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A CATEGORIA LOCATIVO NA LiNGUA SHANENAWA-PANO

Glciucia Vieira Candido (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS)

o caso locativo, como 0 proprio termo indica, diz respeito a fun~ao de localiza~ao espacial ou

temporal exercida por urn sintagma nominal em uma senten~a. Na presente comunica~ao,

faremos uma breve descri~ao da localiza~ao espacial em Shanenawa, uma lingua indigena

pertencente a familia Pano que e falada por cerca 450 pessoas habitantes de quatro aldeias

situadas as margens do Rio Envira, no Municipio de Feijo, Estado do Acre, Brasil. Nesse idioma,

considerado de morfologia aglutinante, a localiza~ao espacial, dependendo de algumas distin<;oes

semanticas, pode ser indicada no sintagma nominal pelos seguintes sufixos -ani, -anu, -kiri,

-nia e -mera. As formas -ani e -anu marcam 0 locativo direcional. Enquanto 0 primeiro e afixado

ao sintagma nominal que indica 0 destino da dire~ao tomada pelo falante, 0 segundo e adicionado

ao sintagma nominal que traduz a origem espacial dessa dire~ao. 0 sufIXo -kiri, por sua vez,

aparece como uma alternativa para marcar tanto 0 locativo de origem quanta 0 de destino com

algumas restri~oes. Quando, porem, 0 objetivo e que urn sintagma nominal expresse metafori-

camente uma fun~ao espa~o-temporal, utiliza-se 0 sufIXo -nia. Finalmente, 0 morfema -mera

indica 0 caso locativo em urn sintagma nominal que figura como 0 espa~o onde outra entidade

ou a~ao referida na senten~a pode ser j estar localizadajrealizada.

A INTERFACE FONOLOGIA/MORFOLOGIA NO PYKOBJE: A siLABA VC COMO PREFIXO

Rosane de Sci Amado (USP)

o Pykobje, lingua do complexo Timbira, familia Je, apresenta os seguintes padroes silabicos:

ev, eve, eev, eeve, exemplificados por ku ('agua1, tep ('peixe1, kre ('ovo') e krow ('buriti').

Tambem se encontra 0 padrao ve, mas somente em inicio de palavra, 0 que e considerado urn

efeito de borda, como ilustra aw.ja.hi ('ca~ada'). Alem desses, postula-se, na subjacencia, uma

silaba V, tambem em inicio de palavra, que se realiza como V:, como se atesta em a:.kot ('morro').

Este trabalho tern por objetivo analisar as ocorrencias da silaba ve nessa lingua timbira, ja que

evidencias tern apontado para a correspondencia dessa silaba com prefixos de flexao e de

forma~ao de palavras. Foram encontrados ate 0 presente estudo dois tipos de prefixos que se

apresentam sob a forma de silaba ve: os prefixos pessoais de 1" e de 3" pessoa - ej-to ('meu 0lh01

e eh-to ('olho dele') e prefIXos generalizadores - ah-hu ('folha qualquer1 e aw-japru ('fazer

compras'). Este segundo caso e tambem analisado como urn possivel fenomeno de incorpora~ao

por composi~ao lexical, sendo comparado com fenomenos sernelhantes encontrados em outras

linguas timbira, como 0 Apinaje.

DICIONARIZAc;:Ao DA LiNGUA KARO

Nilson Gabas Junior

Neste trabalho pretendemos apresentar 0 processo de elabora~ao de urn dicionario bilingue

Karo-Portugues, os problemas enfrentados durante esse processo, e as solu~oes encontradas.

o Karo e uma lingua indigena da familia Ramarama, tronco Tupi, falada por cerca de ISO indios

arara, na regiao centro-leste de Rondonia.

Apesar de nao possuir uma morfologia com elevado grau de cornplexidade, 0 Karo possui urn

grande numero de alternancias fonologicas (processos morfofonemicos), altera~oes de suple~ao

(suppletion) nas pessoas do plural em raizes de verbos intransitivos, e deriva~ao zero em raizes



de adjetivo (que derivam verbo intransitivo), que podem ser complicadores na elaborac;:aode um
dicionario. Outras questoes a serem abordadas sao: a) 0 tipo de escrita a ser utilizada (fonemica
ou ortografica); b) a fonte a ser utilizada para as entradas lexicais; c) os softwares a serem
utilizados - tanto 0 de base de dados, quanta 0 de formatac;:aodo dicionario. Em nosso trabalho,
apresentaremos as soluc;:oespara esses problemas, assim como a organizac;:aofinal do formato
do dicionario, incluindo as categorias (classes) de palavras envolvidas, e a caracterizac;:ao
morfol6gica e semantica dessas categorias lexicais, quando aplicavel.

ESTUDO COMPARATIVO DO SISTEMA DE PESSOA EM XIPAYA E JURUNA (TUpi)

Cristina Martins Fargetti (UNIMEP), Carmen Lucia Reis Rodrigues (UFPA)

Apresentaremos neste trabalho um estudo comparativo do sistema de pessoa em Xipaya e Juruna
-linguas da familia Juruna, do grupo Tupi. Serao apresentados os paradigmas das formas usadas
para representar 0 sistema de pessoa, nas duas linguas, nas func;:oesde sujeito, objeto e
possuidor. Para essa pesquisa serao considerados os dados da lingua Xipaya coletados a partir
de 1988, os dados da lingua Juruna coletados a partir de 1989 e os corpora das duas linguas
transcritos por Curt Nimuendaju na primeira metade do seculo XX.

QUE LiNGUA "GERAL" FALAVAM OS "BRASILEIROS"?

Aline da Cruz (USP)

Nos seculos XVIIe XVIII,a popula<;aocolonial "brasileira" falava, alem de suas linguas maternas,
linguas de origem tupi-guarani que permitiam 0 contato entre os diversos povos 3/4 as chamadas
"linguas gerais". Segundo Rodrigues (1996), a variedade de "lingua geral" falada no norte do pais
era diferente da paulista, que pelo movimento bandeirante se expandiu por Minas Gerais, sui
de Goias, Mato Grosso e norte do Parana.
As duas variedades de "linguas gerais" foram documentadas por autores an6nimos no seculo
XVIII, do que resultou 0 Diccionario da Lingua geral Brasilica: portuguez e alemao sobre a
variedade do norte, conhecida como tupinamba, e 0 Diccionario de Verbos: portuguez tupi-aus-
tral e alemao, unico registro da lingua geral paulista. Ambos foram publicados em 1863 por Karl
Friedrich Philipp yon Martius (1794 - 1868) nos Glossaria Linguarum Brasiliensium (Martius
1863), compila<;aode glossarios de linguas indigenas organizada no seculo XIX.
A partir das versoes incorporadas a obra de Martius, farei 0 levantamento e analise dos verbos
nos dois dicionarios, a fim de distinguir diferen<;as entre as variedades de linguas gerais
registradas, como e caso do apagamento sistematico do "r" final na variedade paulista, das
diferen<;as resultantes do modo de descri<;ao, ou seja, das decisoes de recorte morfossintatico
dos dicionaristas. Assim, 0 registro do verba "lembrar-se" como "jemaenduar" [pronome+verbo]

no dicionario de tupinamba, em oposicao a "mandua" [verbol no de lingua geral paulista indica
criterios diferentes no modo de descri<;ao.


