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A CLASSIFICA<;Ao DA LiNGUA AKUNTSU

Nilson Cabas Jr. (Museu Cae/dO

Neste trabalho pretende-se mostrar que a lingua dos indios isolados do Igarape Omere Rondonia).

contactados em 1995 pela equipe de Indios Isolados da Funai. e denominados como Akuntsu

por urn outro grupo de indios isolados Kanoe. habitantes da mesma area. e uma lingua distinta

pertencente a familia Tupari do tronco Tupi.

o trabalho se baseia na coleta de uma lista de palavras feita por este autor com urn dos indios

isolados . em situa<;;aode monolinguismo. na Frente de Contato Omere. A analise inicial das

palavras contidas nesta lista possibilitou concluir que a lingua em questao e uma lingua do

tronco Tupi. provavelmente da familia Tupari.

Aanalise posterior. feita atraves da compara<;;aoda mesma lista com listas de palavras das outras

linguas que compoem a familia Tupari - 0 Tupari, 0 Mekens. 0 Makurap e 0 Ayuru - permitiu

concluir que se trata claramente de uma lingua da familia Tupari. distinta de todas as outras,

exceto talvez 0 Mekens.

Apresen<;;ade grandes semelhan<;;asentre palavras Akuntsu e Mekens poderia. inicialmente. por

em duvida a classifica<;;aodo Akuntsu como lingua distinta (talvez urn dialeto do Mekens).



Entretanto, con forme sera mostrado, a ocorrencia de diferen<;as (minimasl entre sons em

palavras nas duas linguas possibilitou a diferencia<;ao entre as mesmas como linguas distintas.

Tal diferencia<;ao foi decisivamente comprovada a partir da Ida de urn indio falante de Mekens

(e bilingue em portugues) a Frente de Contato Omere, com 0 intuito de verificar 0 grau de

inteligibilidade mutua entre as linguas. Ficou constatado, pela averigua<;ao do encontro entre 0

indio Mekens com indios Akuntsu. que se tratavam de linguas genuinamente distintas, pois a

inteligibilidade mutua nao foi possive!.

ALGUMAS HIPOTESES SOBRE 0 DESENVOLVIMENTO HISTORICO DE NASALIDADE

ESPONTANEA EM ARUAI{

Sidney da Silva Facundes (UFPAJ, Sidi Facundes (UFPAJ

Alguns estudos (Facundes 2000, 2002) sobre a lingua Apurina (Aruak) indicam existir uma

rela9ao entre quantidade vocalica, ditongos. a queda da consoante fncativa glotal (Ih]) e 0

surgimento de vogais nasais nessa lingua. Investiga96es mais recentes examinaram a signifi-

cancia dessa descoberta para 0 conhecimento do desenvolvimento hist6rico de proto-Aruak. Os

resultados dessas investiga96es permitiram a elabora9ao de algumas hip6teses. as quais serao

apresentadas e justificadas. Alguns dados a serem apresentados ilustrarao casos em que a

ocorrencia de duas vogais adjacentes em Apurina provoca a nasaliza9ao das vogais, Outros

dad os demonstrarao que palavras iniciadas por [hI perdem essa consoante quando prefixadas,

e que essa perda e acompanhada da nasaliza9ao vocalica. Embora esse segundo processo possa

ser descrito em termos de regras sequenciais que permitiriam descartar qualquer rela9ao entre

nasalidade e [h], dados de outras linguas aruak indicam existir de fato uma rela9ao. ao menos

hist6rica, entre [h] e a nasaliza9ao de vogais.

