qual é a rede de padrões cons tru cio nais que li cen ciam os cons ‐
tru tos das construções em aná li se? Quais os links entre eles?

A categorização dos padrões cons tru cio nais ajuda- nos a de tec tar a
diaconstrução, ou seja, a construção no nível mais alto e, por isso, a
mais abs tra ta, com mais pos si bi li da des de pre en chi men to. A par tir
dela, te ce mos, no dia gra ma 2, representação breve da rede de
conexões entre os padrões cons tru cio nais mais acio na dos nas duas
lín guas pos tas em comparação. A diaconstrução de tec ta da li cen cia
usos no português e no es panhol – po den do, ainda, li cen ciar padrões
cons tru cio nais em ou tras lín guas românicas. As construções no
mesmo nível da rede apre sen tam si mi la ri da de fun cio nal e com par‐ 
tilham traços da construção no nível mais alto.
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(iv) Qual seria o grau de convergência ou divergência entre os
padrões do português e do es panhol?
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Para con cluir, reforçamos a importância de se in ves ti ga rem dados
reais do uso, visto que estes ex pres sam reali da de de comunicação
dos fa lan tes e, por con se guin te, de exploração do re per tó rio lin guís‐ 
ti co. Es pe ra mos que esta investigação con tri bua para o arcabouço
das pes qui sas na linha da Gra má ti ca de Construções, prin ci pal men te,
aque las cujo foco está cen tra do na dias sis te ma ti ci da de da lín gua. E,
em ter mos de espaços de tra balho com lín gua românica, para as
descrições de predicação.
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NOTES

1  Definição dada a usos de for mas ver bais que ope ram sobre um ele men to
no mi nal (ad je ti vo ou subs tan ti vo), for man do com este uma uni da de fun cio‐ 
nal pre di can te (cf. MA CHA DO VIEI RA, 2018).

2  As relações entre as construções podem dar- se por meio de links re la cio‐ 
nais e links de herança: Gold berg (1995) propõe qua tro tipos de links re la‐ 
cio nais: (i) por po lis se mia, que diz res pei to às relações semânticas entre
uma construção de sen ti do pro to tí pi co e ou tras como extensão desta; (ii)
por sub par te, relação entre uma ou mais construções e outra maior que
exis ta in de pen den te men te e da qual ela(s) possa(m) fazer parte; (iii) por
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extensão me ta fó ri ca, que en vol vem pro ces sos de do mí nio cog ni ti vo e dizem
res pei to ao grau com que uma ou mais construções gra ma ti cais são uma
extensão me ta fó ri ca de outra; e (iv) por instanciação, que oco rre quan do
uma ou mais construções são um “caso es pe cial” de outra construção. No
que tange aos links de herança, estes re pre sen tam às relações taxonômicas,
nas quais cada construção gra ma ti cal re pre sen ta um “nó” na rede (CROFT,
2001, p. 25). As construções no nível mais baixo da rede her dam ca rac te rís‐ 
ti cas das construções que estão no nível mais alto da rede.

3  Se gun do Trau gott & Trous da le (2013) há dois tipos de mudança: (i) a
mudança cons tru cio nal, que pode afe tar a construção no nível da forma ou
no nível do sen ti do sem que essa alteração, ne ces sa ria men te, re sul te na
criação de uma nova construção na lín gua, isto é, um novo nó na rede de
construções; e (ii) a construcionalização, que diz res pei to à criação de uma
nova combinação entre forma e função, ge ran do, então, um novo nó na rede
cons tru cio nal.

