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Resumo 

A lingua Parkat8j8 e uma lingua em perigo de extin~ilo, que pertence ao tronco Macro
Je. Somente 1 0% de um povo que soma aproximadamente 400 pessoas, fala essa lingua no 
sudeste do Estado do Para (Brasil), 

Partindo-se de urna perspectiva funcional-tipol6gica foram descritos e analisados 
aspectos centrais da morfossintaxe: as classes de palavras; a sintaxe das senten~as 

independentes; o sistema de marca~il.o de caso nessas senten~as; alguns mecanismos de 
deriva~il.o verbal; o f enl.lmeno d a i ncorpora~il.o nominal e as c onstru~Oes v erbais s eriais. 0 
Parkat8j8 6 urna lingua de marca~il.o no micleo, que apresenta urn sistema sofisticado de 
indicae as rela~Oes entre nucleos e argumentos, quando h3 re-arranjos na sintaxe usual de suas 
estruturas. 
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INTRODU<;:AO 

1. Consider~~es sobre o povo e sobre a lingua Parkateje 

A lingua Parkateje, falada atualmente em duas aldeias, arnbas localizadas no 
municipio de Born Jesus do Tocantins, sudeste do estado do Para, trinta quilometros ao sui de 
Maraba, e uma lingua da familia Timblra, pertencente ao tronco Macro-Je, farnflia Je 
(Rodrigues, 1999:167). A aldeia 'original' em que habitava toda a comunidade- conhecida 
como Area Indfgena M~e Maria ou Kup!jipokti, entre os indios, - fica no km 30 da rodovia 
BR 222, enquanto a outra aldeia fica no km 25 da mesma rodovia. 

De acordo com a antr6pologa lara Ferraz (em comunica9~0 pessoal), Parkateje e uma 
forma de denomina9~0 de vanos grupos. Assim, neste trabalho, estarei me referindo ao povo. 
assim conhecido, independentemente dos grupos que o forrnararn, conforrne sera visto a 
seguir. 

0 povo que vive nas duas aldeias - cerca de quatrocentas pessoas1 
- e considerado 

"remanescente"2 de tres grupos que viverarn naquela regi~o : os R~hokateje ('turrna' do 
Coca!), os Kyjkateje (grupo da Ladeira Verrnelha ou 'turrna' do MaranMo) e os Akmtikateje 
('turrna' da Montanha). A lingua indlgena, no entanto, e falada por somente 10% dessa 
popula9~0 de mais ou menos quatrocentas pessoas. 

A atual situa9il.o sociolingUistica dos Parkateje reflete a hist6ria desse povo, sua saga, 
sua sobrevivencia na floresta, suas lutas intemas, bern como as inWneras epidemias, que 
quase os dizimararn completarnente. A jun9~o dos tres grupos em urna s6 aldeia esta 
relacionada a hist6ria comum de disputas internas - uma das causas era a posse de seu 
territ6rio tradicional, que sempre foi alvo de desaven-;as - e de disputas com os n~o-fndios 
que viviarn em derredor; mas tarnbem a existencia de vanas fac-;~es - a seu pr6prio modo de 
ser (cf. Ferraz, 1998; Arnaud, 1975). 

De acordo com Ferraz, "a aproxima9~0 definitiva em rela9il.o aos kupe- 'os cristll.os'; 
' civilizados' ou simplesmente 'outros' - foi "a Unica possibilidade de sobrevivencia flsica· 
para os componentes do grupo do Cocal, localizado, ent~o nas cabeceiras do rio Praia Alta, no 
municipio de Itupiranga." (cf. Ferraz, 1993:22) 

Ainda segundo a referida pesquisadora e de acordo com os relatos dos pr6prios Indios, 
ap6s a morte do chefe politico desse grupo, Krohokrenhfun, urn jovem cantor naquele tempo, 
decidiu ir ao encontro dos n~o-fndios, para, "logo em seguida, antecipar o .tim". (cf. Ferraz 
1993:22). Naquele momento, o grupo n~o tinha mais que vinte componentes, a maior parte 
dos quais era constitulda por crian9as e adolescentes - entre cinco e dezesseis anos de idade 
(seis mulheres e sete homens), que foram entregues a farnilias de comerciantes e funcionanos 
publicos em Itupiranga e em Maraba, por interrnedio do dominicano Frei Gil Gomes Leit~o. 
vinculado a Prelazia de Maraba, por deci~o do jovem KrOhOkrenhilm, que naquele momento 
estava convencido de que o tim era sobranceiro. 

Os mais velhos forarn levados para o Posto Indfgena M~e Maria, por volta de 1964, 
gr~as a atua-;ll.o do SPI, ap6s cerca de quatro meses de estadia num barrac~o da Prefeitura em 
Itupiranga, onde eles sobreviverarn prestando servi-;os a comunidade local, tais como, 

1 N~o ha nenhum censo recente, mas tal inforrna9~0 consta dos relat6rios da administra9~0 da 
Associa9~0 Indfgena "Amjiptar kaxuwa", que funciona na aldeia Kup!jipokti (Reserva M~e 
Maria) no km 30. 

2 Ferraz (em comunica9lio pessoal) charnou-me a aten9~0 para o fato de esta 'concep9~o· de 
trata-los como "remanescentes" ser oriunda do Estado, do SPI, da FUNAI, podendo ser 
verificada nos trabalhos de Arnaud. Em contrapartida, Ferraz discute, em sua tese de 
doutorado datada de 1998, exatamente as manifest~~es de identidade e cultura que acabarn 
sendo "sobrevivencias culturais". 
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carregar agua, cortar lenha (cf. Ferraz, 1993). Alem disso, ainda de acordo com Ferraz (em 
comunic~llo pessoal), "a explor~llo da castanha foi o motor para muitas remO<;oos for'Yadas". 

0 grupo Akrlltikatcje, tambt\m bastante reduzido, fixou-se as imedia'Yoes da cidade de 
Tucurui, onde hoje existe a barragem da usina hidreletrica. E o terceiro grupo, os Kyikatcja, 
refugiou-se as proxirnidades da cidade de Imperatriz do Maranhllo, a montante do rio 
Tocantins. 

A reunillo desses tras grupos em urn Unico deu-se nos anos 70. Em 1969, os Kyikateja 
foram levados para a area Mlle Maria pela FUNAI. 

Quando a professora Leopoldina Araujo iniciou seu trabalho de pesquisa com a 
lingua, em 1974, havia dois grupos no Posto: os que se autodenominavam Parkatcje 
(RohOkataja e Akratikataja), que constituiam a 'turrna' de baixo (tendo como refercncia o rio 
Tocantins) ou grupo do Trinta (assim chamado por estarem vivendo no quilometro 30 da 
rodovia PA-70); os Kyjkataja, que significa 'turrna' de cima (do rio Tocantins), grupo 
constituido pelos indios que habitavam a Ladeira Vermelha, tambem conhecido como grupo 
do Maranhllo, porter vivido em urna regillo limftrofe entre esse Estado e o Estado do Para. 

Segundo Araujo (1977:7), aquela altura, o grupo dos Kyjkateja era ainda quase 
completamente monolingUe - o que os diferenciava bastante dos Parkataja, que ja falavam 
maci'Yamente a lingua portuguesa. Araujo, que realizou seu trabalho de pesquisa lingUistica no 
perlodo de 1974 a 1977, relata que ja eram notaveis as mudan'Yas nas atitudes desse ultimo 
grupo tanto com r el~llo a sua I ingua q uanto com r ela~Yllo a sua cultura propriamente d ita. 
Naquela epoca, de acordo com a pesquisadora, tomou-se evidente urn movimento no sentido 
de revalorizar o idioma e a cultura, marcado tambem pelo fato de os indios terem assumido 
sozinhos o controle da atividade de comercializa~Yllo da produ'Yllo de castanha, 
independentemente do 6rgllo tutelar (cf. Araujo, 1977:8). Para Ferraz (1993:30), o lider 
KrohOkrenhilm retomava seu projeto de recupera'Yllo do grupo. 

No anode 1980, tendo morrido o ultimo chefe tradicional dos Kyjkataja, esse grupo 
incorporou-se finalmente ao dos Parkatcje, passando todos a serem reconhecidos como 
constituindo a razllo social "Comunidade Indlgena Parkatejc", principalmente por motivos de 
ordem economica, ja que eles comC~Yavam a administrar a produ'Yllo de castanha sozinhos, 
embora no seio da comunidade estivesse claro quem era quem, ou seja, a que grupo cada 
individuo pertencia. 

Se por urn lado, a jun'Yllo dos dois grupos em urna tinica "Comunidade" e a 
independcncia em termos economicos foram fatos positivos, por outro, o contato com a 
sociedade envolvente repercutiu muito nessa cultura. As crian'Yas nllo estllo aprendendo o. 
Parkatcje como sua primeira lingua, mas sim o portugues. Isso coloca o Parkatcje em urna 
situa~Yllo de risco, sobretudo se se considerar que somente cerca de 10% dos adultos fa lam a 
lingua indigena (cf. Crystal, 2000:19, para sintomas de llnguas em perigo de extin~Yllo). A 
jun'Yllo dos dois grupos favoreceu o aurnento populacional, que, por sua vez, possibilitou a 
recupef81Yilo dos sistemas de metades rituais (Pan 'arara' x Hak 'gavillo'- metades existentes 
nas cerimonias do grupo) que estavarn em franco declinio pela falta de representantes. (cf. 
Araujo, 1989). 

Os membros da primeira gera'Yllo - gera'Yilo mais velha - ainda falam a lingua 
majoritariamente, principalmente quando estilo em intera'Yllo com Indios da mesma faixa 
etana, em suas atividades dianas. Porem, tarnbt\m usarn a lingua portuguesa quando em 
intera'Yilo com os filhos, com os netos e bisnetos, ou com os kuplf que vivem na aldeia, seja 
como trabalhadores, seja como "parentes", devido aos casamentos interetnicos. 

Os membros da segunda gera'Yllo falarn tanto o portugues quanto o Parkateje, 
tendendo a falar cada vez mais o portugues, e a terceira gera'Yilo fala basicarnente o portugues, 
demonstrando ate mesmo urn certo desinteresse em aprender o Parkateja, por ver o 
restabelecimento da lingua a luz da seguinte linha de pensarnento: "para que vou aprender a· 

3 Ku~: denomina'Yllo dos parkatcja para os nllo-lndios. 
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glria4
, se nos meus estudos o que vai valer e o portugues?". Ve-se al o que Ferraz (em 

comunica'Yllo pessoal) chama de "aprendizado do portuguas refor'Yado e estimulado pela 
escola e pela polftica integracionista da FUNAr'. 0 quadro abaixo mostra as g er~oes e a 
faixa de idade aproximada de cada urna delas: 

Quadro 1: Ger~oes e faixa de idade aproximada5 

Gera'Yllo I dade 
11 50-70 

21 30-49 

31 00-29 

Na verdade, as gera~Yoes subseqllentes a primeira, a meu ver, vivem urna grande crise 
de identidade, e essa crise tende a ser maior, conforme os Indios se afastarn das atividades 
tradicionais, de sua cultura e da lingua de seus pais. Em determinados momentos, eles se 
considerarn Indios plenarnente. Em outros, hesitarn, visto que a linha tenue que os separa dos 
kupe fica quase apagada em situa'Yoes cotidianas de intera'Yilo com estes, seja na escola fora da 
aldeia, seja na propria aldeia. No fundo de toda essa questllo, esta o sentimento de desvalor 
impresso na ideologia que considera o "ser Indio" e o falar urna lingua indlgena, minoritana, 
"primitiva", algo que deve ser deixado de !ado, que deve ser esquecido. 

Posso ilustrar essa afirm~ilo com urn fato relatado por urna jovem senhora. Sua filha 
menor de seis anos, ao ver urna festa tradicional na aldeia, disse-lhe: 
"- Puxa, mamile, eu queria tanto ser India que nem a vov6!" A mlle, entllo, perguntou: "- Mas 
tu nilo es India, menina? 0 que tu es, entllo?". Ao que a menina !he respondeu: "- Eu sou 
kupe, mile! Eu nem falo mais nagiria!". 

Alem disso, a ger~llo mais nova e notadarnente mesti~Ya, resultante da miscigena~YiiO 
de Indios com nllo-lndios, tanto mulheres quanto homens. Em todos os casos de filhos de 
homens nilo-lndios, os pais (homens) nilo vivem na aldeia. Em contrapartida, as mulheres 
kupe que tiveram filhos com homens Indios viverarn ou vivem em uma das duas aldeias com 
seus maridos. Houve vanos casarnentos interculturais na aldeia nilo somente entre indivlduos 
dos grupos que deram origem a "Comunidade" em si, como tarnbt\m entre indivlduos de 
distintas etnias: Pykobic, Tembe, Canela, Guarani e nilo-lndias. Algumas mulheres lndias 
tiverarn filhos com homens nllo-lndios, nilo chegando a constituir familia com eles. Tais 
'unioes •, entretanto, propiciararn urn substancial aurnento populacional na "Comunidade". 

A situ~ilo sociolingUistica na area somente nao se toma mais complexa porque a 
lingua portuguesa e a lingua usada majoritariamente. Essa lingua hoje infiltra-se em todos OS 

reconditos de intera'Yilo social desse povo, servindo-lhe como instrumento de comunica'YiiO 
diana. 

4 Glria e urn termo utilizado por vanas etnias para designar sua lingua indlgena. 0 termo 
apresenta uma forte carga de desprestlgio. 

5 Ferraz (em comunica'Yllo pessoal) sugere que talvez fosse interessante explicitar o 
bilingUismo por "gera'Yilo" e observa que se pode considerar a existcncia de quatro gera~Yoes, 
em vez de trcs- duas mais anti gas e duas nascidas na Reserva Mile Maria. Entretanto, dadas 
as lirnita'Yoes de tempo e o escopo deste trabalho, nllo detalharei essas questoes. Concordo 
com a referida pesquisadora sobre o numero de quatro gera'Yoes, mas preferi manter tras 
somente, a fim de simplificar esta analise, visto que as duas g era'Yoes nascidas na aldeia 
Mlle Maria (Kupejipokti, no km 30), aparentemente nilo apresentarn muitas diferen'Yas 
quanto ao seu grau de bilingUismo. 
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No anode 1993, por iniciativa da "Comunidade", foi iniciado urn projeto de educa~ilo 
dentro da area, com o apoio da SEDUC (Secretaria de Educa~3o do Para) e da Companhia 
Vale do Rio Doce. As pesquisadoras Leopoldina Araujo (lingUista) e lara Ferraz 
(antrop61oga) foram convocadas pelo chefe tradicional para conduzir esse empreendimento. 

Naquele ano, foi construido urn predio a parte para a escola. 0 projeto previa a 
escolariza~ilo de 1' a 4' series primanas, com ensino em portuguese em Parkateje, isto e, 
tratava-se de urna escola bilingUe. Uma equipe de professores da SEDUC, ministrantes das 
disciplinas lingua portuguesa, matematica, estudos gerais e ciencias, assistiu a vanos cursos 
de fonna~3o com diferentes professores das areas especificas, visto que 0 projeto visava a 
interdisciplinaridade, ao trabalho conjunto intensivo e extensivo das disciplinas. 0 projeto 
previa, exatamente por essa razlio, urna escola diferenciada da escola dos nilo-indios. 