ASPECTOS DIACRONICOS DO ABLAUT EM KARiB

Sergio Meira de Santa Cruz Oliveira

Na grande maioria das linguas da familia Kanb. existe urn tipo de altemancia vocalica no inicio

de certas raizes (verbais, nominais, posposicionais) que leva a existencia sincr6nica de duas

formas, usadas em partes diferentes dos paradigmas respecUvos (por exemplo. em Katxuyana,

a raiz verbal para 'ver' e. em certas formas, lonel -- p.ex. Ik-one-wIl 'eu te vi' --, e, em outras

formas, lenel -- p.ex. Iw-ene-wIl 'eu 0 vi', Uma compara9ao da situa9ao sincr6nica em varias

linguas da familia sugere a existencia de tres (ou talvez quatro) padr6es diferentes, baseados na

distribui9ao das formas nos paradigmas das raizes.

o presente trabalho, baseado em trabalho colaborativo (S.Meira, S.Gildea, B.Hoff, M.C.Mattei-

Muller) descreve uma possivel hip6tese diacr6nica sobre a origem e 0 desenvolvimento destes

padr6es na familia Kanb.

CLASSIFICA<;Ao INTERNA DA FAMiLIA LINGiHSTICA MONnE

Denny Moore

Pesquisas recentes possibilitam a classifica9ao intema da familia linguistica Monde, do tronco

Tupi. Esta familia con tern tres linguas: Surui de Rondonia, Monde (Salamayl e uma terceira



lingua composta dos quatro dialetos a) Gaviao de Rondonia, b) Zoro, c) Cinla Larga e d) Arua. A

classificaGao intema tern como base principal as correspondencias de som entre os dialetos e as

linguas da familia, suplementadas por criterios lexicais. A analise comparativa

mostrara que 0 tom, 0 prolongamento vocalico e a nasalidade variam entre as Iinguas e os dialetos

de maneira interessante.

ELEMENTOS PARA A RECONSTRUc;:AO DO PADRAO DE MARCAc;:Ao PESSOAL EM PROTO-
MACRO-JE
Eduardo Rivail Ribeiro (UFGj

Estudos recentes apontam vanas evidencias morfologicas para 0 relacionamento genetico entre

os supostos componentes do tronco Macro-Je, incluindo semelhanGas entre os morfemas

marcadores de pessoa (Rodrigues 1986), a existencia dos chamados preflXos relacionais (Rodri-

gues 1994, 2000) e a existencia de marcadores de posse indireta (Rodrigues 1992) em varias

linguas do tronco. Estes estudos, no entanto, padecem de dois problemas que tomam as

evidencias menos convincentes: (i)raramente se oferecern correspondencias fonologicas e lexicais

que corroborem as evidencias morfologicas; (ii)tais estudos se caracterizam por uma abordagem

fragmentaria, de tal forma que categorias que saD claramente relacionadas paradigmaticamente

(como os tres exemplos mencionados acima - marcaGao de pessoa, preflXos relacionais e

marcadores de posse indireta) saD geralmente tratadas isoladamente.

Integrando os tres tipos de evidencias morfologicas mencionados acima (corroboradas, sempre

que possivel, por evidencias lexicais), 0 presente estudo propoe uma reconstruGao do padrao de

marca<;:aopessoaI em Proto-Macro-Je, com base principal mente em dados das familias Je,

Karaja, Ofaye, Krenak, Karin e Maxakali. Alem de descrever as caractensticas do padrao de

marcaGao pessoal em Proto-Macro-Je (compartilhado, aparentemente, por nomes, verbos e

posposi<;:oes),este estudo analisa os processos diacronicos que teriam contribuido para obscu-

recer (ou eliminar) tal padrao nas Iinguas atuais - incluindo processos fonologicos (como em

Kayapo, onde a consoante do preflXo de terceira pessoa se toma zero), morfologicos (como a

reanalise de antigos preflXos, em Kaingang, como parte da raiz) e tipologico-gramaticais (como

a gradual elimina<;:aoda distinGao entre nomes obrigatoriamente possuidos e opcionalmente

possuiveis em Karaja). Por fim, urn provavel cenario para a origem dos preflXos relacionais em

Macro-Je, envolvendo processos de sandi entre raizes comeGadas porvogal e seus determinantes,

sera brevemente discutido.

