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o Simp6sio consiste em um conjunto de opresentoc;:6es que exibem on61ises de len6menos

linguisticos a luz do teorio do gromoticolizoc;:oo e tem como objetivo olerecer umo visoo gerol

do que vem sendo leito, nesse compo de pesquiso, pelos linguistos luncionois nos centros



academicos do Rio de Janeiro. De um modo geral, as apresentac;:6es tratam dos processos

de gramaticalizac;:ao envolvidos na polissemia de adverbios, sobretudo os que apresentam

valores qualitativos e espaciais, incluindo ai usos em que esseselementos passam a apresentar

fun<;:6es tipicas de conectivos, de pronomes ou de marcadores discursivos. Alem disso, as

analises fazem um questionamento acerca dos mecanismos metaf6ricos e metonimicos que

veiculam os processos de mudan<;:a estudados.

A INSTABILIDADE CATEGORIAL DE ADJETIVOS E ADVERBIOS: UM PROCESSO DE

GRAMATICALIZAc;:Ao

Mariana Gonc;alves Barbosa (UFRJ)

Aapresenta<;:ao consiste em relatar uma analise de base funcionalista da mudan<;:ade classe de
adjetivo para adverbio, buscando as regularidades do fenameno, tradicionalmente compreendido
como conversao. Contudo, a proposta aqui sera mostrar que esse fenameno reflete movimentos
funcionais de mudan<;:a lingliistica, normalmente associados a processos de gramaticaliza<;:ao,
como decategoriza<;:ao,perda de carMer lexical, perda de flexao, flXa<;:aona senten<;:a,entre outros.
It importante ressaltar que essas ocorrencias se apresentam nao somente na oralidade, mas
tambem na escrita. Levantando dados dos corpora Discurso & Gramatica e do Projeto NURC-RJ,
serao observados os fatores que motivam 0 fenameno. Nesse sentido, busca-se detectar os tipos
de adjetivos que sofrem mais comumente a mudan<;:aanalisada, a rela<;:aode sentido entre 0

chamado adjetivo adverbializado e 0 adverbio correspondente com sufixo -mente, assim como
os tipos de verba que tendem a ser modificados por adjetivos adverbializados. Pretende-se
demonstrar que os adjetivos qualificativos sao mais comuns neste contexto do que os descritivos,
e que tende a haver uma forte distin<;:aode sentido entre 0 adjetivo converso e 0 adverbio
correspondente com SUflXO-mente. Sera proposto, tambem, que, embora em alguns casos 0

adjetivo converso possa se relacionar semanticamente com 0 objeto, 0 verbo por ele modificado
tende a ser empregado intransitivamente, ou seja, sem a presen<;:ado objeto na frase.

ADVERBIOS LOCATIVOS EM PORTUGUES: ORDEM, POLISSEMIA E GRAMATICALIZAc;:Ao

Mariangela Rios de Oliveira (UFF)

No desenvolvimento do projeto "Ordena<;:aode adverbios locativos no portugues escrito: uma
abordagem histarica", no ambito do Grupo de Estudos Discurso & GramMica, com apoio do
CNPq, investigamos os quatro adverbios pronominais mais frequentes na norma brasileira da
lingua portuguesa - ai, ali, aqui e la. Com base no funcionalismo de vertente norte-americana
(Taylor, 2003; Bybee e Hopper, 2001; Givan, 2001), pesquisamos as tendencias de ordena<;:ao
desses quatro itens numa perspectiva pancranica, com foco nos efeitos e trajetarias de sentido
articulados. Observamos as tendencias de mudan<;:a,de variabilidade e de estabilidade em tais
usos a partir de textos de tipologia similar, tanto da sincronia atual como da fase arcaica da
lingua. Os resultados tern apontado a prototipicidade categorial dos locativos pronominais;
assim: a) ali tern tra<;:osmais praximos de urn adverbio padrao (situa-se imediatamente apas 0

verbo, com referencia locativa concreta, em fun<;:aoadjuntiva); b) aqui, la e ai, respectivarnente,
afastam-se do eixo central da classe dos adverbios; c) ai tende a gramaticalizar-se como conector,
na sincronia atual, com progressiva abstratiza<;:ao de sentido; d) a tipologia textual motiva a
distin<;:aode frequencia dos locativos pronominais: ali articula preferencialmente narrativas; la
surge em maior numero em textos expositivos e de registro mais informal; aqui comumente
refere-se ao ponto/momento da escrita ou do comentario do autor; ai articula rela<;:aeslagico-
conclusivas. Em termos hist6ricos, temos observado no periodo arcaico: e) a maior variabilidade



de ordena<;:oesdos locativos, em contextos hoje ere maior rigidez sintatica, como a localiza<;:ao
entre 0 verbo e seu complemento ou entre 0 verba auxiliar e 0 principal; f) a tendencia ao uso
de ai (esuas variantes) como adverbio prototipico, sem fun<;:aoconectiva e acentuada polissemia.