A escola funcionou por quatro anos e incentivou mudan~as positivas, ainda que nlio. 
suficientes, no que se refere a preserv~ilo da linguae da identidade etnica. Houve grande 
evasilo, sendo a critica principal a esse projeto a de que "a escola n3o era igual ados lcupe, dos 
n3o-indios". Apesar de todos os entraves, oito indios concluiram o curso de 1° grau com 
sucesso. Inlimeros deles continuaram seus estudos, dois deles estando em vias de prestar 
vestibular no presente momento. 

Os parkateje enfrentam as novas situa~3es que a eles se imp3em no dia-a-dia com 
seu jeito particular de ser. Em sua filosofia, o importante e a 'tentativa para ver se vai dar 
certo'. E sempre preciso tentar primeiro. Assim sendo, o projeto da escola, visto por essa 
6tica, foi urna primeira tentativa de escolariza~ilo bilfngUe. Ap6s quatro anos de trabalho, em 
razlio do falecimento do irmilo mais mo~o do chefe, maior incentivador e idealizador da 
escola, o chefe solicitou que o projeto parasse, a tim de que fosse avaliada a sua utilidade, 
necessidade, desempenho, entre outros pontos. Permaneceram funcionando somente as 
chamadas series fundamentais, incluindo as aulas de Parkateje, ministradas por dois falantes 
nativos da lingua, Piare e Payare. 

Ap6s quatro anos sem aulas na escola, novamente a 'Comunidade' solicitou a 
SEDUC/Para a reativa~ilo da escola, que atualmente conta com uma equipe de professores 
nilo-indios para 0 ensino de 5" a s• series, e com quatro professores indigenas que lecionam da 
t• a 4" series do ensino fundamental. A escola agora esta funcionando em ritrno lcupe. Uma 
outra tentativa ... 

Outros fatores concorreram para alterar a situa~ilo lingUistica da 'Comunidade' como 
urn todo, entre eles destacam-se: (i) a constru~ilo da rodovia BR-222 (antiga PA-70), atraves 
da qual a cultura ocidental adentrou OS nucleos familiares; (ii) 0 USO da televisilo e do radio, 
em conseqUencia da chegada da energia eletrica, bern como o confronto com a Eletronorte por 
causa da passagem das linhas de transrnissilo, cortando a reserva, o que mudou radicalmente 
muitos outros dos antigos habitos e costumes dos Parkateje, como, por exemplo, a utiliza~ilo 
dos igarapes para os vanos banhos dianos, ja que a agua passou a ser retirada de urn po~o 
artesiano e encanada para todas as casas da aldeia. 

Cada urn desses fatores, isoladamente, nilo constitui, de fato, urn motivo para as 
mudan~as que ocorreram na 'Comunidade'. Entretanto, olha-los em conjunto propicia urn 
quadro bastante elucidativo acerca das quest3es sociolingUisticas hoje vividas pela 
Comunidade Indigena Parkateje, como, por exemplo, a substitui~ilo da lingua nativa pela 
lingua portuguesa. 

Por outro lado, a reuniilo dos grupos em urn Unico assegurou urn contexto em que o 
desejo de ver o povo aurnentar, falar sua lingua e vivenciar sua cultura tomou-se o anseio de 
todos. Todavia, embora os grupos que constituiram a grande 'Comunidade Parkateje' tenham 
convivido por quase trinta anos em urn s6 local, as diferen~as entre eles nunca deixaram de 
existir, ainda que nilo tenham representado urn grave problema. De fato, urna das 
reivindica~<les dos Kyikateje, o grupo do Maranhilo, sempre foi possuir urna terra sua. 

Em julho de 2001, urn conflito entre o chefe tradicional e urn jovem lider acarretou 
urna crise na 'Comunidade', que acabou resultando em urna nova cisilo. Urn ciclo se fecha, 
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outro se abre. Assim, o grupo do Maranhilo hoje vive no km 25, enquanto os outros 
pennanecem no km 30, muito embora tenha havido muitos casamentos entre os d~scendentes 
de ambos os grupos. 

2. Conhecimento cultural 

Os Parkateje silo conhecidos como indios castanheiros e a influencia da castanha-do
para pode ser sentida em todos os pianos da cultura desse povo. Na culinana, por exemplo, ha 
pratos salgados e doces, cuja base e a castanha-do-para. Entre eles, o jabuti no Ieite da 
castanha, o kotal, que e urn suco de cupua~u com Ieite de castanha. Muito da culinana usada 
atualmente foi aprendido com os regionais, principalmente as iguarias cozidas. Na Reserva, 
ainda e possivel ca~ar pacas, tatus, antas, porcos-do-mato e aves, tais como arara, tucano, 
gavi3o, pegar peixes como o tamuatli, o poraque e o mandi. Assim, e possivel cozer todas as 
carnes de ca~a, bern como peixes no Ieite da castanha. 

Os Parkateje tarnbem comem freqUentemente o kuputi, urn bolo de massa de mandioca 
ou de milho, que pode ser recheado com as mais diversas cames de ca~a. 0 kuputi e enrolado 
em folhas de guarumil e assado nurna especie de forno feito com pedras, as quais silo cobertas. 
com terrae palha. 0 fogo e aceso por sobre as palhas secas. Ha urn tipo de kuputi, que e feito 
com o rnilho ralado, rnisturado com a castanha-do-para tambem ralada, sem nenhurna adi~i'lo 
de sal ou de ~ucar. Eles tambem comem a kw)'rko, a macaxeira molhada, que e a macaxeira 
preparada da seguinte forma: eles colhem a macaxeira e deixam-na de molho no rio por urn 
dia e urna noite inteiros. Ap6s isto, a retiram-na do molho e a descascam, desped~ando-a em 
pequenos filetes. A I em d a c astanha-do-parli, e les t ambem c onsomem b astante o a mendoim 
nativo. 

Como outros povos da familia lingUistica Je, os Parkateje tern urna concep~ilo de 
mundo centrada em si mesmos e bastante arraigada na concretude desse mesmo mundo. Tal 
conc~i'lo pode ser compreendida a ~artir da visilo "n6s", referidos quase sempre por 
palavras com os formativos me ou por je , cujo sentido basico e 'gente', no caso, 'indios'. 

Como ni'lo se conhece o periodo anterior ao contato e a vida cerimonial plena desses 
povos, nilo se pode afirmar quase nada sobre os aspectos da rnitologia e das praticas 
xamanisticas por eles utilizadas, muito embora ainda sobreviva a figura do paje, do 
curandeiro na cultura deles. Tambem, e possivel se ouvir as hist6rias sobre a cria~lio do 
mundo em ·que os personagens centrais s3o o Sol e a Lua. Nessas narrativas, o Sol e a Lua 
eram companheiros inseparaveis, e a Lua, audaciosa, invejosa e atrapalhada, teimava em 
imitar o Sol em s uas a tividades, p rovocando q uase s empre a cidentes, c ometendo e rros p or 
conta de seus descuidados atos. Os parkateje deixam bern claro que "eles eram dois, nilo eram 
casal". Ap6s inlimeros problemas causados pelos erros da Lua, eles decidiram separar-se, o 
Sol muito zangado com a Lua. Essa separa~i'lo foi o que deu origem ao dia e a noite. 

Ha ainda a hist6ria da cria~3o de todos os tipos de vegetais e frutos comestiveis. 
Segundo esse rnito, todos os vegetais nasciam em urna mesma arvore muito frondosa. Havia, 
porem, urna regra para a colheita desses vegetais: eles deveriam ser colhidos de acordo com 
as necessidades dianas, isto e, ni'lo era necessaria armazenar os alimentos. Mas, por causa da 
ganincia de alguns indios, que teimaram em tirar mais vegetais do que precisavam urn certo 
dia, a divindade deles decidiu destruir a grande arvore, fazendo cada tipo de vegetal nascer de 
sua arvore especifica, em diferentes periodos do ano, a partir desse epis6dio. 

Contam ainda hist6rias acerca da origem dos diferentes animais, os quais nada mais 
silo que indios antigos que viviam na Terra. Urn dia, os indios estavam passeando e vanos 

6 kOtay e a palavra para designar cupua~u. entretanto, por extensilo, os parkateje usam o 
tenno para referir-se ao suco do cupua~u batido no Ieite da castanha. 

70s morfemas je e me silo encontrados na denomina~3o de outros povos Je. 
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deles sofreram transforma~oes, de acordo com certas caracteristicas pessoais. Por exemplo, 
alguns deles gostavam de andar em bandos, entao foram transformados em porcos, porque os 
porcos tambCm gostam de estar em bandos. Alguns deles nao queriam mais ser Indios, logo 
foram transformados em kupl, por isso certos kupe (como eo meu caso, enfatizado por eles) 
tern o cabelo tao Iiso quanto o cabelo dos indios. 

Urn outro mito explica a origem do fogo, que pertencia primeiramente a On~a, a qual, 
Iudibriada por urn grupo ·de indios, passou a comer cames cruas, enquanto eles passaram a 
comer seus alimentos assados ou cozidos. 

Da form~ao geografica da area, pouco tive oportunidade de saber, a nao ser que a 
area era muito maior que a area atual (o que e urn fato comurn, em se tratando de terra 
indfgena). Alem disso, obtive informa~oes que considero relevantes para futuras investig~oes 
interdisciplinares e para o conhecimento desse povo. Uma delas esta representada em urn 
mapa desenhado pelo chefe com meu auxllio que mostra se nao toda, urna grande parte da 
bacia hidrografica da area de seu territ6rio tradicional, incluindo aldeias antigas, aldeias 
temporirias utilizadas somente para 'pernoites', cada local com a toponfmia ern lingua 
indfgena. Esse material esta em processo de digitaliza~ao a tim de possa ser reproduzido em 
edi~ao bilfngUe, a tim de poder circular como docurnent~ao lingUistica e hist6rica. 

Das vanas cerim6nias que antigamente eram realizadas como, por exemplo, a Festa do 
P!!mp, poucas ainda subsistiram. 

A Festa do P!!mp e o ritual de inicia~ao dos meninos no universo masculino. Esses 
(pre-)adolescentes, na faixa etaria de 10 a 14 anos, ficam durante cerca de tres meses 
separados em urn acampamento no mato, aprendendo a ca~ar os diferentes tipos de animais,, 
aprendendo a pescar, aprendendo a observar a natureza e a compreender seus segredos, 
misterios e sinais sobre o born tempo para plantar, collier, obter deterrninados tipos de palha, 
madeira para a confec~ao de casas, entre outras atividades. Em outras palavras, eles aprendem 
a forma p ela qual d evem s e p ortar como h omens, g uerreiros v alorosos. V anos tabus e stao 
ligados a esse ritual de inicia~ao. Urn deles bastante serio diz respeito a ingestao de certos 
alimentos proibidos nesse periodo, como a came do jabuti preto. A ingestao dessa came pode 
mesmo Ievar os adolescentes a morte, segundo o tabu. 

Urn outro ritual que voltou a ser realizado e o da fura~ao de bei~o, o qual e feito nos 
rapazes por volta dos quinze anos de idade, com urn osso fino de veado, pelos experientes 
pajes da aldeia. 

Os parkateje tambCm creem em mlkaron, os espfritos, os que podem ser bons ou 
maus. No que se refere a religiosidade, pode-se perceber a imensa influencia que as cren~as 
de fundamento cristao tern ou tiveram sobre a cultura desse povo8

. 

Os parkateje possuem os sentidos da audi~ao e da visao muito apurados. Suas 
descri~oes sao bastante precisas, nao sendo proprio de sua cultura expressar-se com 
ambigUidades ou falta de exatidao. Sao extremamente observadores e prestam muita aten~ao a 
detalhes de forma, local~ao e d~ao, o que pude experimentar em minha convivencia 
diana com eles no decorrer de minhas estadas na aldeia. Tais detalhes podem, por exemplo, 
ser percebidos no conjunto bern como no uso das posposi~oes na lingua. A partir da 
compreensao desse 'saber ouvir e observar', podem ser aprendidos todos os modos de born 
comportamento na aldeia ou no mato. 

Uma dessas regras de born comportamento diz respeito ao "nao andar sozinho" de 
forma alguma Urn dos mitos contados pelos parkateje e a hist6ria de urna india que teimou 
em andar sozinha no mato e foi engolida por urna cobra. A moral dessa hist6ria e tambem 
que, se estamos sozinhos, podemos nao perceber todas as nuances dos perigos que nos 
rodeiam; ao contrano, se estamos em dupla ou trio, fica mais facil observar todos os sinais ou 
perigos existentes na natureza circundante. Tudo na aldeia e realizado em dupla ou em 

8 No dia de finados do anode 2001, pude ver muitos parkateje acenderem velas no cemiterio 
indigena, talvez apenas para 'seguir' a tradi~ao local dos regionais circunvizinhos. 
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parceria, com urn "companheiro", como eles dizem. 0 jogo de flechas e em dupla; no rnito da 
cri~ao, o Sol e a Lua sao parceiros. Enfim, estar acompanhado e urna das regras de ouro do 
born comportamento parkateje. 

Para expressar os nllmeros, hi poucas palavras em Parkateje. De fato, eles contam ate 
tr!!s. Daf ate dez, o que se tern e urna combina~!io dos tres nurnerais, talvez ja criada pelos 
mais novos, motivados pelo contato com a nossa sociedade. Eles distinguem genericamente as 
quantidades 'urn', 'pouco' e 'rnuitos', o que, a rneu ver, pode ser observado claramente em 
seu sistema pronominal, bern como no uso de palavras para quantificar, o que sera discutido 
no capitulo sobre classes de palavras. 

0 conceito de posse dos Parkateje e bern diferente do ocidental, e isso pode ser 
atestado na estrutura da locu~ao genitiva, bern como nos diferentes tipos de nome que variam 
conforme a categoria de posse - nornes nao-possuiveis, nomes alienavel e inalienavelrnente 
possufdos. 

Urn exemplo do conceito de posse refere-se a ca~a. Se urn homem vai para o mato 
c~ar, o que ele conseguir pegar nunca sera seu. Ao contrario, ele vai ca~ar para os outros, urn 
amigo, urn parente, sendo mesmo proibido que ele coma daquilo que conseguiu trazer para a 
aldeia. Ao chegar da ca~ada, ele deixara o animal capturado no centro do patio ou ainda em 
frente da casa da pessoa escolhida para receber aquele "presente". 0 dono da casa e seus 
parentes devem, entao, receber o "presente", e o recebedor fica "devendo" urn outro 
"presente" aquele que lhe ofereceu a ca~a, o quallhe sera "pago" tao logo seja possivel. Nesse 
esquema, e possivel urn amigo declarar ao outro seu desejo de comer came de paca ou de tatu, 
por exemplo. Os termos que eles utilizam para referir-se aos animais c~ados sao nomes nao
possuidos, expressando assim claramente que aquilo que conseguem obter como produto de 
ca~a ou de colheita nao lhes pertence. E evidente que alguns, talvez, por influencia da 
sociedade envolvente, ja aceitam certas constru~oes de posse contendo nomes de animais 
oriundos de ca~adas e nomes de frutos provindos de colheita, mas a grande rnaioria usa a 
forma nao-possuida. 