ERGATIVIDADE CINDIDA EM gUATRO LINGUAS JE: TIMBIRA, APINAJE, KAYAPO E SUYA
Flavia de Castro Alves (UNICAMPj

A farmlia linguistica Je atual compreende as seguintes Iinguas (primeiro 0 nome da lingua e,

entre parenteses, as suas variantes (fonte Aryon Rodrigues: 1986)): Akwen (Xakriaba, Xavante,

Xerente), Apinaje, Kaingang (Kaingang do Parana, Kaingang Central, Kaingang do Sudoeste,

Kaingang do Sudeste), Kayapo (Gorotire, Kararao, Kokraimoro, Kubenkrankegn, Menkrangnoti,



Mentuktire. Xikrin). Panara. Suya (Suya. Tapaylina). Timbira (Apaniekra. Ramkokamekra.

Krah6. Parkateje. Pykobje. Krenje. Krinkati). Xokleng.

E possivel reconhecer dentro dessa familia 0 subgrupo Apinaje - Kayap6 - Suya - Timbira. 0

indicativo de que essas quatro Iinguas tern uma origem comurn. 0 que poderia ser reconstruido

nos termos do Proto Apinaje-Kayap6-Suya-Timbira. e 0 fato de essas Iinguas compartilharem

muitas propriedades morfossintaticas. inclusive no que diz respeito a morfologia ergativa. No

entanto. quanto ao fator que desencadeia 0 sistema ergativo. nota-se uma outra divisao: de urn

lado Apinaje. Kayap6 e Suya. onde a ergatividade e Iimitada a certos contextos de subordina<;ao

(relativiza<;aono Apinaje (C.C.Oliveira: 2003) e verbos etimologicamente complemento no Kayap6

e Suya; do outro lado 0 Timbira. onde 0 sistema ergativo e condicionado pelo tempo passado

simples da ora<;ao independente (Alves: 2003). Importante notar que tambem em ora<;6es com

verbos auxiliares (verbos complement-taking antes da reanalise). 0 Timbira opera num padrao

de marca<;ao de caso Nominativo-Absolutivo. com as caracteristicas da parte absolutiva forte-

mente relacionadas com a marca<;ao absolutiva nas outras tres Iinguas.

o objetivo desta comunica<;ao sera apresentar a analise que justifica as informa<;6esacima. feita

a partir dos dados do Apinaje (C.C.Oliveira: 2003). Kayap6 (M.A.Reis Silva: 2001). Suya

(L.C.Santos: 1997) e de tres variantes do Timbira. Apaniekra (F.C.Alves:2004 (em andamentolJ.

Parkateje (M.N.O.Ferreira: 2003) e Pykobje (R.M.Sa Amado: 2003).

MUDANC;:AS CONSONANTAIS EM XIPAYA (TUpij

Carmen Lucia Reis Rodrigues (UFPAj

o objetivo deste trabalho e apresentar algumas mudan<;as consonantais em Xipaya (familia

Juruna. tronco Tupi). considerando-se dois periodos de registro da lingua. 0 primeiro periodo

diz respeito ao material coletado por Curt Nimuendaju. entre 1916 a 1919. eo segundo periodo

compreende 0 corpus coletado a partir de 1988. Os dados serao analisados. com base nos

principios da linguistica hist6rica sobre mudan<;as sonoras nas Iinguas. tendo-se em vista a

compara<;ao entre os dados lexicais registrados por Curt Nimuendaju e os dados correspondentes

coletados nas ultimas duas decadas.

PRESSUPOSICIONALIDADE E ERGATIVIDADE CINDIDA

Maria Filomena Spatti Sandalo (UN/CAMP)

Este trabalho tenta mostrar que varios fen6menos relacionados a uma hierarquia de argu-

mentos (e.g. 213)podem ser explicados atraves da hip6tese de mapeamento (Mapping Hypot-

hesis. Diesing 1992). Este trabalho traz dados de varias linguas. mas concentra-se na voz

inversa da lingua kadiweu (morfema relacional segundo a literatura indigenista brasileira) e

suas implica<;6es para 0 sistema de caso desta lingua. Kadiweu e uma lingua da familia

GuaikurU falada no Mato Grosso do SuI.


