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Esta comunicayao apresenta a hipotese de que
certos prefixos verbais na lIngua Nad~b tern se desenvol-
vido da incorporayao de posposiyoes i locuyao verbal. Ja
que nao existem descriyoes gramaticais de fases mais ~
tigas do Nad~b, nem descriyoes adequadas de llnguas ap~
rentadas, ainda nao .hi possibilidade de utilizar eVide~
cia externa para estender 0 entendimento do NadAb. PO!
tanto, os argurnentos aqui apresentados se baseiam em ev!
dencia interna. Depois de resurnir os tipos e as formas
dos prefixos verbais, consideraremos 0 comportamento ~
tua1 de varias posposiyoes e prefixos e suas inter-re1a-
yoes, 0 que interpreto como ilustrayao de .fases de um
processo de prefixayao que proponho como sendo a origem
de certos prefixos verbais.

a NadAb apresenta urn sistema de prefixos ve!
bais, os quais c1assifico em seis tipos, enumerados em
1: a saber, 0 prefixo formativo !=, que gera1mente apar!
ce vincu1ado a urna raiz verbal que nao tern outro prefixo
ou e1emento incorporadoJ 0 prefixo de aspecto i-, que
aparece obrigatoriamente com alguns verbos e opcionalmen
te com outros2J os prefixos derivacionais, como, po;
exemplo, ~ 'causativo', ~ 'reflexivo·, reclproco~ os
prefixos tematicos, que apare~m obrigatoriamente com
certaa ralzes verbais • cujo significado e difIcil OU
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imposs{vel de isolar do &1gnificado da raiz; os prefixos
relacionados, como, por exemplo, ~ 'em eima', 9!=
'dentro'; e os prefixos de eoneordancia, como, por exe~
plo, ba- 'concordaneia geral', mi- 'instrumento'. Bsta
apresenta~io se interessa principalmente pelos ultimos
dois tip~s, a saber, os prefixos relacionais • os p~
fixos de concordaneia.

1) Classifica~io dos prefixos verbais.
al formativo!: (traduzido aqui por 'fora')
bl aspeeto 1=
c) derivacionais
d) tematicos (traduzidos aqui por 't.ma')
.1 relacionais
fl de concordancia

o prefixo de aspecto i-, quando existe,ocorr.
em posi~io mais proxima i raiz ver~al. Todo prefixo der!
vacional, temitico, relacional, ou de concordincia tern a
forma bisica £!:' mas 0 prefixo mais proximo ao d. a!
pecto i-, quando este existe, se combina com ele, resu!
tando na forma Ci-. Quando aparece mais de UBI prefixo
com a mesma raiz verbal, a ordem dos prefixos se determ!
na por suas formas fonologicas e nio por seua tipoa ou
aignlfieados. Por exemplo, 0 prefixo ka- sempre ocorre
em posi~80 mais i esquerda dos prefixos, mi- sempre pr~
cede ~, ha- sempre ocorre em posi~io mais proxima ao

- 3aspeeto i-, quando este existe, ou • raiz, eto. De modo
geral, os prefixos de concordanoia s80 exolu{dos por
qualquer prefixo derivaeional, temitioo, ou relaoional ,
ou por qualquer elemento incorporado.

Para os fina deata aprea.ntaCilio, pede-s. cons!
derar as expansi5es da oraCilia• das loouCilOesverbal, PO!
posicional • nOllinal cc.o repres.ntadaB _ 2.



21 0 -. (LNl LN LV u.P1

LV -,!NC V
LP ---,LN P

LN ---,N

Na expansao da ora~io, a primeira LN funciona
como objeto direto e a segunda como sujeito do verbo, i.
i, 0 Nad~b e uma lIngua de ordem basica OSV (Weir 1980).
Nota-se que estou usando 0 termo 'locu~ao verbal' num
sentido diferente do que 0 da gramatica tradicional, na
qual este termo se refere ao verbo mais seu complemento
(objeto). No Nadlb, sendo 0 objeto separado do verbo na
ordem basica, nao faz sentido falar de tal tipo de '12
cu~ao verbal'. Antes, por 'locu~io verbal', eu quero d!
zer 0 verbo mais qualquer elemento ou elementos incorpo-
rados a ele. Na expansao simplificada da locu~io verbal
em 2, V representa as raIzes e os sufixos verbais, e~
quanta INC representa os prefixos e os elementos inco~
rados.