4  Os au to res des cre vem três tipos de variação: (i) variação por si mi la ri da de
- as va rian tes cons tru cio nais são ca rac te ri za das como allos truc tions (cf.
CAP PE LLE, 2006), ou seja, es tru tu ras em alternância for mal men te di ver gen‐ 
tes, mas fun cio nal men te iguais de uma construção mais es que má ti ca, de no‐ 
mi na da cons truc te me (metaconstrução), res pon sá vel por cap tu rar as
semelhanças e diferenças entre as aloconstruções, uma vez que re pre sen ta
um espaço em que tem lugar neutralização de uni da des cons tru cio nais in‐ 
de pen den tes; (ii) variação por semelhança sim bó li ca - re la cio na da com a
atuação cog ni ti va do fa lan te para pro du zir ana lo gias, pro ces so no qual
instâncias novas/inova do ras são cria das a par tir de ou tras já exis ten tes na
lín gua (cf. BYBEE, 2015); e (iii) variação por pa ra dig ma dis cur si vo - li ga da ao
ce ná rio cognitivo- discursivo (do mí nio dis cur si vo, te má ti ca con cep tua li za da,
ato de fala, gênero tex tual). Todos esses ele men tos en vol vem tam bém
conhe ci men to sócio- culturalmente de fi ni do e cog ni ti va men te en trin chei ra‐ 
do. Neste tipo de variação de ter mi na das construções são acio na das/li cen‐ 
cia das por conta de condições re la cio na das a de ter mi na dos con tex‐ 
tos/padrões dis cur si vos – ou frame (cf. FILL MO RE, 1982).

5  Como des cri to na seção de me to do lo gia, di fe ren te men te do cor pus do
português, no es panhol não foi pos sí vel res ga tar a va rie da de da qual os
dados eram oriun dos. Con tu do, sa be mos que, assim como o português, o
es panhol não é uma lín gua homogênea, pois apre sen ta di ver sas va rie da des
não só na Amé ri ca, mas tam bém na Eu ro pa. Por isso, acre di ta mos que o
cor pus não re pre sen te so men te uma va rie da de, mas mui tas.
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RÉSUMÉS

Português
Nesta in ves ti ga ção, com pa ra mos pre di ca ções do por tu guês e do es pa nhol
li cen ci a das por uma di a cons tru ção e, então, ma pe a mos atri bu tos de forma e
fun ção de cons tru ções cons ti tuí das por pre di ca do res verbo- nominais que
con cep tu a li zam algum tipo de si mu la ção, re pre sen ta ção e/ou qua li fi ca ção.
Com isso, es que ma ti za mos a rede de pa drões cons tru ci o nais que li cen ciam
usos des ses pre di ca do res. Par ti mos da hi pó tese de que a cons tru ção no
nível mais alto da ca te go ri za ção que in dica re pre sen ta ção/qua li fi ca ção é
uma di a cons tru ção (cf. HÖDER, 2012; 2014 e 2018), pois daria mar gem a pa‐ 
drões cons tru ci o nais menos abs tra tos e a usos ob ser vá veis no por tu guês e
no es pa nhol. Apre sen ta mos uma aná lise quali- quantitativa de cor pora reu‐ 
ni dos por meio de co leta de dados do uso no ge ren ci a dor de cor pus Sketch
En gine (https://www.sket chen gine.eu/). Re sul ta dos pre li mi na res evi den‐ 
ciam que a di a cons tru ção li cen cia di fe ren tes types cons tru ci o nais nas lín‐ 
guas em foco. Além disso, seus cons tru tos, a de pen der dos con tex tos em
que estão in se ri dos, podem tra du zir uma si mu la ção e/ou uma qua li fi ca ção
– uma ati tude (inter)sub je tiva dos fa lan tes.