Ha imimeras regras de evita~ao entre os parkateje, embora atualmente os mais velhos 
se queixem muito da nao obediencia dessas regras pelas gera~oes mais novas, muito 
influenciadas pelos conceitos e costumes ocidentais. 

As regras preferenciais de matrim6nio est!io ligadas ao sistema de nome~ao 
(nomina~ao, para os antrop6Iogos, segundo Ferraz - em comunica~ao pessoal) e, por isso, 
poder-se-ia dizer que o casamento entre eles era "arranjado", isto e, os pais se encarregavam 
de dar sua filha em casamento a urn rapaz mais velho do que eta, que ja soubesse ca~ar e 
pudesse sustentar urna nova familia e que no tempo determinado viria morar com os sogros 
em sua casa. Durante o perlodo de noivado, o genro passava a dorrnir com a noiva, sem ter 
rela~oes sexuais, a tim de que ambos se "acostumassem" urn com o outro. Mais tarde, ap6s 
estarem acostumados e ap6s o ritual do casamento, as rela~oes sexuais eram liberadas. 
Atualmente nao estao mais ocorrendo casamentos dessa forma, visto que os Indios estao 
namorando e casando ao modo kupl, isto e, eles escolhem urn par, namoram e casam, embora 
ainda seja possfvel ouvir que "fulana estava prometida para o sicrano", ou que "pela lei do 
Indio, o marido da Fulana era o Fulano, mas eta ( ou ele) casou com a Sicrana". 

Outra regra de evita~ao proibia o genro ou a nora de conversarem com o sogro ou com 
a sogra. Se a sogra ou o sogro quisesse obter urn favor desses parentes, deveria pedi-lo por 
intermedio de urna terceira pessoa, nunca diretamente. 0 genro ou a nora deveria realizar 
aquilo que lhe foi solicitado. 

0 sistema de nomea~ao (ou nomina~ao), de acordo com Ferraz (em cornunica~ao 
pessoal), e central na organiz~ao social dos grupos J!!-Timbira. Quando nasce urna crian~a. 
seu nome lhe sera dado por urna irma paterna, se menina, ou por urn irmao materno, se 
menino. 0 nome e sempre uma qualidade (boa ou rna) do nomeador. Por exemplo, "aquela 
que chora por qualquer coisa", ou "aquele que e born de corrida de tora", ou ainda "aquele 
que, quando fica bravo, nao come". (cf. Araujo e Ferreira, 2001). Juntamente como nome, a 
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crian~a recebe por heran~a seu credenciamento a mesma metade ritual a qual pertence o seu· 
nomeador- hak "gavillo" ou pan "arara", bem como a categoria a qual pertenceni na Festa do 
Tep - lontra, peixe ou arraia . Pertencer a essas categorias implica usar determinado tipo de 
pintura corporal nas festas rituais. Alem disso, uma menina nomeada por uma mulher e 
tambem esposa, em potencial, do marido de sua nomeadora. Tudo indica que se trata de um 
principio organizacional da comunidade, que, a meu ver, deve remontar as gera~oes mais 
antigas e que subsiste ate hoje. 

0 nomeado recebe de seu nomeador todos os seus amigos formais, os quais serllo 
exatamente os mesmos de seu nomeador - os krixwya, termo vocativo usado pelas mulheres 
para chamar os amigos formais do sexo masculino e hapynire, usado pelos homens para 
chamar as amigas formais. 

Os amigos formais devem ser respeitados, o que significa dizer que tambem entre eles 
ha regras de evita~llo. Amigos formais nllo podem conversar, nllo podem sequer olhar-se 
diretamente nos o!hos. Se um vem por um caminho e o outro o avista, ao Ionge, deve desviar
se do caminho tllo logo seja possivel. Podem ate estar num mesmo ambiente, se assim for 
inevitavel, mas todo e qualquer contato, mesmo que somente visual, fica proibido, sob pena 
de morte por desrespeito a essa regra. 

Conforme descrito pelos Parkateje, um amigo formal e um grande bem que uma 
pessoa pode ter. Alguem que tem muitos amigos formais e sobremaneira afortunado, pois eles 
tudo farllo pelo bem-estar do seu amigo. Um dos exemplos que me foi dado e o seguinte: um 
marido emaivecido briga com a esposa e, num acesso de raiva, diz que vai mata-la; o krixwya 
I hapynire do marido e a Unica pessoa que pode salvar a esposa, visto que, tllo logo ele entre 
na casa, ou chegue ao Iugar onde o casal esteja, o marido largara a mulher e a deixara em paz, 
pois nllo pode encarar o krixwya I hilpynire, sob pena de adoecer gravemente e ate mesmo 
morrer. 

Se um krixwya I hapynire de a!guem adoecer, seu(s) amigo(s) formal(is) devera(llo) 
cantar no patio9

, fa~a sol ou fa~a chuva, ate que seu amigo formal se recupere plenamente; ou 
ainda devera(llo) passar pelo mesmo processo que levou o krixwya I hapynire a adoecer, 
como, por exemplo, comer determinado alimento da mesma forma, que levou o amigo formal 
a sentir terriveis dores de barriga, ou tomar banho de rio ate ficar tremendamente resfriado tal 
qual seu amigo formal. 

Nllo e permitido que uma mo~a ou um rapaz se case com alguem que foi nomeado por 
um de seus pais, pois, nesse caso, eles estarllo cometendo incesto. 0 nomeado e pai ou mlle 
em potencial dos filhos de seu nomeador. 

Ha ainda algumas proibi~oes vigentes na comunidade, como, por exemplo, a de ca~ar, 
para um homem que esta com um de seus parentes adoentado. Os parkateje acreditam que, se 
alguem com um parente doente matar um animal no mato, essa pessoa estara matando o seu 
pr6prio parente. Da mesma forma, se um determinado inseto ou outro animal entra em uma 
casa, nllo se deve mata-lo, pois certamente aquele bicho e um parente falecido que esta em 
visita aos parentes e amigos. 

3. Estudos sobre a lingua 

Conforme ja mencionado, o Parkateje e uma lingua Timbira, do tronco lingUistico 
Macro-Je. Devido a falta de estudos descritivos mais consistentes e detalhados sobre os varios 
aspectos dessa lingua, ela tem sido considerada uma das partes de um conjunto de linguas 
referido por Rodrigues (1999:167), como o Apaniekra, o Rarnk6kamekra, o K.raho, o Pykobie 
(tambem conhecido como Gavillo do Maranhllo), o K.renye c: o Krikati. A esse conjunto de. 
linguas tem-se chamado "complexo dialetal Timbira". Em diferentes graus, essas linguas sllo 

9 Patio: Iugar onde os homens se relinem para conversar todas as noites sobre problemas 
cotidianos da aldeia ou mesmo para contar hist6rias antigas. 
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inteligiveis entre si. Assim, por exemplo, o chefe Parkateje afirma que, nas visitas bastante 
freqllentes a distintas aldeias K.raho para participar de festas desse povo, cada um fala a sua 
pr6pria lfngua, podendo todos, contudo, se comunicar entre si. Tambem indios K.raho, de 
diferentes aldeias, afirmam poder comunicar-se com os parkateje falando sua lingua. 

Ha uma lista de palavras e ora~oes simples, que teria sido g ravada e transcrita por 
Patricia Ham, do SIL (Siunmer Institute ofLinguistics). A iista, segundo informa~oes nela 
escritas, teria sido gravada com Piare, um de meus auxiliares de pesquisa, na aldeia da 
Montanha, quando ele ainda tinha vinte anos de idade. Ele afirma que nllo se lembra desse 
trabalho. No ano passado, entrei em contato com Patricia Ham via e-mail, a pedido de Piare, o 
qual gostaria de obter uma c6pia da fita, para comprovar se ele teria realmente feito a 
grava~llo, mas ela me informou que a fita ja nllo mais existe nos arquivos do SIL. A exce~llo 
dessa lista, Ham nada escreveu sobre a lingua Parkateje. 

Os primeiros e Unicos trabalhos lingUfsticos descritivos feitos sobre a lingua Parkateje 
sllo os da Profa. Dra. Leopoldina Araujo de 1977 e de 1989, alem de outros trabalhos 
menores, bem como os da autora desta tese. 

0 primeiro trabalho de Araujo intitulado "Semantica gerativa da lingua gavillo-je" e 
uma disserta9llo de mestrado, apresentada ao Departamento de Linguae Literatura Vernaculas 
da Universidade Federal de Santa Catarina, feita a luz da Teoria Gerativa, cujo modelo, na 
epoca, postulava as transforma~oes que geravam estruturas diferentes para as ora~oes 
dependendo de algumas de suas caracterfsticas. 0 trabalho apresenta, em um dos anexos, uma 
anAlise, de base pikeana, de aspectos da fonetica e da fonologia segmental da lfn~a. Essa 
analise fundamenta a proposta, inclufda na dissert39llo, de uma ortografia pratica 0 para a 
lingua, a qual e atualrnente usada pelos parkateje. 

0 segundo trabalho de Araujo, datado de 1989, e sua tese de doutoramento, intitulada 
"Aspectos da lingua gavillo-je", que foi apresentada a Coordena9llo dos Cursos de P6s
Gradua9ll.o da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A tese 
apresenta, em seu primeiro volume, uma caracteriza9llo geral da lingua de acordo com os 
postulados tipol6gicos de Greenberg (1966) e Lehmann (1973). 0 trabalho traz um esquema 
geral das classes de palavras da lingua, com enfase na classe de nomes e em alguns aspectos 
morfol6gicos concernentes a estes. Alguns aspectos das ora9oes independentes foram 
apresentados em 1977 e em 1989, a partir de diferentes visoes te6ricas, ja que o primeiro 
trabalho era de cunho gerativista e o segundo, uma descri9llo tipol6gica. 0 segundo volume 
da tese foi dedicado ao vocabu!Ario que constitui a base do dicionario da lingua a ser 
apresentado, em breve, por Araujo. 

Comparando alguns dados do Parkateje com dados do Canela-Kraho (Popjes e Popjes, 
1986), pode-se dizer que, alem de diferen9as lexicais, hA tambem diferen9as fonol6gicas e 
sintaticas entre essas linguas, as quais poderllo ser esc!arecidas com futuros estudos. 

Os membros do 'complexo dialetal Timbira' nllo contam ainda com estudos mais 
detalhados de seus aspectos gramaticais e nllo hA trabalhos hist6rico-comparativos que 
abordem essas Unguas, devido a falta de descri9oes. Os trabalhos comparatives mais 
conhecidos envolvendo linguas Je sllo os de Davis (1966 e 1985), os quais nllo incluem 
nenhum membro do mencionado 'complexo Timbira' . 

10 Essa ortografia foi publicada em 1993, numa coletanea de textos sobre educa9llo indfgena 
no Brasil. ( cf. Seki, 199-3) 
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4. Caracteristicas gerais da lingua em rela~lio as outras linguas do tronco 

Neste item, apresento sucintamente algumas caracteristicas gerais da lingua Parkateje 
face a outras linguas do tronco Macro-Je. As caracteristicas morfossintaticas aqui abordadas 
serlio descritas e analisadas com maiores detalhes no corpo do presente trabalho. 

Segundo Araujo (1977), o Parkateje possui urn sistema fonol6gico tfpico de linguas Je, 
em que as vogais predominam sobre as consoantes, isto e, ba mais vogais que consoantes na 
lingua. 

Slio vinte e sete fonemas, divididos em dezesseis vogais, e somente onze consoantes. 
Das consoantes, cinco slio oclusivas surdas, com pontos de articula~lio bilabial /p/, alveolar 
It/, alveopalatal ItS!, velar /kl e glotal I'll; duas slio nasais, com pontos de articula~lio bilabial 

/ml e alveolar /n/; urna e fricativa, com ponto de articula~lio glotal /h/; tres slio aproximantes, 
com pontos de articula~lio labiovelar /w/, alveolar /r/ e palatal /y/. Das dezesseis vogais, nove 
slio orais e sete slio nasais. As duas series contrastam, articulatoriamente, na posi~lio da 
lingua: anterior, media e posterior. As orais slio Iii, Iii, lui, /e/, /e /, Ia!, /of, /o/ e /ul; as nasais, 

!i/, fil, lUI, 1~1. lei, Ia/ e /o/. As posteriores slio arredondadas e as anteriores slio nlio

arredondadas. A serie oral contrasta em tres alturas: alta, media e baixa, ja a serie nasal 
contrasta somente em duas alturas: alta e nlo-alta. 

Os Quadros 2 e 3, abaixo, ilustram a ocorrencia dos sons consoantes e vogais da 
lingua: 

Quadro 2: Inventllrio fonol6gico do Parkateje: consoantes (cf. Araujo, 1977:124) 

Oclusiva Alveolar Palatal Velar Glotal 

Bilabial /p/ It/ ItS! /kl I'll 

Nasal /ml In! 
Liquida /r/ 
Semiconsoante /w/ /y/ /hi 

Quadro 3: Inventllrio fonol6gico do Parkateje: vogais (cf. Araujo, 1977:124) 

Anterior Central Posterior 

oral Nasal oral nasal oral nasal 

Alta fechada Iii fil /i/ Iii lui /i11 

fech. lei /~/ Ia! tat /of tot 
Media abert. /e/ tel /o/ 

Baixa aberta Ia! 

Alguns aspectos e fenomenos comuns em linguas Je slio tambem correntes em 
Parkateje. 0 Parkateje e urna lingua posposicional, em que a ordem basica dos constituintes 
nas ora~oes declarativas sirnples/independentes e predominantemente Sujeito-Objeto-Verbo. 
0 genitivo precede o nome. 

ll 

Com rela~lio as classes de palavras, menciono a distin~lio entre classes abertas e 
classes fechadas (Schachter, 1985). Em Parkateje, nomes, adverbios e verbos slo classes 
abertas, enquanto as demais constituem classes fechadas. 

Os nomes podem ser distinguidos com base em sua categoria de posse, isto e, ha os 
nomes nlo-possuidos e os possuidos. Entre os possuidos, a distin~lio se da na base da 
ocorrencia dos prefixos relacionais e na ocorrencia do nome alienavel G, que aparece somente 
com nomes alienavelmente possuidos. 

Ao que tudo indica, a ocorrencia de prefixos relacionais e tambem urna caracteristica 
de linguas Je. Popjes e Popjes11 (1986), Dourado (1993), Borges (1995 e 1996), Santos (1997) 
e Salanova (1999) tratam do referido tema em Canela-Kraho, Panarll, Kayap6, Suya e 
M~~ngokre, respectivamente. Alem disso, Rodrigues (1990) sugere serem os prefixos 
relacionais urn mecanismo muito antigo que pode ser tornado como urna evidencia da rela~lio 
genetica entre linguas dos troncos Tupf, Carib e Macro-Je. 