No Nadlb, podem-se incorporar i
nome. e posposi~Oes. Esta apresenta~io se
incorpora~io de apenas posposi~oes, como
•• 3.

locu~io verbal
interessa pela

exemplificado

3al Ih a-w6t Nid~ mihang
(eu fom-es~to"'" ~I
•Morc no _10 do. NadAb.·

3bl Nid~ Ih mihang wit
3cl*1h aihang wit Nid~ mihanq
3dl*Nid~ .ihang Ib aihang wit



~O _

ui}". LV
I I -----......
N N INC V
I I I INidah Ih mihang wat

Em 3a. aparece uma ora~ao intrasitiva com urna
LP Nadah mihanq 'no meio dos Nadab'. A irvore que repre-
senta .sta ora~ao aparece em 3e. A forma em 3b resulta
do avan~o da LN, Nadah, dominada pela LP para a posi~ao
e fun~io de objeto direto da locu~ao verbal e da inco~
ra~ao da posposi~ao mihang i locu~io verbal. A irvor.
que representa 3b aparece em 3f. Observa-se que a nova
locu~ao verbal nihang wat • transitiva. Assim, no proce!
so da incorpora~ao de posposi~io i locu~ao verbal, hi
uma mudan~a nas rela~oes gramaticais da ora~io e, a. v~
zes, na valencia do verbo. Dos exemplos 3c e 3d, nota-a.
que a posposi~ao incorporada a loca~ao verbal nio pode,
ao mesma tempo, ocorrer na LP de onde foi extralda, i ••,
nao se trata de um tipo de concordancia.

Consideremos agora a incorpora~ao da
~io ~ 'em cima', exemplificada em 4 e 5. Em 4a,
a situa~io e identica i da posposi~ao mihang 'no
que ji vimos. A posposi~ao ~ do exemplo 4a pode
corporar i locu~io verbal, como em 4b, tornando a
minada pela LP 0 objeto direto da nova locu~io
yo aoob.

pospos!
4b • 4e,
meio de'

4a) Ih a-sooh bxaah ~
(eu foJ:m-estar=sent:alD hvore tIIFd.JaB)

'Estou sentado na irver •• '
4bl bxaah Ih ~ sooh
4e) *bxaah yo Ih yo sooh
4d) bxaah Ih ~-aooh
4e)*bxaah yo Ib ya-aoob



No exemplo 4d, porim, vi-se outra fase da 1a
corpora9io. A posposi9io incorporada x2 se tornou prefi-
xo verbal l!=, 0 que esta de acordo com a forma geral
de prefixos verbais Ca-. A di~eren9a mais marcante entre
a posposi9io incorporada e 0 prefixo verbal, a18m da
qualidade das vogais, e que a posposi9io incorporada se~
pre tem seu proprio acento, enquanto 0 prefixo nio tem
acento. Outra diferen9a, que nio aparece neste exemplo,
i que 0 prefixo que resulta deste processo, como todos
os prefixos, se combina com 0 aspecto i-, quando este
existe e quando nio ha outro prefixo entre-ele e 0 i-
mudando sua forma de l!= para l!-' Assim, se 0 aspecto
!- estivesse presente em 4b.e 4d, as formas das LVs s~
riam yo i-sooh e yi-sooh, respectivamente. Como no caso
da ~sposi9io incorporada, nio se deve considerar 0 pr~
fixe l!= como marca de concordancia (veja os exemplos 4c
e 4el.

Embora as duas formas 4b e 4d pare9am s\r igu!l
mente ace1taveis com 0 verba ~ 'estar sentado', i!
to nio i 0 caso como 0 verba ka-mI-hsiik 'parar para de!
cansar' do exemplo S. Com este verbo, que ji tem dois
prefixos, apenas a forma com a posposi9io incorporada
(exemplo Sb) i aceitavel, e nio a forma com 0 prefixo
(exemplo Sc). 4

Sal ih ka-mI-hxiik bxaah x2
(eu Ief1eld.vo-tematt~ i£
VOle em=c:ima)

'Paro para descansar na irvore.'
Sb) bxaah ih x2 ka-mI-hxiik
Sc) *bxaah ih ka-mi-yi-hxiik

Ass1m, parece que, com a lncorpora9io da posP2.
.19io x2 i locuCWio verbal, come90u UIII proceaao de pref!
xac;io, mas ainda hi urna preferencia, pelo _no. COlD a1
quna verbo., para a forma nio-prefixad ••
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Nos exemplos 6 e 7, vi-se urna fas.e urn pouco
mais avan~ada do processo de prefixa~ao. com a pospos!
~ao h~. A forma de 6b, com a posposi~io incorporada, e
inaceitavel para alguns falantes e e considerada por ou
tros menos aceitavel do que a forma prefixada de 6c. No
caso de urn verba que ji tem outro prefixo, como ki-ylSk
'cair (plural)' (veja 0 exemplo 7), a situayio i a mesma.
Assim, com a posposiyio h~, ha pelo menos uma preferi!
cia forte para a forma prefixada. Mais urna vez, vi-s.,
do exemplo 6d, que nao se trata de concordancia.