Français
Dans cette re cherche, nous com pa rons les pré di ca tions du por tu gais et de
l’es pa gnol au to ri sées par une dia cons truc tion, puis nous car to gra phions les
at tri buts de forme et de fonc tion des construc tions com po sées de pré di cats
verbe- nom qui concep tua lisent une sorte de si mu la tion, de re pré sen ta tion
et/ou de qua li fi ca tion. Ce fai sant, nous sché ma ti sons le ré seau de mo dèles
construc tifs qui au to risent l'uti li sa tion de ces pré di ca teurs. Nous par tons de
l'hy po thèse que la construc tion au plus haut ni veau de ca té go ri sa tion qui
in dique la re pré sen ta tion/qua li fi ca tion est une dia cons truc tion (cf. HÖDER,
2012 ; 2014 et 2018), car elle don ne rait lieu à des mo dèles construc tifs moins
abs traits et à des usages ob ser vables en por tu gais et en es pa gnol. Nous pré‐ 
sen tons une ana lyse qua li ta tive et quan ti ta tive de cor pus re cueillis par la
col lecte de don nées dans le ges tion naire de cor pus Sketch En gine
(https://www.sket chen gine.eu/). Les ré sul tats pré li mi naires montrent que
la dia cons truc tion au to rise dif fé rents types de construc tion dans les
langues ob ser vées. En outre, les contextes dans les quels ces construc tions
sont in sé rées peuvent tra duire une si mu la tion et/ou une qua li fi ca tion - une
at ti tude (inter)sub jec tive des lo cu teurs.

Español
En esta in ves ti ga ción, com pa ra mos pre di ca cio nes del por tu gués y del es pa‐ 
ñol li cen cia das por una dia cons truc ción y, luego, ma pea mos atri bu tos de
forma y fun ción de cons truc cio nes com pues tas por pre di ca do res verbo- 
nominales que con cep tua li zan algún tipo de si mu la ción, re pre sen ta ción y/o
ca li fi ca ción. Con esto, de li nea mos la red de pa tro nes cons truc ti vos que au ‐
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to ri zan los usos de estos pre di ca do res. Par ti mos de la hi pó te sis de que la
cons truc ción en el nivel más alto de la ca te go ri za ción que in di ca re pre sen‐ 
ta ción/cua li fi ca ción es una dia cons truc ción (cf. HÖDER, 2012; 2014 y 2018),
ya que daría lugar a pa tro nes cons truc cio na les menos abs trac tos y usos ob‐ 
ser va bles en por tu gués y es pa ñol. Pre sen ta mos un aná li sis cuali- 
cuantitativo de cor po ra re co pi la dos me dian te la re co lec ción de datos del
uso en el ad mi nis tra dor de cor pus Sketch En gi ne (https://www.sket chen gi‐ 
ne.eu/). Los re sul ta dos pre li mi na res mues tran que la dia cons truc ción li cen‐ 
cia di fe ren tes types cons truc cio na les en los len gua jes en foco. Ade más, sus
cons truc tos, de pen dien do de los con tex tos en los que se in ser tan, pue den
tra du cir una si mu la ción y/o una ca li fi ca ción – una ac ti tud (inter)sub je ti va
de los ha blan tes.

English
In this in vest ig a tion, we will com pare Por tuguese and Span ish pre dic a tions
au thor ized by a di ac on struc tion and, then, we will map at trib utes of form
and func tion of the con struc tions con sti tuted by verb- nominal pre dic ates
that con cep tu al ize some type of sim u la tion, rep res ent a tion and/or qual i fic‐ 
a tion. In this way, we will out line the net work of con struc tional pat terns
that au thor ize uses of these pre dic ates. We will begin with the hy po thesis
that the con struc tion at the highest level of cat egor iz a tion, in dic at ing rep‐ 
res ent a tion/qual i fic a tion, is a di ac on struc tion (cf. HÖDER, 2012; 2014 and
2018), as it would give rise to con struc tional pat terns and ob serv able uses in
Por tuguese and Span ish. We will present a quali- quantitative ana lysis of
cor pora gathered by col lect ing usage data in the Sketch En gine cor pus man‐ 
ager (https://www.sketchen gine.eu/). Pre lim in ary res ults show that di ac‐ 
on struc tion au thor izes dif fer ent con struc tional types in the lan guages   in
focus. In ad di tion, their con structs, depending on the con texts in which
they are in ser ted, can trans late a sim u la tion and/or a qual i fic a tion – an
(inter)sub ject ive at ti tude of the speak ers.
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