0 sistema pronominal da lingua e basicamente constitu!do de duas series de 
elementos: os pronomes Iivres e os pronomes dependentes. 

Os verbos em Parkateje apresentam pelo menos duas forrnas. Ocupam a posi~l!.o final 
na ora~Ao e constituem o nucleo da Iocu~lio verbal. Seu sentido pode ser negado por iniiare -

inore ou intensificado por nire ou -ti/-re, dependendo da natureza do verbo, se descritivo ou 

ativo, respectivamente; podem ser modificados por adverbios; podem constituir series de 
verbos: (i) com sentido de causativiza~lio; (ii) com sentido de inten~lio; (iii) em Iocu~oes 
verbais intransitivas como, por exemplo, aquelas que apresentam verbos posicionais. As 
part!culas relacionadas as categorias de tempo, aspecto e modo encontram-se ao Iongo do 
predicado, nlio sendo codificadas na raiz verbal. Os verbos descritivos podem aparecer como 
modificadores de nomes e como modificadores de verbos ativos. 

As constru~oes sintaticas em Parkateje slio basicamente do tipo sujeito-predicado, mas 
e posslvel topicalizar o objeto de urna senten~a Ievando-se este para a primeira posi~lio na 
senten~a, isto e, alterando-se a ordem c anonica dos elementos na ora~lio, a qual e Sujeito
Objeto-Verbo. 

5. A Pesquisa 
5.1. Corpus Utilizado 

0 corpus utilizado para a analise apresentada neste trabalho consiste em urn conjunto 
de dados coletados por Araujo (em diferentes momentos de seu trabalho de pesquisa com a 
lingua Parkateje), o qual me foi gentilmente cedido, e em urn outro conjunto de dados reunido 
pormirn. 

0 primeiro conjunto inclui: o Iongo texto mftico Pyt m~ kaxer (0 Sol e a Lua) e o 
texto procedural Hopry krli (sobre a feitura da r~a. incluindo o ritual de confec~lio de peteca), 
ambos narrados pelo chefe Krohokrenhiim, transcritos na ortografia pela Profa. Leopoldina 
com o auxllio dos falantes nativos e publicados no livro didatico Conhecendo nosso povo, 
editado pela SEDUC (Secretaria do Estado do Para); dois textos procedurais, Aikrepoti (sobre 
a feitura da casa grande) e Maguari (sobre a confec~lio de cofos), ambos narrados por Piare; 
dois relatos - sendo urn deles feito por Kruwa, sobre urna ca~ada, e o outro produzido por 
Piare, em que ele conta sobre urn espinho que lhe entrou no bra~o; urna carta a mim 
endere~ada por Joklicytyre, o qual ditou o conteudo que foi transcrito pela Profa. Leopoldina. 
Esse material foi conferido pelos auxiliares de pesquisa e posteriorrnente analisado. 

0 segundo conjunto de dados inclui: o relato de sonho feito por Piare, transcrito e 
analisado por mirn; urn texto de hist6ria de vida, parcialmente transcrito e analisado por mim, 

11 Popjes e Popjes (1986) apresentam uma analise altemativa para esse fenomeno. Eles 
propoem uma regra morfofonemica geral. Rodrigues (1990) propae a analise dos prefixos 
relacionais por meio de uma reinterpreta~lio dos dados daqueles autores. 
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fomecido por Piare, de divulga~ilo restrita; urn texto narrativo, escrito por Payare, verificado 
junto aos auxiliares de pesquisa e analisado por mim; dois dialogos informais entre mulheres. 
Ha urna serie de textos de vanos tipos gravados e ainda em processo de transcri~ilo . 

Outros dados silo jtens lexicais e constru~lles gramaticais de diferentes tipos, oriundos. 
de elicita~ilo formal, conseguidos durante a transcri~ilo dos textos e da valida~ilo das hip6teses 
de analise. Ha ainda dados obtidos durante a observ~ilo dos dia.togos em contextos reais de 
interayilo verbal entre os indios e entre eles e as pesquisadoras (no caso, a Profa. Leopoldina e 
eu), como, por exemplo, alguns dialogos registrados no acampamento, formas de xingamento, 
maneiras de reclamar de alguem ou de erros durante o jogo de flechas. Em tais situ~lles, eu 
tomei nota das ocorrencias, bern como do contexto situacional, para em seguida testar os 
dados: ou usando-os em situa~lles semelhantes aquelas em que haviam aparecido, ou no 
trabalho formal de coleta de dados. 

S.2. Auxiliares de pesquisa 

Como ja foi dito anteriormente, os dois grupos que conviveram durante trinta anos na 
reserva Mile Maria possuem dialetos que silo inteligfveis entre si, mas diferem nilo se sabe 
exatamente em que grau, nem em que aspectos (se lexicais ou morfossintaticos ou ambos). Os 
pr6prios indios costumam enfatizar essas diferenyas quando fazem afirmavlles do tipo "eles 
falam isso ou aquilo diferente de n6s". 

Para o trabalho de obten~ilo dos dados lingUisticos, contei com o apoio e a ajuda de 
vanos auxiliares de pesquisa, bilingUes em diferentes graus em Parkateje e em portugues, 
remanescentes basicamente do grupo Parkateje: 
1. o capitilo KrohOkrenhiim, llder politico da comunidade, falante fluente de Parkateje, que 
deve estar com quase 70 anos de idade; 
2. o professor Piare, que da aulas de Parkateje para as crianyas na escola e que deve ter 
aproximadamente SO anos de idade; saiu da aldeia aos oito anos de idade para viver com a 
familia de urn funcionano da FUNAI, nos idos de 1960, tendo voltado para a aldeia quando 
tinha seus vinte anos, de acordo com o que ele pr6prio relatou em urn texto autobiografico; 
passou urn tempo entre os Tembe do Guama, tendo, inclusive, constituido familia com uma 
india Tembe; 
3. a Rllnore, a Mamile Grande, que deve ter seus 70 e poucos anos, falante fluente de 
Parkateje; 
4. a Poiareteti, a Madalena, primeira esposa do capitilo KrohOkrenhiim, que deve estar com SO 
e poucos anos. 

Estes foram os auxiliares principais de nossa pesquisa, entretanto, de certa forma, toda 
a primeira gerayilo da comunidade foi envolvida. Em momentos de confmnayilo de dados, por 
exemplo, faziamos a leitura dos textos diante de todos no acampamento. Falantes da segunda 
gera~ilo tambem participaram, confirrnando ou nilo algumas hip6teses e oferecendo insights 
sobre ocorrencias de deterrninadas construy<:les e morfemas. 

S.3. Apresenta~ilo dos dados 

Os dados estlio apresentados em tres linhas. Na primeira delas consta uma transcri9ilo 
morfofonol6gica - em que as palavras slio separadas por espayos e os morfemas por hlfen (-). 
A segunda linha traz as glossas e a terceira contem a tradu9ilo do exemplo (tradu~lles livres e 
literais, quando necessanas). Em alguns casos, houve a necessidade de acrescimo de 
informaylles, as quais slio dadas entre parenteses ou ainda em notas de rodape, quando se trata 
de explicaylles sobre a cultura. 

As glossas e as abreviaturas seguem, ate onde possivel, a convenylio estabelecida em 
outros trabalhos descritivos de llnguas Macro-Je, principalmente o de Santos (1997) eo de 
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Dourado ( 2001 ). A i ndica~lio d as fun~lles s intaticas e a m arcavlio de p essoa s lio f eitas em 
conformidade com os traba!hos de Dixon (1979 e 1994). 

S.4. Metodologia 

A metodologia utilizada nesta tese e aquela utilizada nos trabalhos de descri~ilo 
lingUistica: (i) a pesquisa de campo, que inclui viagens ao local onde a lingua e falada, 
momento em que se realiza a coleta dos dados, base para o trabalho; (ii) a analise do material 
obtido nessas coletas - sua organizaylio e comparayilo com outras llnguas do tronco, 
utilizando-se os trabalhos existentes como os de Wiesemann {1986), Borges (199S), Stout 
(197S), Ribeiro (1996), Dourado (2001) que trabalham com dados do Kayap6, Karaja e 
Panar3, respectivamente. 

A orientaylio teorica deste trabalho e tipol6gico-funcional. A analise dos dados foi 
realizada com base em trabalhos como os de Shopen (198S), Comrie (1976 e 198S), 
Aikhenvald (2000 e 2001), Dixon (1979 e 1994), Mithun (1984 e 1988), e Seki (1990 e 
2000), entre outros. 

S.S. Estrutura do trabalho 

Este trabalho esta organizado da seguinte forma: alem desta introduylio, que apresenta, 
em linhas gerais, como a pesquisa foi realizada, h3 mais seis capitulos. 

0 primeiro capitulo das classes de palavras, revendo aspectos que foram descritos nos 
trabalhos de Araujo (1977 e 1989), alem de fomecer uma descri~lio inedita de varias classes 
de palavras em Parkateje, como os verbos e as posposivlles, por exemplo. Verifiquei a 
ocorrencia dos prefixos relacionais nas classes de nomes e verbos na lingua. 0 segundo 
capitulo trata de aspectos da sintaxe das oraylles independentes. Primeiramente descrevo cada 
constituinte possivel de uma ora~lio. Em seguida, classifico os predicados em verbais e nlio
verbais, descrevendo-os na forma em que ocorrem na lingua. 0 terceiro capitulo apresenta o 
sistema de marca~lio de caso nas oraylles independentes em Parkateje. Ha a combina9ilo de 
tres tipos de cislles na lingua, o que faz do Parkateje urn exemplo lingUfstico raro da 
combinayilo de fatores como (i) a semlntica do verbo, (ii) as categorias de tempo-aspecto
modo e (iii) a categoria de pessoa. 0 quarto capitulo descreve preliminarmente alguns 
mecanismos de deriv~lio verbal, como, a causativizaylio, as constru9lles reciprocas e 
reflexivas, a ocorrencia do formativo alp! que pode estar ligado a passivizayilO. No quinto 
capitulo, tratei do fenomeno da incorpor~lio nominal, que parece ter bastante em com~ com 
outras linguas do tronco, que ja tiveram esse fato estudado, como e o caso do KaraJa e do 
Panara. 0 sexto capitulo aborda as constru90es verbais seriais, que combinam ate tres verbos, 
e que silo predicados simples, com diferentes codific~Oes semlnticas, bern como a 
transitividade. 
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Capitulo 1 
Classes de Palavras: uma abordagem funcional 

Este capitulo traz uma proposta de descri~ilo das classes de palavras em Parkateje, as 
quais se distinguem com base em criterios estritamente lingUisticos de ordem morfol6gica e 
sintatica, bern como semantica. Cada classe apresenta urn conjunto de caracteristicas 
morfossintaticas peculiares, o qual pode ser enfocado por dois prismas: (i) suas caracteristicas 
distribucionais e (ii) suas propriedades estruturais. Aqui, entretanto, somente serilo descritas· 
as caracteristicas estruturais das classes em si mesmas, sendo as de ordem distribucional 
tratadas nos capitulos que se seguem e que abordam a sintaxe da lingua. 

De a cordo com S eki ( 2000:53), a d etermina~ilo d as classes de p alavras c onstitui-se 
num meio de operar a descri~llo da lingua fundada exatamente nos criterios oferecidos pela 
pr6pria lingua. Com base nos criterios ora delineados, proponho nove classes de palavras para 
a lingua Parkateje. 

Os nomes, os verbos e os adverbios silo classes abertas. Os pronomes (livres, 
dependentes, reciproco, reflexivo, demonstrativos, indefmidos e interrogativos), os 
descritivos, as posposi~C5es, as particulas, as conjun~C5es e as interjei~C5es constituem classes 
fechadas (cf. Schachter, 1985). A descri~ilo das classes de palavras, tais como as particulas, as 
conjun~C5es e as interjei~C5es, ora apresentada, e ainda bastante parcial, precisando ser mais 
aprofundada ao Iongo de trabalhos subseqUentes. 

Neste capitulo, a descri~llo das classes de palavras na lingua Parkateje encontra-se 
assirn organizada: na prirneira s~ilo, apresentam-se os nomes e os pronomes; na segunda 
se~ilo, faz-se a caracteriza~ilo geral do verbo, das particulas, dos descritivos e dos adverbios; 
na terceira se~ilo, descrevem-se as posposi~C5es, as conjun~C5es e algumas interjei~C5es. 

1.1. Nomes 

Os nomes em Parkateje podem ser caracterizados como aqueles elementos cujas 
caracteristicas principais silo: 

<n Morfol6gicas: 

(a) A categoria de posse dos nomes depende de sua natureza semantica. Assim, 
distinguem-se nomes possuiveis e nilo-possuiveis. Os nomes possuiveis podem ser 
divididos em nomes alienavelmente possuidos e nomes inalienavelmente 
possuidos, sendo os mecanismos morfossintaticos que e videnciam a r ela~ilo dos 
nomes em tais constru~C5es, diferentes entre si. 

(b) Os nomes ocorrem com os sufixos derivacionais -re e -ti, de diminutivo e de 

aumentativo, respectivamente. Esses sufixos ocorrem tambem com. os verbos,. 
porem, nesse caso, nllo fazem referenda a tamanho, mas indicam enfase sobre a 
a~ilo, apontando para a sua intensidade ou para caracteristicas do sujeito ou do 
objeto. 

(c) Os nomes cujo referente e [+ humano] podem ocorrer como formativo 12 m~. que 
indica plural. 

12 0 termo formati vo esta sendo usado na acep~ilo de elemento gramatical identificavel e 
irredutivel, que participa da constru~ilo de unidade lingUistica mais ampla (cf. Crystal, 
1999:17; Matthews, 1997:18; Trask 1993:15) 



(d) 

(e) 
(f) 

(g) 
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Os n omes n Ao sAo flexionados para genero. 0 genero de a I guns n omes, p orem, 
pode ser indicado lexicalmente por termos genericos para homem/macho ou 
mulher/temea, dependendo das circunstllncias. 
Os nomes sAo marcados pe1a categoria de caso. 
Raizes nominais podem ser derivadas a partir de itens de outras classes de 
palavras, como, por exemplo, verbo e pronome reflexivo, bern como pelo 
acrescimo do sufixo nominalizador-t s e. 

Da mesma forma, raizes verbais podem ser nominalizadas atraves do acrescimo do 
formativo kate. 

(II) Sintaticas: 

(h) 

(i) 
(j) 
(k) 

Os nomes ocupam a posi~Ao de nucleo de urna locu~oo nominal, ocorrendo como 
sujeito, objeto de verbos e de posposi~oes. 
Podem ocorrer como predicado de ora~oes nAo-verbais. 
Os nomes possuiveis ocorrem como nucleo em locu~oes genitivas ou possessivas. 
Podem ser modificados por descritivos, quantificadores, demonstrativos e outros 
nomes. 

Os nomes, prototipicamente, codificam urna larga variedade de no~oes de entidades 
concretas e abstratas. Segundo Giv6n (1984:51), a caracteristica de exprimir conceitos ligados 
a estabilidade no tempo por nomes e urna questlio de grau, ja que entidades como "cachorro" 
nascem, crescem, envelhecem e morrem, deixando de existir, e mudam mais rapidamente que 
"arvore", enquanto "arvore" muda mais rapidamente que "rocha". Dessa forma, percebe-se 
urna grada~Ao entre os conceitos expressos por "cachorro", "arvore" e "rocha". 