6a) saliip a-d~ng kalapee hi
(sarampo form-cair+singular crianya !!)
'A crian~a pegou sarampo.' (ou, 'sarampo
caiu na crian~a.'l

6b) ?kalapee saliip hi denq
6c} kalapee salaap ha-ding
6d} *kalapii hi saliip ha-ding

7a} saliap ki-ylSk kalapi hi
(sarilllpO terna+aspe~lural crianyaB em)
'As crianyu pegaram sarampo.' (ou, 'Sa-
rampo caiu nas crian~as.')

7b) ?kalapi saliip hi ki-yuk
7c) kalapi salaap ka-hi-yuk

Nos exemplos 8 e 9, vimos 0 processo da prefi-
xa~io da posposi~io incorporada numa fase mais avan~ada,
com a posposiyio ~ 'dentro'. Neste caso, a forma de 8b,
com posposiyio incoiporada i locuyio verbal, i inaceita-
vel para todos os falantes. 0 prefixo que resulta da i!
corporayio de ~ tem duas formas, ~ (exemplo 8c) • ll!::
(exemplo 8d), as quais representam a mudanc;a da qualid~
de da vogal da posposiC;io para a qualidad. mais normal
•• prefix08. Mats 1IIIavez, nio s. t:rata de concordincia,
o que esti claro no .xeaplo 8••
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8al Ih a-hing hxooh ~
(eu form-baixar eanoadentrol
'Baixo de canoa.'

Bbl *hxooh ih go hing
Bel hxooh ih ~-hing
Bdl hxooh ih i!-hing
Bel *hxooh go Ih ga-hing

Todavia, hi urnoutro fator que aparece com a
incorporac;raode E COllicertos verbos, a saber, uma mudaa
c;rano sentido da nova locuc;raoverbal. Iss~ i exemplific~
do el1l9, com 0 verbo i-yoom 'plantar'. Usa-se a forma
nio-incorporada de 9a para se referir a qualquer ate de
plantar na roc;ra,em qualquer,epoca, enquanto a forma
prefixada de 'b se refere apenas i primeira plantac;rao
1.e, as formas de 9a e 9b na~ sio sinonimas, tendo a fO!.
ma preflxada urnsentldo mais limitado. Parece que, nesta
altura, a diferenc;rade senti do se apllca apenas em rel~
c;rioa alguns verbos. Com 0 verba a-hing 'baixar' do ex&!!
plo B, as formas lncorporadas e preflxadas parecem ser
sinoniaas.

gal ih i-yoom g~~w 22
(eu aspecto-plantar roc;ra~)
'Planto na roc;ra.'

9b) gl!l!W lh gi-yoOm
(roc;raeu dentro+aspecto-plantar)
'Planto a roc;ra(pela primeira ve.l.'

Com a posposic;riome 'instrumento', entramo.
numa outra fase do desenvolvimento do. prefixos (veja 0
exemplo 10).

lOa) ih i-soom sxOOw me
(eu aspeeto-flechar-OOII-zarabatana zara-
batana instrumento)
FlltchO COlI zarabatana.'
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lOb} *axo6w lh mi i-aoOm
lOci a.x66wlh. n:-a66Ji

laarabatana eu instrumento+aBpecto-fl~
char-com-aarabatana)
'Estou experimentando a zarabatana.'
(uma fase na fabrica9io de zarabatanu.)

10d) lh mI-soom doo
(eu instrumento+aspecto-flechar-com-z!
rabatana nominaliaador)
'aquilo com que flecho'

10e) Ih i!-h~nq doo
(eu ~-baixar nomina1izador)
'aquilo em que baixo'

Como no caso de 92, e inaceitavel a forma com
a posposi9ao incorporada (exemplo lOb), mas aqora parece
que 0 processo de mudan9a de sentido na forma prefixada
tern se estabelecido mais firmemente. Veja 0 exemplo 10c,
o qual nio e sinonimo de lOa, mas tern 0 sentido limitado
de a9io inicial, que corresponde ao exemplo 9b. Nio 02
nhe90 nenhurn verbo que admita urna forma do tipo 100 como
sinonimo de urna do tipo lOa em ora90es principais. Cont~
do, 0 sentido que corresponde a lOa continua com 0 pr~
fixo em certos ripos de ora90es encaixadas, oomo na or!
9io relativa do exemplo 10d. (Compare com 10e, que i a
ora9io relativa correspondente ao exemplo 8.)