GRAMATICALIZAc;:Ao E ORDENAc;:Ao DO ADVERBIO QUALITATIVO "BEM": UMA ANALISE

HISTORICA

Mario Eduardo Toscano Martelotta (UFRJ)

o objetivo deste trabalho e analisar, em uma perspectiva histarica, 0 vocabulo "bem", observando,
as suas tendencias de ordena<;:ao,a polissemia que caracteriza seus usos e 0 fen6meno da
gramaticaliza<;:ao.Aanalise e feita com base em uma compara<;:aoentre textos escritos nas fases
arcaica e atual do portugues.
Pretende-se demonstrar que houve uma mudan<;:anas tendencias de coloca<;:aodo vocabulo
estudado. Com valor de adverbio qualitativo modificador de verbos, "bem" mantinha, ainda no
portugues arcaico, as coloca<;:oestipicas do latim (antes do verbo) em clausulas mais gramati-
calizadas, sobretudo em reduzidas de infinitivo, ratificando a proposta de Givan de que essas
clausulas saD mais conservadoras em termos de ordena<;:aovocabular. Essa tendencia as
posi<;:oespre-verbais vai aos poucos desaparecendo e praticamente inexiste no portugues atual.
Essa mudan<;:aleva os novos usos mais gramaticalizados do vocabulo "bem" a aparecer nas
posi<;:oespre-verbais, que nao mais saDocupadas por seus usos com valor de adverbio qualitativo.

ONDE: ITEM EM PROCESSO DE GRAMATICALIZAc;:AO?

Maria Luiza Braga (UFRJ), Keylla Cristiani Manfili (UFRJ)

A palavra "onde", na ultima decada, foi investigada por pesquisadores diversos e a partir de
quadros de referencia tearica distintos, como se pode verificar em Manfili (2003) e Portella (2003).
Aprimeira partiu de uma perspectiva sacio-cognitivista da linguagem, em especial, da Teoria da
Metafora de Lakoffe Johnson (2002) e retratou 0 emprego das constrw;:oes onde, no texto escrito
culto, seguindo principios que ultrapassaram 0 escopo tearico formalista das descri<;:oese
prescri<;:oesencontradas nas Gramiiticas de Lingua Portuguesa. Mostrou que 0 onde pode se
referir, de maneira anafarica, a processos cognitivos, atuando em uma rede polissemica, partindo
da no<;:aocentral de espa<;:o[+ concreto] ate concep<;:oesmetafaricas mais abstratas. Portella
(2003), por seu turno, examinou os usos de onde, na fala de Salvador, priorizando urn quadro
de referencia tearica funcionalista. Tambem adotou uma visao diacr6nica e interlingliistica do

fen6meno, e defendeu que 0 mesmo experimenta uma mudan<;:aem progresso.
Nosso trabalho focaliza 0 uso desta palavra nas modalidades falada e escrita, utilizando como
corpus as ocorrencias extraidas das transcri<;:oesde entrevistas de falantes cariocas e de textos
jornalisticos que integram 0 acervo do PEUL-Projeto de Estudos do Uso da Lingua, sediado na
UFRJ. Concebemos nosso objeto de estudo como uma variavel dependente enearia e analisamos
os dados empiricos a luz de categorias lingliisticas e extralingliisticas, recortadas como variaveis
independentes, no espirito da sociolingliistica laboviana. Os resultados preliminares de nossa
anii.lise revelam que a palavra onde e usada nao marcadamente na remissao anafarica a lugar,
espa<;:oe institui<;:aoe bloqueada na remitencia a tapico e assunto. Mostram iguaimente que seu
emprego e sensivel a restri<;:oesde ordem gramaticai, particularmente, a fun<;:aosintatica a que
serve. Por fim, questionamos a visao que defende que este item esta experimentando uma
mudan<;:ano seu estatuto categorial.