Em sua maioria, em Parkateje, a classe de nomes exprime conceitos que sAo estaveis 
no tempo e que se referem a: (i) elementos e fenomenos naturais, (ii) animais e plantas, (iii) 
nomes de pessoas, (iv) manufaturas, objetos da cultura material, (v) rela~oes pessoais. Os 
nomes citados em (i), (ii) e (iii) sAo nAo-possuiveis, os citados em (iv) sAo geralmente 
alienavelmente possuidos, e em (v) estAo parte dos nomes inalienavelmente possuidos, ja que. 
estes incluem partes de urn todo (partes do corpo hurnano, de plantas e de animais), termos de 
parentesco e certos conceitos profundamente ligados ao ser, como, por exemplo, alma, 
excretos, sombra, rastro etc. Abaixo sAo dados exemplos desses tipos de nomes: 

(1) kokrirE 'rio' (7) pen 'arara' (13) hahiiJ 'tip6ia' 

(2) airom 'mata' (8) kukoy 'macaco' (14) ariat S e 'rede' 

(3) pit 'sol' (9) pohi 'milho' (15) mpi 'homem' 

(4) katS er 'lua' (10) kwer 'mandioca' (16) ntia 'mulher' 

(5) kok 'vento' (11) kaper ·~a!' (17) ituwa 'parente' 

(6) tEp 'peixe' (12) kay 'cesto' (18) kritSwie 'amigo 

formal' 

Os nomes, de urna maneira geral, podem ocorrer com os sufixos derivacionais -r& e -

ti14
, os quais indicam tamanho, pequeno (diminutivo) e grande (aurnentativo), 

respectivamente, alem de outras no~oes como veremos adiante. 

13 
0 hahi e urna especie de tip6ia utilizada pelas mulheres para carregar suas crian~as. 

14 
Araujo, em comunica~Ao pessoal, relatou-me que o Sr. Jack Popjes refere-se a lingua 

Parkateje como "o dialeto -rel-tt' (do Canela), devido ao uso de tais sufixos na lingua. 
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1.1.1 . ExpressAo de posse 

Semanticamente as linguas relacionam urn nome a outro nome sobretudo para indicar: 
(i) posse estrita; (ii) rela~oes de partes de urn todo e (iii) rela~oes de parentesco. E a forma 
pela qual se faz a expressAo de posse divide os nomes em subclasses semllnticas, que tambem 
apresentam distin~oes de ordem morfossintatica. 

Assim, em Parkateje, distinguem-se morfossintatica e semanticamente tres subclasses 
de nomes: (a) nomes nAo-possuiveis, (b) nomes alienavelmente possuidos e (c) nomes 
inalienavelmente possuidos. 

Nomes ligam-se a outros nomes por meio de urna locu~Ao genitiva, a qual e 
constituida fundamentalmente de dois nomes: o nucleo (o nome possuido) eo modificador (o 
nome possuidor). A locu~Ao genitiva pode apresentar pequenas diferen~as em sua constitui~Ao 
que dependem do fato de o nome ser alienavel ou inalienavelmente possuivel. 

1.1.1 .1. Nomes NAo-Possuiveis 

Na subclasse de nomes nAo-possuiveis, encontram-se elementos relacionados a nomes 
de pessoas, a nomes de plantas e a fenomenos da natureza em geral. Tais nomes nAo sAo 
nucleos de locu~oes genitivas, nno sendo nunca precedidos de urn possuidor. 

1.1.1.2. Nomes alienavelmente possuidos 

Os nomes alienavelmente possuidos referem-se em sua maioria a objetos da cultura 
material, podendo ou nAo ocorrer em rela~oes genitivas precedidos do possuidor, o qual pode 
ser expresso, por meio de urna locu~no nominal ou dos pronomes dependentes. Na forma~no 
dessa locu~no ocorrera o prefixo relacional 3- anexado ao nome de posse generica IS. 0 

possuidor [modificador] (locu~no nominal ou pronominal) n3o pode ocorrer imediatamente 
antes do nome nucleo (modificado ). 0 esquema abaixo explica essa estrutura: 

(19) 

LN 
Pro [Rei- o LN] 

PiarE 3- o 

NPr Rei- Pos 
'flecha do Piare' 

kruwa 

flecha 

Nas situa~oes em que o possuidor, ou e conhecido pelo contexto, ou e expresso por 
urn nominal deslocado para fora da locu~no, a referencia ao possuidor e codificada junto ao 
nome nucleo pelo prefixo relacional h- da classe B. Esse &refixo, portanto, tern o papel de 
assinalar, na locu~no genitiva, urna rela~no anaf6rica 5 com o possuidor (Seki, em 
comunica~no pessoal). 

Verifica-se tambem a ocorrencia desses sufixos em Kayap6 (Mebengokre) (anota~oes 
pessoais de Borges), em Canela-Kraho (Popjes e Popjes, 1986) e em Suya (Santos, 1997). 

1 0 termo anafora e tornado aqui como uma rela~no griunatical em que uina unidade 
lingUistica recebe sua interpreta~oo de a1guma outra parte da ora~no, tipicamente de algo ja 
expresso (cf. Crystal1999:17; Matthews, 1997:18; Trask, 1993:15) 
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Assim, em urna locu~ilo como a apresentada abaixo, fica evidente que o possuidor do 
nome ali enfocado estA citado em outra parte do discurso ou ainda e urn indeterminado: 

(20) h- l'l 
Rei- Pos 
'flecha dele' 

kruwa 
flecha 

Em outras palavras, pode-se dizer que os nomes alienaveis nilo silo ' diretamente' 
possuidos. Para isso, e necessaria o uso do prefixo relacional, mais o nome 6 ' coisa', os quais 
constituem urn formativo de expressAo de posse alienavel: 

(21) i- 3- l'l rop 

1- Rei- Pos cachorro 
'meu cachorro' 

(22) a- 3- l'l rop 

2- Rei- Pos cachorro 
' teu cachorro ' 

(23) h- 3 rop 

Rei- Pos cachorro 
'cachorro dele' 

(24) Airom 3 - l'l rop 

NPr Rei- Pos cachorro 
'cachorro do Airom' 

Optou-se por considerar 6 como urn nome generico de posse, que e o nucleo da 
locu~Ao genitiva e que explicitado por urn nome da classe dos alienavelmente possuldos, 
aposto a essa locu~Ao. Aikhenvald (2000:129) aponta a existencia de urn classificador 
generico para todos os itens alienavelmente possuidos em llnguas Je do Norte, tais como, 
Timblra, Canela, Kraho, Kayap6 e Fanara, o qual seria o elemento 6. 

1.1 .1.3. Nomes inalienavelmente possuidos 

Os nomes inalienavelmente possuidos silo referem-se a termos de parentesco, a partes 
do corpo e a partes de urn todo. Ocorrem sempre precedidos do possuidor, que pode ser urna 
locu~ilo nominal ou pronominal (com os pronomes dependentes). 

Em urna locu~ilo genitiva cujo nucleo e urn nome inalienavelmente possuldo, o 
possuidor (modificador) pode ocorrer imediatamente antes do nome nucleo (modificado), 
caso em que os prefixos relacionais da classe A, anexados ao nucleo, assinalam a rela~ilo 
sintagmatica entre eles. 0 esquema abaixo explicita essa estrutura: 

LN 
Pro [Rei- LN] 

(25) 

(26) 

(27) 

(28) 

kra y- ahi 
paca Rei- cara 
'cara da paca' 

mpo tS- ur 

Ind Rei- pus 
'pus da ferida' 

yatSu e- kra 
veado Rei- cabe~a 
'cab~a do veado' 

i- 3- in 

1- Rei- fezes 
'minhas fezes' 
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Nas situa~l'les em que o possuidor e conhecido pelo contexto, e expresso por urna 
locu~ilo nominal deslocada, ou ainda e indeterrninado, a referenda ao possuidor e codificada 
junto ao nome nucleo pelos prefixos relacionais da classe B: 

(29) h- ahi 
Rei- cara 
'cara (de bicho)' 

(30) h- in 
Rei- fezes 
'fezes ou fezes dele' 

(31) h- ur 
Rei- pus 
'pus' 

(32) 0- kra 
Rei- cabe~a 
'cab~a ou cabe~a dele' 

1.1.1.4. Prefixos relacionais: urna analise alternativa 

Tradicionalmente os estudos sobre llnguas Tupl denominam os elementos que marcam 
os nomes possulveis prefixos relacionais. Mais recentemente, Rodrigues (1993) pr~pos que 
esses prefixos poderiam ser tornados como urna evidencia de relacionamento genetico entre 
linguas Tupi, Macro-Je e Karlb. Reanalisando os dados do Canela-Kraho, ~ontidos no 
trabalho de Popjes e Popjes (1986), Rodrigues, em seu artijo, incentivou pesquisadores de 
llnguas do tronco Macro-Je (e de outras linguas brasileiras)1 a buscar urna explica~ilo para a 
ocorrencia e a fun~ilo dos prefixos relacionais nessas llnguas. 

Observando os dados da lingua Parkateje, verificamos a existencia de prefixos 
relacionais, os quais ocorrem com nomes e verbos. Para Araujo (1977:126) trata-se de urna 

16 Cf. Dourado (1993), Borges (1995), Santos (1997), Cabral (1997), Salanova (1999), 
Ribeiro (2001), entre outros. 
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questlio fonetico-fonol6gica, urn caso de varia~lio condicionada de certos fonemas ao seu 
ambiente de ocorrencia. 

Tanto com nomes quanto com verbos, a forma desses elementos e identica, bern como 
o parece ser sua fun~lio. A interpreta~lio de Seki (2000:55), adotada neste trabalho, explicita o 
fen6meno com base no fato de a referencia do possuidor ser especffica ou indefinida, 
considerando sua fun~lio na constru~lio, o tipo de referenda expressa, assim como o tipo de 
constru~lio . A meu ver, o mecanismo de ocorrencia dos prefixos relacionais e urn sistema bern 
desenvolvido n a lingua, que m area o brigatoriamente a r ela~lio entre o p ossuidor e o n orne 
possufdo, no caso dos nomes inalienaveis, da mesma forma que marca a rela~lio entre os 
argumentos e os verbos intransitivos estativos e os verbos transitivos. 

Nos nomes, portanto, esses prefixes marcam a rela~lio entre o nome e seu possuidor, e 
o seu uso depende (i) do tipo de constru~lio, (b) da fun~lio gramatical que o possuidor tern 
naquela constru~lio e (c) do tipo de referencia expressa (cf. Seki, 2000:55). 

Seguindo a analise dos prefixos relacionais proposta por Seki para o Kamaiura, temos 
o seguinte quadro para o Parkateje, em que estlio reunidos os prefixos relacionais e seus 
alomorfes17

: 

Quadro 4: Prefixos relacionais com os nomes 

ClasseA Classe 8 
Possuidor Especificado Possuidor indefmido 

Possuidor expresso na Possuidor # Sujeito ou 
locu~lio deslocado de sua posi~lio 

original 

3- h- h-

y- 0- 0-

tS-
0-

Referenda a urn Referencia a urn possuidor Referenda a urn possuidor 
possuidor expresso conhecido pelo contexto ou indefinido. 
dentro da locu~lio expresso fora da locu~lio 
genitiva em rela~lio genitiva. 
sintagmatica com 0 

micleo. 

A analise, tradicionalmente adotada para a interpreta~lio dos prefixos relacionais, e 
aquela apresentada nos trabalhos de Rodrigues (1990), que considera que o fato de o 
possuidor ser contfguo ou nlio-contfguo ao nome possufdo condiciona a ocorrencia dos 
prefixes relacionais de uma ou de outra classe. Os termos contigUidade e nlio-contigUidade, 
usados para designar a ocorrencia dos prefixos relacionais, descrevem apenas parcialmente o 
fenomeno em questlio, obscurecendo, nurn certo sentido, a fun~lio anaf6rica desses elementos. 

Os prefixos relacionais da classe A, por exemplo, slio aqueles que (a) fazem referenda 
a urn possuidor expresso dentro da locu~lio genitiva em rela~lio sintagmatica com o nucleo. 
(cf. exemplos 25, 26, 27 e 28); (2) ou ainda aqueles que fazem referenda a urn possuidor 
conhecido pelo contexto ou expresso fora da locu~lio genitiva (ou porter sido deslocado de 
sua posi~lio original ou por ja ter sido mencionado anteriormente). Alem disso, tais 

17 Encontrei urna forma i2- para a terceira pessoa do singular, como em 12-kin 'cabelo dele' , 
entretanto nlio consegui os contrastes necessanos para incluir essa forma no quadro de 
prefixos relacionais. 
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relacionais indicam se o possuidor e diferente do sujeito, como pode ser observado nos 
exemplos abaixo: 

(33) wa mii i- 3- I) rl)kr& wir mo 

Eu Rei- Pos casa Dir ir 
'eu vou para a minha casa' 

(34) wa mii b- I) rl)kr& wir mo 

Eu Rel- Pos cas a Dir ir 
'eu vou para a casa dele' 

Os prefixos relacionais da classe B slio aqueles que fazem referencia a urn possuidor 
indefinido. Slio formalmente identicos aos prefixos da classe A, nos casos em que a referencia 
do possuidor e diferente da referencia do sujeito, ou em que o possuidor foi deslocado de sua 
posi~lio original. 0 que os distingue e o contexte. Os prefixos da classe B, usados com nomes 
inalienavelmente possufdos ou com compostos em que figuram esses nomes, assurnem urn 
significado citacional, somente definido com base no contexto de sua ocorrencia, conforme ja 
afirrnei anteriormente. 

(35) h-in 'fezes' ou 'fezes dele' 
(36) h-apak 'orelha' ou 'orelha dele' 
(37) h-okrc 'garganta' ou 'garganta dele' 

(38) e-krit 'nariz' ou 'nariz dele' 

(39) e-per 'pe' ou 'pedele' 

A ocorrencia dos prefixos relacionais e analoga a ocorrencia desses elementos com OS 

verbos, conforme sera observado na se~lio que se refere a eles. 
A ocorrencia dos prefixes relacionais e urna caracteristica tipol6gica que coloca a 

lingua Parkateje entre as llnguas consideradas com marca~lio no nucleo (isto e, do tipo "head
marked''), de acordo com o que propoe Nichols (1986:57-8), para quem a fun~lio da 
morfologia e identificar as rela~oes sintaticas pela marca~lio apropriada no nucleo ou no 
dependente, alem de evidenciar a dependencia sintatica- isto e, urn mecanisme morfol6gico 
marca determinado nucleo como tendo urn dependente, sem necessariamente especificar o 
tipo dessa dependencia. 

1.1.2. N11mero 

A marca~lio de n11mero em Parkateje e feita pe1o acrescimo do formativo m~18 antes 
dos nomes cujos referentes slio [+ hurnano], enquanto o singular e nlio-marcado. 

(40) 3iim mpi me pia? 