Em lla aparece urn novo aspecto do que estamoa
tratando, a saber a ocorrencia da poaposi9ao me na LP
axoOw me 'com zarabatana' em combina9io com seu prefixo
correapondente mi- no verbo, 0 que eati _ confronto ooa
o comportamento de todaa u outru poapoai90ea ate agora
examinadu. (COmpare lla coa u formaa inaceltiveia de
)c, 3d, 4c, 4., 615• Se.)



llal axoaw lIIi lh !!!-aoom
(zarahatana instrumento eu instrum8nto +
aapecto-flechar·Som-zarahatana)
'Flecho COllI zarahatana.' (ou, provave!
mente, .£ com zarahatana que flecho.'l

Ilb) .xOOw me ih l-soom
(zarahatana.instrumento eu aapecto-fle-
charscom=zarabatana)
'Flecho com zarahatana.' (ou, provavel-
mente, 'Com zarahatana au flecho.')

llc) hxooh ~ ih a-hinq
(canoa dentro eu form-baixar)
'Baixo de canoa.' (ou, provavelmente
•De canoa eu baixo.')

Agora a opera9ao parece mais um tipo de conco~
dincia do que simplesmente uma incorpora9ao. 0 prefixo
ma- ocorre no verbo apenas quando a LP instrumental pr~
cede 0 verbo, e mesmo assim, esse prefixo nem sempre ap~
rece. A forma de llb, i.e, sem 0 prefixo ma-, tambem i
aceitavel, embora muito mais rara do que lla ou lOa. O~
serva-se que 0 exemplo Ilb corresponde i antecipa9&0 de
qualquer LP sem mudan9a das rela90es gramaticais, como
em llc, onde evidentemente ae trata apenas da reorden~
9&0 daB palavras. No exemplo Ild, nota-se que nao ocorre
mudan9a das rela90es gramaticais sem 0 uso do prefixo
verbal. Compare a ocorrencia de llc com a n&o-ocorrincia
de 8e e a nao-ocorrencia de lld com a ocorrencia de 8c
e 8d. Interpreto os exemploa llb e llc como antecipa9&0
da LP para uma posi~io de foco e 0 exemplo lla como uma
ora~io gUvada ('cleft sentence'). Veja as tradu~Oea em
parinteaea.



Examinaremos, por Gltimo, 0 prefixo~, que
_parece no examplo 12 e que traduzo aqui por 'concordin-
cia geral'. Hi _lguma indica9io de que este prefixo tea
sua origem num proceBso de incorpora9io e prefixa9io de
uma posposiCWio!!!, que, hoje em dia, i uma marca locat!
va ou temporal. Os exemplos 12_ e 12b cornBpondell a lOa
e lla e, como no caBO de mi- 'prefixo instrumento', a
funCWiode ~ parece Ber de concordancia.

12_) III a-wit Miniiw bi
(eu form-estar=em-movimento ManauB loca
tivo/temporal)
'Moro em Manaus.'

l2b) Miniiw bi {h ba-wit
(ManaUB locativo/temporal eu concordin-
cia=geral-estar=em=movimento)
'Moro em Manaus.' (ou, provavelmente, '£
em Manaus que eu moro.')

Todavia, ba- pode marcar um tipo de concordan-
cia com qualquer elemento adverbial que precede 0 verbo,
como palavras locativas (exemplo l2b), temporais ( exem-
plo l2c) e adverbio8 de modo (exemplo l2d) , com LPB
que .precedem 0 verbo, incluindo objetoB indiretos (exem-
plo l2e) e outras LPB (exemplo l2f), mas excluindo LPs
instrumentais, com as quais se usa 0 prefixo de conco~
dancia mi- (exemplos l2g e 12h), com orayoes nia-finitas
que precedem 0 verba principal (exemplo 12i) , etc. Inte~
preto tod.. estas formas nas quais Be usa 0 prefixo ~
como orayOes clivadaa ('cleft Bentences'). Assim, 0 pr~
fixe ba- parece ter Be tornado uma marca geral de conco~
dinci_ e, provavelmEinte,de oracwioclivade (':cleftinv')
ou suborcUnayio.



yi t.i in ~-hinq
(amanha eu concordancia-qera1-baixarl
'Vou baixar amanhi.' (ou, provave1~te,
'£ amanhi que you baixar.'l
kayahe ih ba-wit
(devaqar eu concordancia~qera1-estar=em-
movimento)
'Ando devagar.' (ou, provavelmente, 'I
devagar que ando.')

