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Em trabalho anterior, busquei verificar se procediam as hip6teses de Chierchia (1998a, b) sobre

as rela<;:6esentre a denota<;:aode nomes, marca<;:aomorfol6gica de pluralidade nominal e exigencia

de classificadores. Para tanto, optei por estudar 0 Yagua, lingua amaz6nica que pare cia

apresentar urn rico sistema de classificadores (Payne 1986a, 1987; Payne & Payne 1990). Os

dados do Yagua foram estudados de acordo com os criterios julgados relevantes par Chierchia

e sua aniilise mostrou que os itens usual mente chamados "classificadores" pareciam ter outras

fun<;:6esalem das apontadas por Chierchia em sua defini<;:aode classificador. Baseando-me em

alguns dados de linguas Tucano e Huitoto, hipotetizei que esse (ao menos aparente) "acumulo

de fun<;:6es"era uma caracteristica areal (Payne 1987) e que esse fen6meno estava relacionado

nao somente a urn processo semantico, mas tambem sintatico. Naquele momento, disse que 0

desenvolvimento natural da pesquisa consistiria na amplia<;:aodo corpus para verifica<;:aodas

hip6teses levantadas. 0 presente painel mostra resultados parciais do desenvolvimento da



pesquisa, sugerindo que os assim chamados "classificadores" tern, de fato, fun<;oes puramente

semanticas, mas tambem estao envolvidos em fenomenos sintaticos e discursivos. 0 estudo

tambem sugere Uunto com Grinevald & Seifart, a sair) que a existencia de "classificadores" nas

linguas da Amazonia ocidental deve ser reconsiderada.
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A lingua Apurina e falada por urn povo que mora em comunidades localizadas, em sua maioria,

ao longo dos afluentes do rio Purus (AM);sua popula<;;aoe de aproximadamente 2000 pessoas,

e apenas cerca de 30% destas falam a lingua. Este trabalho tern como objetivo apresentar a

analise dos nomes da fauna e flora apurina tanto sob uma perspectiva estritamente lingUistica

(atraves de uma analise fonologica e gramatical) como tambem etnolinguistica (levando em

considera<;;ao0 universe cultural apurina associado ao sistema lingUistico). Tais investiga<;;oes

foram partes de urn estudo lexicognifico cujo objetivo final foi a elabora<;;aode urn dicionario

ilustrado da fauna e flora Apurina. As informa<;;oeslingUisticas e socio-culturais foram obtidas

a partir de materiais ja existentes sobre a lingua e de materiais coletados em pesquisa de campo

pela bolsista. Elaboramos, entao, urn banco de dados (organizado com 0 auxilio do programa

computacional Toolbox) constituido por diversos campos nos quais estao informa<;oes como: a

glosa, a transcri<;;ao fonologica, a segmenta<;;ao morfica, a defini<;;ao,0 nome cientifico, as

informa<;;oesenciclopedicas, entre outras informa<;;oesque sac selecionadas para aparecer no

dicionario dependendo do publico ao qual este e destinado. Entre os fenomenos estudados

durante a elabora<;;ao do dicionario estao questoes de cunho semantico, que envolvem a

identifica<;;aodos casos de sinonimia, homonimia e polissemia, por exemplo, e questoes de cunho

lexicografico concernentes ao tratamento desses fenomenos nas entradas do dicionario. Como

alguns dos resultados, detectamos a ocorrencia de sinonimia associada, principalmente, a
varia<;;aoespacial e geracional; ja a homonimia tende a ser evitada; e a polissemia manifesta-se

por meio da metafora ou da metonimia. Finalmente, a compreensao do sistema de nomenclatura

da fauna e flora apurina revelou informa<;;oesimportantes sobre os tipos de rela<;;oese conceitos

estabelecidos dentro do universe cosmologico apurina.
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Nesta apresenta<;ao, discutiremos 0 estatuto das formas prefixadas ao verbo em Juruna (familia

Juruna, tronco Tupi), as quais, hipotetizamos, podem revelar fenomenos sintaticos na lingua.

Nossa analise partiu do corpus construido a partir dos dados presentes no trabalho de Fargetti

(2001) e de nos so proprio trabalho de campo, realizado em mar<;ode 2005, no qual coletamos

paradigmas completos de verbos pertencentes a diversas classes. Analisamos 0 comportamento



dos prefixos presentes nos verbos em Juruna, em busca de urn melhor entendimento dos

fen6menos de marca<;:aode pessoa, numero e intransitiviza<;:aona lingua. Em nossa apresenta-

<;:ao,mostraremos 0 comportamento de alguns desses prefixos nos paradigm as dos verbos

assustar, bater, comer, comprar, dar, descascar, morder, ouvir, pentear, quebrar e terminar a

fim de apresentar nossas hipoteses preliminares sobre eles. Apresentaremos evidencias prelimi-

nares de que os afixos nao marcam apenas concordancia do verbo com 0 objeto, mas, tambem,

podem funcionar como marcas de outros fenomenos na lingua, tal como antipassiva (intransi-

tiviza<;:aoatraves da demo<;:aodo paciente) e foco do objeto, entre outros possiveis fen6menos

sintaticos geralmente marcados nas linguas Tupi, como Caso (Storto 2004).
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A familia ling1iistica Pano e uma das mais conhecidas da America do Sui e conta com cerca de

tres dezenas de linguas faladas por cerca de 30 mil pessoas que habitam a Amazonia boliviana,

peruana e brasileira. Dentre essas linguas, estao 0 Remo, 0 Tuxinaua, 0 Kanamari do Acre e 0

Karipuna, das quais se dispoe de urn escasso material para analise ling1iistica. Por esse motivo,

ate 0 momenta nao se tern noticia de dassifica<;:aointerna dos referidos idiomas. No ambito

dessas preocupa<;:oes,surgiu a ideia de realizar urn estudo cujo objetivo e, lan<;:andomao dos

poucos dados ling1iisticos disponiveis e, ainda, de indicios historicos e antropologicos, tentar

inserir as linguas em questao na atual dassifica<;:aoda familia Pano. Essa tarefa foi destinada a

quatro estudantes de inicia<;:aocientifica, dentre os quais me induo com a responsabilidade de

investigar a lingua Karipuna. Nesta apresenta<;:ao,exporei de forma breve e ainda preliminar os

resultados obtidos ate 0 momenta sobre 0 Karipuna e, dentro do possivel, sobre 0 andamento

dos trabalhos acerea dos outros tres idiomas Pano em estudo.