Int homem Int Dub 
'quem e (aquele) homem?' 

180correncia semelhante e verificada em outras Unguas Je como, por exemplo, o Kayap6 
(Mi!~ngokre) (notas pessoais de Borges, 1991-1995) eo Canela-Kraho (Popjes e Popjes, 
1986). 
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(41) 3i1m m~ mpi: me pia? 
Int P1 homem Int Dub 
'quem siio (aqueles) homens?' 

0 formativo ml! tambem ocorre com certas formas prononunrus, indicando suas 
formas plurais. Em certos contextos, ml! e plural e em outros marca o tra~o [ +hurnano] de 
determinados nomes. Niio esta claro ainda se se trata de duas formas hom6fonas ou se o 
morfema de plural desenvolveu-se historicamente a partir do primeiro significado. Estudos 
futuros poderiio elucidar essa questiio. 

0 exemplo abaixo ilustra a ocorrencia de ml! antecendo urn nome, ao qual atribui o 
plural: 

(42) m~ ntia tern ton to3o 

PI mulher Erg+Pl tatu c~ar 
'as mulheres c~aram tatu' 

Por outro !ado, em urn contexto negativo ml! pode ocorrer com o sentido de 
'ninguem'. Nesse caso, ml! esta na posi~iio da locu~iio nominal, isto e, esta ocorrendo no slot 
da locu~iio nominal objeto, como pronome de terceira pessoa plural. As duas senten~as abaixo 
comparam essas ocorrencias: 

(43) wa pa ha m~ tapa iniiarE: 

eu Enf Pot PI sentir.saudades Neg 
'eu mesma niio sinto saudades de ninguem' 

(44) wa pa ha i- pien tapa 

eu Enf Pot 1- marido sentir.saudades 
'eu mesma niio sinto saudades do meu marido' 

iniiarc 

Neg 

Uma outra possibilidade e que, no exemplo (43), ml!, por estar ocorrendo no Iugar da 
LN objeto, seja interpretada como a terceira pessoa do plural 'eles', adquirindo o significado 
negativo de 'ninguem'. 

Os nomes, de urna maneira geral, podem ocorrer com os sufixos derivacionais -rc e -

tl, os quais indicam tamanho, pequeno (diminutivo) e grande (aurnentativo), respectivamente. 
Em alguns casos, o sufixo -rc pode indicar 'magro; fino' e -ti pode indicar 'gordo; grosso'. 

Nos termos de parentesco, esses mesmos sufixos assurnem urna dimensiio cronol6gica, 
fazendo contraste entre a indica~iio de parentes mais velhos e mais novos. Entretanto, a 
dimensiio fisica prepondera sobre a cronol6gica, de acordo com as observa~oes de Araujo (em 
comunic~iio pessoal). lsto e, se a tia materna mais nova que a miie for gorda, ela sera 
chamada de anetl: 

(45) aneti 

(46) anerc 

'tia- qualquer irmii mais velha que a miie' 

'tia- qualquer irmii mais nova que a miie' 

1.1.3. Estrutura dos nomes: urna proposta altemativa 

Inlimeros compostos em Parkateje siio formados a partir de rafzes simples e, de acordo 
como que foi observado por Araujo (1977), tais nomes podem constituir-se de itens lexicais 
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pertencentes a mesma ou a diferentes classes de palavras. A analise de Araujo, embora 
cuidadosa, difere da aqui sucintamente apresentada, no que respeita a considera~iio de 
aspectos distribucionais e estruturais de outras classes de palavras da lingua que se combinam 
para a deriva~iio de nomes por meio de composi~iio e de outros criterios a seguir explicitados. 

Primeiramente o bserva-se que, do p onto de vista s emantico, o significado do n orne 
composto niio se reduz a simples soma dos itens lexicais que o constituem. Em geral, os 
compostos apresentam urn significado distinto daquele de seus itens constituintes. 

Urn o utro c riterio e sta r elacionado a o p adriio a centual. Em g eral, n omes c ompostos 
apresentam urn padriio acentual tfpico de rafzes simples. 

Alem disso, verifiquei a estrutura intema de sintagmas com tais nomes compostos. 
Como exemplos, observem-se os itens lexicais abaixo, bern como os esquemas que os 
explicitam: 

(i) 

(47) 

(ii) 

(48) 

nome + nome = que ocorre como uma constru~ilo 
enltlva 

parkrc 

par 

'cailoa' 

'pau' + 

nome + descrltlvo 
nominal 

konkrirc 'lagoa' 

lit. 'pau com buraco' 

krE: 'buraco' 

que ocorre a semelban~a de uma locu~lo 

lit. 'agua pequena' 

ko 'agua' + nkrirc 'pequena' 

Araujo cita ainda os nomes formados por composi~iio de elementos de mesma ou de 
diferentes categorias gramaticais por meio do acrescimo dos sufixos derivacionais - t S & e -

kate. Ambos formam nomes. 0 primeiro combina-se com rafzes verbais para designar o 
objeto como qual se pratica a no~iio expressa pelo verbo, como nos exemplos abaixo: 

(iii) (nome)+verbo+-tS& 

(49) p&rkupu-t S c 'sapato' 

p&r 'pe' + kupu 'enrolar' + Nom 

(50) am3ipupun-t S E: 'espelho' 

am3i 'reflexivo' + pupun 'ver' + Nom 

{51) kapon-tSc 'vassoura' 

kapon 'varrer' + Nom 

Ja o sufixo derivacional -kate combina-se com nomes indica o agente da no~iio que o 
verbo expressa, ou que se pode deduzir do nome ao qual se agrega, conforme os exemplos 
abaixo: 

(lv) nome+ suflxo agentlvo 

19 Araujo trata o que chamamos descritivos como adjetivos descritivos (cf. Araujo, 1989:61). 



(52) ropkate 

rop 'on~a· 
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'ca~ador de on~a' 

+ Agt 

(53) kotay kate 'c~ador de cupua~u· 

kotay 'cupua~u' + Agt 

Os nomes pr6prios em Parkat!j! si\o compostos e seguem os padroes acima 
detalhados, tendo como caracterfstica particular o fato de serem nomes ni\o-possufveis. 
Tradicionalmente o nomeador escolhe uma caracterfstica de seu pr6prio carater ou 
comportamento com a qual chamara seu nomeado (cf. Araujo e Ferreira 200lb, para uma 
compreensi\o do sistema de nome~i\o da lingua). Alguns exemplos si\o apresentados a seguir: 

(54) Amrikupati 'corajosa' lit. 'ni\o ba medo' 
Amri 'negativo.existencial' + kupati 'ter.medo' 

(55) Kup~3ipok-re '(aquele que gosta de) estar no meio dos kupe' 

Ku¢ 'ni\o-fndio' + 3ipok-re 'estar.no.centro-Dim' 

(56) Kiyapram-re 'aquela que gosta de fazer o forno para assar kuputi' 

Kiya 'forno para assar kuputi' + pram-re 'ter.vontade-Dim' 

Existem, ainda, alguns nomes ni\o possuiveis que si\o especificamente utilizados como 
vocativos. Como tal, ni\o aparecem em fun~oes nucleares. Alguns exemplos desses nomes 
si\o: 3e, que e a forma de tratamento usada pelo Sol e pela Lua no mito da cria~i\o do mundo; 

os termos de parentesco - ituwar& 'sobrinha/o', ituwa-bilm 'filho', ituwa-mi!ntia 'filha', 

kaUy ' tia'e keti 'tio'. E necessaria ainda investigar mais aprofundadarnente se esses nomes 

podem desempenhar outras fun~oes nominais, para assim categoriza-los adequadamente. 

1.2. Pronomes 

A lingua Parkat!j! tern duas series de pronomes pessoais: uma de pronomes livres e 
outra de pronomes dependentes. Esses elementos pronominais, muito embora tenham algumas 
caracterfsticas da classe de nomes, como, por exemplo, seu comportamento sintatico - eles 
recebem marcas de caso e a marca~i\o de nllmero, apresentam uma distribui~i\o especial. 

Essas duas series de pronomes distinguem duas pessoas (1• e 2•) e tres nllmeros 
(singular, dual, plural). Ha duas formas para a primeira pessoa do plural, conforme o ouvinte· 
esteja inclufdo (primeira inclusiva) ou nlo (primeira exclusiva). Na serie de pronomes livres e 
na serie de pronomes dependentes, ni\o ba distin~i\o entre formas para o dual e formas para a 
primeira pessoa do plural inclusiva. 

Todavia essa classe de palavras inclui, aJem dos pronomes livres e dependentes, o 
reflexivo e o recfproco, os demonstratives, os indefinidos e os interrogatives, dada a 
possibilidade de sua ocorrencia paralela a dos nomes. Os pronomes livres e dependentes do 
Parkateje vern resumidos no quadro abaixo: 
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Quadro 5: Pronomes livres e dependentes 

t• 

2. 

Pronomes llvres Pronomes dependentes 
Slneular wa/oa i-
Dual ku ku-
Pl. Dual ku ... m~ ku ... m~-

Incl. mpa mpa-
Pl. Ex d. wa ... m~ mLi-

Singular ka a-

Plural ka ... m~ m~ ... a-

Algumas observa~oes acerca da ocorrencia dos pronomes: 
(a) as formas plurais contem a marca me que segue as formas pronominais livres e que 

precede as formas pronominais dependentes; 
(b) alguns pronomes presentes nas duas classes si\o formalmente identicos, todavia sua 

distribui~i\o e distinta; 
(c) os pronomes podem ser usados para substituir locu~oes nominais; 
(d) a maneira dos descritivos, os pronomes podem modificar o nome (no caso dos 

demonstratives e indefinidos). 

1.2.1. Pronomes Iivres 

Os pronomes livres ocorrem como argumento sujeito de verbos intransitivos ativos (S) 
e como sujeito de verbos transitivos (A), ni\o ocorrendo como argumento objeto direto (0) de 
verbos transitivos nem como argumento nuclear objeto indireto locativo - distintamente dos 
nomes - ,quando a lingua esta operando no sistema Nominativo/Acusativo, isto e, no tempo 
ni\o-passado e aspecto ni\o-perfectivo. Em sua maioria, si\o constitufdos de uma Unica serie 
basica, que se combina com o formativo me para marcar o ni\o-singular. Os pronomes livres 
esti\o reunidos no quadro abaixo: 

Quadro 6: Pronomes livres 

Pronomes livres 

Pessoa Singular Nilo-slngular 

Dual ku 
Pl. dual ku ... m~ 

•• wa Exclusiva wa . .. m~ 
Inclusiva mpa 

2. ka ka ... m~ 

A primeira pessoa do singular apresenta uma forma enfatica pa que pode ocorrer 
seguindo ou precedendo o pronome livre wa. Ainda nlo se sabe qual e a diferen~a semfultica 
entre essas ocorrencias, ficando a questlo a ser respondida em estudos posteriores. Nlo ha 
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formas de pronomes pessoais livres para a terceira pessoa. Essa lacuna, em rela~lio aos 
pronomes livres, e suprida pelo uso dos demonstratives, quando necessmo. Quando se faz 
referencia a terceira pessoa do plural, a forma mi! aparece na posi~lio em que deveria vir o 
pronome, a qual fica evidente pela compara~lio entre dados que envolvem as outras pessoas e 
a terceira. 

Acredito que a primeira e a segunda pessoas do plural, constituidas pelas formas 
pronominais no singular e pelo formativo mi!, slio descontinuas, podendo ocorrer entre elas 
particulas aspecto-temporais e outros constituintes, como, por exemplo, adjuntos adverbiais. 

1.2.2. Pronomes dependentes 

Os pronomes dependentes tern distribui~lio diferente dos pronomes livres. Eles podem 
ocorrer em constru~<les sintAticas nas seguintes funv<les: 
(a) marcando o possuidor de urna construylio possessiva, com nomes alienaveis ou 

inalienaveis; 
(b) como argumento 0 de verbos transitivos; 
(c) como argumento S de verbos intransitivos nlio-ativos; 
(d) como argumento A, marcado pela posposiylio t& de caso ergativo, em oray<les 

transitivas de tempo passado e aspecto perfectivo- no sistema Ergativo/ Absolutivo; 
(e) como argumento S de verbos S;0 e como terceiro argumento de verbos bitransitivos, 

em ambos os casos, esses elementos aparecem marcados por posposiy<les; 
(f) da mesma forma que para a serie de pronomes livres, nlio M formas para a terceira 

pessoa dos pronomes dependentes. 
Quando o sistema opera na base ergativo/absolutiva e o argumento A e de terceira pessoa, a 

posposi~lio t& I t&m, do singular e do plural, respectivamente, ocorre na mesma posiylio que 

com as outras pessoas, o que identifica a pessoa do sujeito. 0 mesmo acontece quando mi!, 
que indica a terceira pessoa, aparece em contextos pr6prios de locuy<les verbais. Os prefixos 
relacionais da classe B tambem recuperam essa referencia. 

No quadro abaixo, surnarizamos os pronomes livres e os pronomes dependentes, de 
acordo com suas respectivas fun~<les sintaticas: 

Quadro 7: Elementos pronominais em suas funyOes sintaticas 

ELEMENTOSPRONONUNMS 

Sa/ANom AEnr 0 s. Oroso Poss 
1 singular wa i-t& i- i- i- i-

2 singular ka a-t& a- a- a- a-

1 dual (1 + 2) ku ? ku- ku- ku- ku-
1 plural exclusivo wa ... me i-tem mei- mei- mei- mei-

1 plural inclusivo mpa mpa- mpa- mpa-
t&m 

ldual plural ku ... me ? ku ... me ku ... me 
2 plural kame kame- mea- mea-

t&m 
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1.2.3. Pronomes reflexivo e reciproco 

A lingua Parkateje tern uma forma reciproca e urna forma reflexiva. 0 reflexivo indica 
que a a~lio expressa pelo verbo refere-se ao sujeito, o qual tambem e entendido como sendo o 
objeto da sentenya. Isto e, a forma reflexiva indica que uma dada entidade preenche dois 
papeis seminticos e/ou relay<les gramaticais, de acordo com Payne (1997:198). 0 reflexivo 
em Parkateje tern a forma am3i. 

(57) mpa- t&m key to am3i rna hir 

1Incl ErgPl faca lnstr Refl Oat cortar 
'n6s nos cortamos com a faca' 

Ja a forma reciproca, alpi!n, indica que dois participantes de urna sentenya slio 
igualmente agentes e pacientes, ou seja, eles agem igualmente urn sobre o outro. 