12e) kalapee h. ih ba-nxoo-dik
(crianya objeto~indireto eu concordan
cia=qera1-dar completivo)
'Dei para a crianya.' (ou, provave1men-
te, 'Foi para a crianya que dei.')

12f) hxooh go ih ba-hing
(canoa dentro eu concordancia=qera1-ba!
xar)
'Baixo de canoa.' (ou, 'provave1rnente,'£
de canoa que baixo.')

12q) * sxoow me ih bi-soom
(zarabatana instrumento eu concordancia-
geral+aspecto-f1echar=com=zarabatana)

12h) sxoOw me ih mt-soom
(zarabatana instrumento eu instrumento+
aspecto-flechar-com=zarabatana)
'Flecho com zarabatana.' (ou, provave1-
mente, '£ com zarabatana que f1echo.')
ih ka-len-bi, ih ba-htnq
(eu tema-querer-nao-finito, eu concord!R
cia-gera1-baixarl
'Ouerendo (1oe, se/quando eu quere), eu
baixo.' (ou, provavelmente, '. querendo
que eu baixo.')

- 138 -



Ass1m, da compara~ao do comportamento atual
de varios prefixos verbais chegAmos a urna hip5tese sobre
o desenvolv1mento diacronico dos prefixos relacionais e
de concordincia. Pode ser que alguns prefixos derivac12
nais e temiticos tenham se derivado pelo mesmo processo,
tendo desaparecido as posposi~oes correspondentes.S Se
esta hip5tese esti certa, e de se esperar que 0 processo
de pref1xa~ao continue. As proximas posposi~oes a serem
sujeitas ao processo provave1mente seriam as que tem fa!
mas mais semelhantes i de prefixos, a saber, 2! 'ao 1ado
de' (exemplo 13) e ~ 'ao lado de' (exemplo 14). Nesta
altura, apenas as formas incorporadas (13b e l4b) sao
aceitiveis e nao as formas prefixadas (13c • 14c).

13a) Ih a-sooh ~lIsn2!
(eu form-estar=sentado mamie ao~lado-de)
'Estou sentado ao lado de mamae.'

l3b) \t1SIlIh 2! sooh
l3c)* \tun Ih pa-sooh
14a) Ih a-ni kalapee ~

(eu form-vir crian~a ao-lado-de)
'Venho ao lado da crian~a.'

l4b) Kalapie Ih W\t ni
14c)* Kalapie Ih wa-ni

Seria de se esperar que, depois do aparecimen-
t~ de formas prefixadas, como no caso de ~ (exemp1os 4
e 5), as formas incorporadas come~assem a desaparecer,
como no caso de hi lexemplos 6 e 71, seguido por uma m~
dan~a de sentido. como nos casos de 22 (exemplos 8 e 9 1
• me (exemplo 10). e possivelmente a extensio do sistema
4e concordancia. como nos casos de me (exemplo 111. ~
(exemp10 12).



1. 0 Nadlb e urna lingua indigena falada no estado do Am~
zonas por urn grupo que se autodenomina Nadlb, mas que
i conhecido na literatura por varios nome., como Maku,
Nad~b~ e Kabori. A lIngua foi classificada por al~.
lingGista. (por exemplo, Rivet e Tastevin 1920, Tovar
1961 e Loukotka 1968) como sendo da famIlia Maku ou
Maku-Puinave. Os dados nos quais se baseia esta anil!
se foram colhidos por mim mesma junto ao grupo do a!
to Rio Uneiuxi (afluente do Rio Negro) , .durante tres
pesquisas de campo efetuadas entre setembro de 1975
e fevereiro de 1981.

2. A ..fun~io do prefixo i-, aqui traduzido por 'aspecto',
nao esta bem clara ainda, mas isso nio afeta os arg~
mentos aqui apresentados.

3. Nao conhe~o nenhurna outra lIngua na qual a ordem dos
prefixos depende da sua forma fonologica. Antes, g~
ralmente depende do tipo ou sentido dos prefixos. Co~
pare, por exemplo, 0 Universal 28 de Greenberg (1963),
que afirma que os afixos derivaeionais devem aparecer
mais proximos i raiz do que os afixos inflexionais.

4. Como ji vimos, no sistema de prefixos verbais, X!=
sempre segue mi-. Os falantes nativos eonsideram a.
duas outras ordens, ka-ya-mI-hxiik e ya-ka-mI-kxaik ,
piores do que a forma 5e.

5. Existem certos prefixos temiticos que evidentemente
t3m outra origem, como em onomatopeias (por exemplo ,
no verho pa-la-laah 'despedac;ar-.e') ou ell emprest!
mos (por exemplo, no verho mi-xeeh 'rezar missa', que
veil da lIngua Geral).
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