(58) rna ku me aipen wir ku-r! 
Exort Du Rec Dir Onc-jogar 
'Vamosjogar (a bola) urn para o outro' 

0 fato em comurn entre reflexivos e reciprocos e que ambos apontam para a 
correferencialidade entre os papeis semllnticos de agente e paciente. Nlio esta claro ainda o 
status desses elementos em Parkateje: se slio prefixos ou formas livres. Estudos posteriores 
deverlio esclarecer isso. No presente trabalho, estA-se considerando-os formas livres. A 
princfpio, as formas reflexiva e reclproca ocorrem somente com verbos transitivos, os quais 
assurnem as propriedade~ morfossintaticas de verbos intransitivos. Em vmos exemplos, a. 
forma reflexiva ocorre incorporada a raiz verbal. Em alguns casos, como o do verbo am3itey 

'estar.cheio/farto/satisfeito (de cornida)', e possfvel identificar os morfemas que o comp<lem
am3i 'Refl.' e tay 'ser/estar.duro'. Em outros casos, como o do verbo am3i3akop, isso ja 

nlio e possfvel (cf. capitulo sobre incorpora~lio nominal): 

(59) ri i-t& to am3itay 

ja 1-Erg estar.cheio 
'eu ja estou cheia' (depois de comer) 

(60) wa 

eu pensar 
'eupenso' 

As formas am3l e aipi!n, reflexivo e reciproco do Parkateje, respectivamente, slio 

identicas as do Canela-Kraho e tern funv<les semelhantes em vmos aspectos, de acordo com o 
que foi observado por Popjes e Popjes (1986:141-2). 

Callow (1962:175) menciona a existencia, em Apinaje, de dois tipos de verbos, os 
quais seriam compostos por duas ou mais ralzes. Urn desses subgrupos, denominado por ele 
grupo A, e formado de verbos constituidos pela forma amnT 'selre de verbos de urn morfema, 
como, por exemplo, amnima 'pensar', o qual e composto do reflexivo e do verbo ma 'escutar, 
saber, en tender algo'. 
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1.2.4. Pronomes demonstrativos 

A lingua Parkateje apresenta urn sistema de pronomes demonstrativos que ocorrem em 
varias funfi:l'les nominais. 0 sistema esta organizado de acordo com o parametro de distancia 
relativa em relafi:llo ao falante e/ou ouvinte. 

0 quadro abaixo apresenta os demonstrativos da lingua: 

Quadro 8: Pronomes demonstrativos 

Demonstratlvos P. Dlstincla Segmenta~llo 

Dependentes 

s ita i- do ouvinte i-ta 

PI ita3e 

ata a- do falante a-ta 

ta 0- - 0-ta- tam 

A primeira vista, os demonstrativos parecem ter relafi:llo com a serie de pronomes 
dependentes, em virtude de sua forma. Os informantes tendem a dizer que Ita refere-se a 
alguma coisa ou alguem que esta pr6ximo do falante e que ata refere-se a alguma coisa (ou 
alguem) que esta distante do falante, mas ainda sob sua visllo. Por essa razllo, considero ser a 
funfi:llo deitica a funfi:llo principal dos demonstrativos: a informa~llo sobre a localizafi:llo 
espa~o-temporal de urn dado objeto ou elemento. Isso parece bern plauslvel, se se levar em 
conta a forma dos demonstrativos e dos pronomes dependentes, porem, como veremos 
adiante, esta parece ser somente a regra geral, urna vez que esses elementos podem designar 
alguma coisa conhecida pelo falante e pelo ouvinte e que esta somente em suas mem6rias e 
nllo mais diante dos olhos de ambos. 

Da mesma forma que adjetivos e quantificadores, os demonstrativos nominais ocorrem 
em posi~llo p6s-nominal nurna locufi:llo nominal plena. Com os pronomes dependentes, eles 
podem ocorrer como objeto de posposi~llo, muito embora nllo se tenham encontrado 
exemplos em que aparefi:am como possuidor em urna locu~llo genitiva. 

Como a lingua nllo tern formas de pronomes de terceira pessoa, algumas vezes ta pode 
substituf-los, se o contexto pragmatico estiver claro para o falante. Mas ainda assim, o uso 
preferencial e o do zero. Parece-me que ba urn caso de distribui~llo complementar entre ta e 
outros nomes tambem. 

0 grupo de demonstrativos pode ocorrer como urna locu~llo nominal com urna palavra 
interrogativa (ou indefinida). Uma locufi:llo nominal incluindo urn demonstrativo pode ocorrer 
nas fun~l'les S,, A e 0. 

No exemplo (61), o demonstrativo ita substitui o nome tilmttlm 'capivara'. 0 
contexto de sua ocorrencia e o seguinte: o Sol ca~ou dois desses animais e deu o mais magro 
para a Lua, que ficou cobifi:ando o animal do Sol, porque este era mais gordo; a Lua come~a a 
reclamar e a pedir ao Sol que lhe de o gordo. Neste exemplo, o demonstrativo ocorre como 
urna locu~llo nominal plena em fun~llo de objeto: 
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(61) tama! ri ita a- rna Mr 

Espera! ja Dem 2- Dat dart-Pas 
'Espera! Euja te dei este.' 

NoS' exemplos (62) e (63), o demonstrativo aparece nas locufi:Cles nominais ituwar& 

ita 'este sobrinho' e mpo Ita 'esta coisa', sendo que em (62) ele ocorre em fun~llo S. A 

ordem V -S e urn recurso de enfase, muito usado em textos. 

(62) miti kern: tayma ituwar& ita 

jacare Posp desaparecer sobrinho Dem 
'0 Jacare (perguntou): onde esta aquele sobrinho?' lit. '0 Jacare (perguntou): Aquele 
sobrinho desapareceu? 

No exemplo (63), nllo ha urn verbo na primeira senten~a do periodo, muito embora a 
estrutura seja a mesena de urn verbo do tipo S;0 , cujo significado e 'Je, me da essa coisa'. Por 
essa razllo analiso a locufi:llo nominal mpo Ita 'esta coisa' como estando em funfi:llo 0: 

(63) 3e, i- rna mpO ita 

Voo 1- Dat coisa Dem 
'Je, me da esta coisa' 

No exemplo (64), o demonstrativo esta ocorrendo em funfi:llo A, estando marcado, 
inclusive, pelo caso ergativo: 

(64) ita t& i-

Dem Erg 1-
'Isto me bateu' 

kakwin 

bater 

0 exemplo (65), em que aparece o ta, foi registrado nurna situa~llo real de 
comunica~llo. Durante minha primeira viagem ao campo, os Parkateje resolveram realizar a 
"Festa do Milho Verde", que nllo faziam ja havia bastante tempo. Como parte da prepara~llo 
para a festa, todos deveriam ter os cabelos cortados e o corpo pintado de urucurn. Assim 
sendo, fui convidada a ter o cabelo cortado, o que todos viram, e o Japenprllmti foi o 
responsave\ pelo corte. Depois, algumas mulheres pergunt8Cliiil-me quem havia "ortado meu. 
cabelo. Como ele estava bern perto de n6s, apontei-o e perguntei como deveria dizer na lingua 
'ele que cortou pra mim'. Assim obtive o exemplo (65), urn dos Unicos dados do corpus em 
que o ta ocorre como pronome de terceira pessoa: 

(65) ta pe 
Dem 

i-
1-

rna toho 
Dat cortar.a.franja 

'ele cortou minha franja' 

0 exemplo (66) foi obtido numa conversa espontanea como Capitllo KrohOkrenhfun, 
que fez men9llo a urn cachorro muito velho e querido que ele tivera. 0 exemplo e urn 
predicado nominal, pois o verbo per 'farejar' esta nominalizado pelo sufixo -kate. A forma 

verbal nominalizada e usada predicativamente, portanto a locufi:llO nominal contendo o 
demonstrativo esta em fun9llo S: 
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(66) rop ita kukrit per-kate 

cachorro Dem anta farejar-Nom 
' este cachorro e farejador de anta' 

No exemplo (67) o demonstrative ocorre modificando o nome indefinido mpo: 

(67) mpo ita kutSuay nire 

Ind Dem cheirar.bem Intens 
'esta coisa esta cheirando muito' 

No exemplo (68), o demonstrative esta em fun93o 0 , ocorrendo sozinho como urna 
Jocu930 nominal plena: 

( 68) 3ilm te ita pir 

Int Erg Dem matar 
'Quem matou isso?' 

No exemplo (69), o demonstrative aparece em fun93o de sujeito e foi coletado durante 
urna aula de Parkateje para crian9as. 0 professor Piare estava mostrando alguns instrumentos 
tradicionais. Nota-se novamente que a posi93o do demonstrative n3o e p6s-nominal, mas sim 
pre-nominal. Caso o demonstrative estivesse em posi93o p6s-nominal, a interpreta930 seria 
"esta faca", como uma locu930 nominal, como no exemplo (70): 

(69) ita kay 

Dem faca 
'Is to e faca' 

(70) kay ita 

faca Dem 
'esta faca' 

Os de~onstrativos tambem podem ser usados para designar algum evento, fato ou 
pessoa conhec1dos do falante e do ouvinte, como mencionamos anteriormente. Urn dia, urna 
de ~as muitas "tias" da aldei~ resolveu me ensinar algumas palavras relacionadas a partes 
sexua~s do corpo humano. Depo1s, ela me pediu que n3o contasse nada a ninguem. Entno eu 
lhe perguntei como dizer "eu vou guardar isso comigo", e ela deu-me o correspondente a "eu 
v?u esconder isso". A forma do demonstrative usada n3o foi ita, mas ata, conforme pode ser 
v1sto no exemplo (71): 

(71) wa mil ata amtSu 

eu Dem esconder 
' eu vou esconder aquilo' 

A forma ata aparece tambem em urn perlodo do texto mitico do Sol e da Lua. A 
situa9no e a seguinte: a Lua adoece e morre, e o Sol cuida de toda o ritual de prepara93o para 
o funeral - e le c orta o c abelo deJa, pinta o c orpo deJa com urucum, coloca-a nurn peda9o 
especial de m~deira e deixa-a Ia, pois n3o podia enterra-la; depois disso, o Sol pede a Lua que 
mantenha tal ntual e que, caso ele venha a falecer, fa9a com ele exatamente o que ele fez com 
ela. Nessa parte. do texto, os dois demonstratives ita e ata ocorrem, como pode ser observado 
no exemplo aba1xo, o qual e urn Iongo trecho, mas que vale a pena ser analisado: 

(72) 
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pe pia kat S er 

PD Dub lua 
' (Dizem que) A Lua saiu.' 

mor kator 

ir+Pas sair+Pas 

pe itakem ti:k 

PD hoje morrer+Pas 
'Ela morreu naquele dia.' 
pit mil to mo ne 

sol 
ku-pan 

fazer ir SS 
mil to 

-re 

A ten 

kern toho 

Posp cortar.franja 

mo pcrkrct 

ne ku-krcn 

ss Onc-pintar+Pa 
ne ku-t Si 

Onc-carregar+Pas fazer ir tronco SS Onc-colocar+Pas 
'0 Sol foi (atras deJa), cortou seu cabelo, pintou seu corpo com urucurn, carregou-a e 
colocou-a nurn tronco.' 
pe pia aiku kern: 3e, wa apani! ne ti: 

PD Dub PR Posp Voc eu adoecer SS morrer 
ita ni!hi 
Dem mesmo 
'Entno o Sol disse: Je, eu estou doente e vou morrer. Faz isto mesmo comigo! (o que 
eu fiz para ti)' 
pe pia aiku kern: 3e, wa ka mil ata ni!hi 

PD Dub PR Posp Voc eu Fut Dem mesmo 
'(E a Lua prometeu a ele): Je, eu vou fazer aquilo mesmo!' 

Em alguns exemplos, encontrei o demonstrativo ita (ou uma forma hom6fona) 
marcado pela posposi9ao kern, que, em geral, e associada ao caso locativo. No exemplo (73), 

a express3o ita kern tern o significado temporal relativo ao momento da enuncia9no: 

(73) wa ka ita kEim 
eu Fut hoje 
'eu vou cantar hoje' 

mi!okrepoy 

cantar.ritualisticamente 

Ha ainda demonstratives adverbiais, os quais serno tratados na se9ao dos adverbios. 

1.2.5. Pronomes indefinidos 

Elementos de varias ordens est3o reunidos nessa subclasse que abrange: (i) a forma 
m~kwa 'alguem/alguns', (ii) os quantificadores (todos, muitos, poucos) e (iii) os nurnerais. 
Os criterios utilizados para juntar esses elementos sno de base morfossintatica e semAntica. 

Do ponto de vista do significado, esses elementos podem ser considerados ou como 
quantificadores ou como determinantes. Distribucionalmente, a forma m~kwe, por exemplo, 
comporta-se como urn pronominal, somente ocorrendo em posi9no de argumento nuclear: 

(74) mi!kwa tern kuwe pi:r mi!kwa tern 

alguns ErgPI arco Onc-pegar+Pas algUns ErgPI 

katok pi:r 

espingarda Onc-pegar+Pas 
'alguns pegaram arcos, alguns pegaram espingarda' 



(75) i- te m!kwa 

1- Erg alguns 
'eu vi alguns' 
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pupun 

Rel-ver+Pas 

Ja os quantificadores e os numerais tern urn comportamento misto - funcionando ora 
como pronominais, ora como modificadores de nomes. N3o foram observadas quaisquer 
diferenc;as no uso dos quantificadores com relac;iio a entidades contaveis ou n3o-contaveis, 
nero diferenc;as quanto a constituic;3o dessas entidades (s61ido ou lfquido, por exemplo ). 

Os quantificadores que verifiquei em Parkateje siio: kuninl 'tudo' (kunlnl 'todos' para 
individuos niio-animados; m~kunini para elementos animados); kwe, cujo sentido pode ser 
'varios; urn pouco; urn pedac;o', dependendo do tipo de nome como qual tal quantificador se 
relaciona, dai a raziio de esta analise considera-lo urn quantificador indefinido. 

Em Parkateje, essas palavras siio usadas como modificadores do nome em locuc;oes 
nominal e adnominais, ocorrendo ap6s o nome que elas modificam. Essas palavras constituem 
uma classe fechada de elementos que, como foi dito anteriormente, ocorrem em posic;iio p6s
nominal. Niio ha registros de ocorrencias de tais palavras em locuc;oes possessivas, mesmo 
tendo sido o micleo nominal omitido; elas tarnpouco ocorrem com os sufixos -re I -tl, a 
excec;iio do numeral pitS it 'urn ou sozinho', que aparece em alguns contextos com -re . 

Observando os exemplos (76), (77) e (78), verifica-se que kwa aparece modificando 
nomes de animais em func;iio 0: 

(76) me mpi -te kapren kwa 3- apen 

Rei- achar PI homem -Erg jabuti Quant 
'os homens achararn muitos jabutis' 

(77) i- tern to kra kwa koran 

matar.com.tiro 

(78) 

ErgPI fazer paca Quant 
'n6s matamos muitas pacas' 

i- te pitekti kwa 

Erg mutum Quant 
'eu matei varios mutuns' 

reo 

matar.com.flecha 

Em (79) e (80), kwa aparece em estruturas com o dativo, que, embora niio tenham o 

verbo ' dar', conferem esse sentido As construc;oes. Em ambos os contextos, kwa refere-se ao 
micleo nominal kuputi 'urn tipo de beiju', o quai somente aparece na orac;iio (80): 

(79) i- me kwa 
1- Oat Quant 
'me da urn pedac;o' 

(80) i- me kupu kwa wa ku-ku 
Oat kuputi Quant e u One-comer 

'me da kuputi para eu comer' 

Na sentenc;a (81), o quantificador kwa refere-se a locuc;iio nominal he ' fio', como urn 
modificador: 
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(8 1) i- me he kwa 
Oat fio Quant 

'me da urn pedac;o do fio' 

No exemplo (82), o quantificador kwa refere-se a locuc;iio nominal koUkre 'cafe' : 

(82) airom, rna ku kotikre kwa toiko 

NPr Exort Ou cafe Quant beber 
'Airom, vamos tomar urn pouco de cafe ?' 

Oa mesma forma que m~kwe, o indefinido m~kunini comporta-se como urn 
pronominal, ocorrendo em posic;iio de argumento nuclear: 

(83) mekunini i- tern Piare p upiin rna te 

todos ErgPI N.Pr. Rel-ver+Pas OS Erg 

mei- pupun iniiare 

IP!Excl Rel-ver+Pas Neg 
'todos vimos o Piare, mas ele niio nos viu' 

N3o foi verificada a ocorrencia de numerais nero de quantificadores com o sufixo 
nominalizador -t S & nero como sufixo agentivo -kate. 

Ate onde pude investigar, as palavras para numerais cardinais em Parkateje v3o de urn 
a tres apenas: (1) pH Sit 'urn', algumas vezes usado como sentido de 'sozinho', (2) aikrut 

'dois' e (3) hito 'tres' . 

pitS it 
aikrut 
hi to 

'urn' 
'dois' 
'tres' 

Oepois disso, em geral, os falantes referem-se a kumey ou yaretete 'muitos', ou 

ainda fazem uma justaposic;iio de elementos, a tim de especificar a quanti dade superior a tres: 

aikrut aikrut me 'quatro' lit. 'dois e dois' 
aikrtlt hito me ' cinco' lit. 'dois e tres' 
hito hito me 'seis' lit. 'tres e tres' 
aikrut aikrut hito me 'sete' lit. ' dois, do is e tres' 

Entretanto, atualmente, em raziio do contato diario da comunidade indigena Parkateje 
com a lingua portuguesa, M uma preferencia pelo uso dos numerais em portugues, quando e 
necessario especificar numerais acima de tres, talvez como uma forma de evitar as 
justaposic;oes, conforme se pode observar no exemplo abaixo: 

(84) m! 3- o kri kern katire 

PI Rei- coisa aldeia Loc igarape 
'ha quatro igarapes na nossa aldeia' 

kwatru 

quatro 
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1.2.6. Fonnas interrogativas 

As palavras interrogativas em Parkateje formam uma classe fechada de fonnas livres 
e, dependendo do constituinte ao qual se ligam, podem receber algumas marcas pr6prias 
daquele tipo de constituinte, como, por exemplo, as posposi~Cies locativas, o dativo e o 
malefactivo. Esse conjunto de palavras abrange pronomes e adverbios. 

Em Parkateje, sllo pronomes interrogativos as formas (a) 3fim 'quem' e (b) mpo, urn 
nome indefinido, que em alguns contextos pode ser traduzido por 'coisa' e em contextos 
interrogativos e usado para 'que', substituindo nominais semanticamente inanimados. Da 
mesma forma que os nomes, ambos, 3ilm e mpo, podem receber a marca~lio de caso 
pertinente e constituir o nucleo da locu~lio nominal. 

Verifiquei a ocorrencia de (ka)pia, cuja fun~lio primordial e marcar urn constituinte 
interrogativo. Com essa particula, pode ocorrer urn nome indefinido como mpo, por exemplo, 
em expressCies do tipo mpo ka pia ou ainda mpo pia para se perguntar 'o que?'. Em outros 
contextos, pia assume urn sentido dubitativo. Usando-se somente a forma pia, pode-se ainda 
interrogar urn constituinte nominal, como nos exemplos abaixo: 

(85) pia yarkort? 

Dub NPr 
'(onde estA) Jarkorc?' 

(86) pia kotay? 
Dub cupua~u 
'(onde estA) cupu~u?' 

Os exemplos mostram ainda que, entre as particulas ka e pia, podem ocorrer outros 
morfemas, cuja fun~lio e sentido nlio estlio bern compreendidos. Por isso, no presente estudo, 
mantive as duas fonnas separadas. No corpus analisado, todavia, nlio ha exemplos de ka 
ocorrendo sozinho com o sentido de particula interrogativa. Ainda assim descarta-se a 
possibilidade de ser esse morfema o pronome livre de segunda pessoa do singular, 
formalmente identicos, por haver exemplos como o que estA abaixo apresentado. No exemplo 
(87}, embora apare~a a forma ka, a referencia nlio e a segunda pessoa do singular. 

(87) ka pia m! i- wi:r mCir 
Int Dub 1P!Excl Dir virtPas 
'quem chegou?' lit. 'quem veio a n6s? 

Uma questlio a ser ainda aprofundada em estudos posteriores e o mecanismo de 
marca~lio de pessoa utilizado pela lingua em interrogativas, visto que, em muitos casos, 
aparentemente a questlio se resolve pelo contexto pragmatico. 

Ha uma subclasse de palavras interrogativas para Iugar, com formas distintas, 
dependendo da especifica~lio do Iugar, marcadas por posposi~Cies. 0 comportarnento 
morfossintatico dessas palavras e adverbial. Ha ainda a particula ya, usada tanto para 
perguntas sim/nlio quanto para perguntas altemativas. 

No quadro abaixo, pode-se observar o conjunto brevemente descrito acima: 
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Quadro 9: Formas interrogativas 

Formas interrogatlvas 

3Wn 'quem?' 

30ri 'onde?' 

;311pi 'deonde?' 

311na 'para onde?' 

mpone 'porque?' 

mpo (ka) pia 'o que?' 

me kepia 'quando?' 

me pia 'oquee?' 

mane pia 'de que modo?' 

mekapia 'qual?' 

A palavra 3fim e urn pronome interrogativo cujo referente tern o tra~o semAntico [+ 

humano]. Tal elemento pode substituir o possuidor de uma locu~lio possessiva (como em 
(88}}, o nucleo de uma locu~lio nominal em fun~lio de sujeito A (como em (89) em que 
recebea marcadecaso ergativotc),a locu~lio nominalemfun~lioS (comoem(90))e a 
locu~lio nominal objeto (que aparece marcada pelas particulas ka pia em (91)): 

(88) 3Wn 3- 11 krt? 

Int Rel- Pos cas a 
'de quem e essa casa?' 

(89) 3Wn tc to kra koran? 

Int Erg paca rna tar 
'quem matou paca?' 

(90) 3Wn mii mor 

Int ir+Pas 
'quem foi?' {para MarabA) 

(91) 3Wn ka pia a- t& Mpun 

Int Int Dub 2- Erg Rel-ver+Pas 
'quem tu viste?' 

0 pronome interrogativo 3fim pode vir modificado por apiri (que com verbos ocorre 
como particula de aspecto iterativo}, como no exemplo (92}, bern como pela particula enfatica 
narc como em (93). 

(92) apiri 3iim 
Iter Int 
'quem mais?' para a pergunta 'quem mais veio de Maraba no caminhlio?' 
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(93) 3 i!m narc? 

Int Enf 
'quem mesmo?' 

Em resumo, 3fim apresenta caracteristicas morfossintaticas intermedianas entre as 

caracteristicas de nomes e pronomes. 
Encontrei tres formas na lingua para fazer perguntas relacionadas a no~llo de Iugar: (i) 

3<1ri 'onde', (ii) 36pln 'de onde' e (iii) 30DI 'para onde'. Elas ocorrem com as partlculas 

interrogativas ka pia e, da mesma forma que 3fim, ocorrem em posi~llo sentencial inicial. No 

exemplo (99), o nome krl 'aldeia' aparece modificado por 36pin, cuja posi~llo nesse caso 6 
p6s-nominal, em concordAncia com a ocorrencia de outros modificadores na lingua. 0 sentido 
de tallocu~llo 6 'de qual aldeia' . 

(94) ,30ri ka 

onde Int 

pe pia a-

PD Dub 2 
'onde tu nasceste?' 

(95) ,30ri pia kato? 

on de Dub nascer 
'onde ela nasceu?' 

(96) ,30pin pe pia mel? 

Int PD Dub ir 
'de onde ela veio?' 

(97) ,30ri ka pia a- tE: 

on de Int Dub 2- Erg 
'onde tu mataste?' (a paca) 

(98) ,30ri ka pia apu mel? 

Iugar Int Dub Cont ir 
'de onde tu vens vindo?' 

(99) kri ,30pin ka pia mel? 

aldeia Int Int Dub ir 
'de qual aldeia tu vieste?' 

kato? 

nascer 

to koran? 

fazer matar 

De acordo com o que mencionei no infcio desta s~llo, hfl, em Parkateje, dois 
conjuntos de partlculas interrogativas: (i) ka pia e (ii) ya. Ambas ocorrem preferencialmente 

em prirneira posiyllo. 0 uso de ya parece ser mais restrito. 
Ao que tudo indica, ka pia, conforme ja observei acima, parece poder incidir em 

quaisquer constituintes que estejam em seu escopo. 
Os exemplos de (100) a (104) ilustram o fato de ka pia ser urn mecanismo usado, em 

conjunto com o padrllo entonaciona1 apropriado, para marcar senten~as interrogativas. Todas 
as ora~eles estllo com os seus argumentos presentes, sendo atestada a presen~a de ka pia como 
recurso parcial de marca~llo de senten~as interrogativas: 

(100) ka pia tumtum 

Int Dub capivara 
'tu nllo comes capivara?' 

(101) ka pia a- ri 

Int Dub 2- ja 
'tuja foste a Be16m?' 

(102) ka pia a- ri 

Int Dub 2- ja 
'tu ja viste onya pintada?' 

(103) rop krori ka 

on~a pintada Int 
'onya pintada, tu ja viste?' 

(104) ka pia itapa 
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a-kr~ 

2-comer 

iniiarc? 

Neg 

belem wir melr? 

NPr Dir irtPas 

rop krori pupiln? 

on~ a pin tad a Rei-vert-Pas 

pia a- ri Mmpun? 

Dub 2 ja Rei-vert-Pas 

api na m~· i-

Int Dub sentir.saudades voltar Loc 1P!Excl 

wir mel 

Dir ir 
'voces vieram nos ver porque estavam com saudades?' lit. 'voces voltaram por sentir 
saudades e vieram a n6s?' 

Conforme mencionei tamb6m no infcio desta seyllo, ka pia, ocorrendo com uma 
palavra indefinida como mpo, adquire o sentido 'que?'. 

(105) mpo wir ka pia arc a- mii t~? 

lnd Dir Int Dub Enf 2- ir 
'o que tu vais fazer la?' (em Bel6m) 

(106) mpo ka pia a- tE: ku- kr~r itakam? 

Ind Int Dub 2- Erg One- comert-Pas hoje 
'o que tu comeste hoje?' 

(107) mpo ka pia arc a-kr~ ap~ na? 

Ind Int Dub Enf 2-comer amanhll 
'o que tu vais comer amanhll?' 

(108) mpo ka pia arc koran pram? 

lnd Int Dub Enf matar querer 
'o que tu queres matar?' (na ca~ada) 

(109) mpo ka pia y-aren? 

Ind Int Dub Rel-dizer 
'o que ela disse? ' 

Ja para perguntas relacionadas a no~llo temporal 'quando', temos a ocorrencia de me 

ke pia, que pareee ter urn padrllo de ocorrencia diferente do padrllo de ka pia no que se refere 
a sua distribuiyllo. De acordo com o que foi visto acima, ka pia ocorre a direita do 
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constituinte ao qual se refere, enquanto o conjunto, me ke pia, ocorre a esquerda dos 

constituintes que sao alvo da interroga~ao, como se pode verificar no exemplo (II 0): 

(110) me ke 

Int 

pia aikati ka 

Dub dia tu 
'que dia tu vens para ca?' 

ka 

Fut 

amn! mO? 

para.cair 

Para se perguntar sobre a razilo ou o motivo de deterrninado evento ou a~ilo, usa-se 
mpo ne 'por que?' 

(111) mpo ne ka pia arc 

Ind Enf Int Dub Enf 
'Por que tu estas chorando?' 

(112) mpo ne ka pia arc 

lnd Int Int Dub Enf 
'Por que elas estilo rindo?' 

(113) mpo ne pia arc marilla 

Ind Int Dub Enf NPr 
'Por que a Marllia esta triste?' 

apu 

Cont 

aiken? 

rir 

mra? 

chorar 

kapri-rc? 

estar. triste 

A palavra mpo e usada em questOes do tipo 'que', tanto para responder a urn 

chamamento quanto para identificar objetos. Se alguem chama urna outra pessoa, comurnente 
essa responde 'mpo?', no senti do de 'o que e?'. 

(114) mpo narc? 

lnd Enf 
'o que mesmo?' 

Quando mpo e usada como recurso para perguntar sobre a identifica~ilo de objetos, 

essa palavra vira associada a me pia. Uma hip6tese quanto ao sentido literal dessa constru~ilo 

e algo do tipo 'para coisa, questao?'. Trata-se de urna forma perifrastica, como, alias, todas as 
forrnas interrogativas em Parkateje, que silo constituidos de mais de urn morfema, tornando, 
muitas vezes, ardua a tarefa de 'decifrar-lhes' o sentido isolado. 

(115) mpo me pia? 

Ind Oat Dub 
'oque e?' 

Para fazer perguntas sobre a identidade de pessoas, usa-se a palavra interrogativa 
3ilm, tambem associada a me pia: 

(116) 3ilm mpi me pia? 

Int homem Int Dub 
'quem e (esse) homem?' 
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Ja para a no~ilo 'de que modo?', usam-se, em Parkateje, as forrnas me na, associadas 
ou nilo a (ka) pia. Ainda nllo esta completamente clara a significa~ilo e o uso dessas forrnas, 
bavendo necessidade de investiga-las mais criteriosamente. 

(117) me na tc to? 

Int Int Erg fazer 
'como ele foi feito?' 

(118) me ka pia m! por nato? 

Int Int Dub PI bolo fazer 
'como se faz bolo?' 

A outra partfcula interrogativa da lingua e ya, que ocorre sempre em primeira posi~ilo 

e parece ser usada tanto para perguntas do tipo sim/nilo quanto para perguntas altemativas -
aquelas em que se oferecem duas possibilidades ao interlocutor. Como ja foi expresso 
anteriorrnente, o uso dessa partlcula parece ser restrito a esses dois tipos de ambientes, sendo 
ainda posslvel que ora~Oes altemativas apar~am marcadas somente pelo padrilo de entona~ilo 
ascendente-descendente. 

(119) ya ri api me a- kator? 

Int ja voltar Loc 2- chegar+Pas 
'voce ja voltou?' lit. 'voce ja voltou e chegou?' 

(120) ya kima 3i ka a- tc to koran? 

Int Cont estar.sentado tu 2- Erg fazer matar+Pas 
'ela estava sentada (quando) tu a mataste?' (a paca) 

(121) ya a- tc yatSu 

Int 2- Erg veado 
'tu mataste veado?' 

(122) ya a- tc nO pir 

koran? 

matar+Pas 

Int 2- Erg urn matar+Pas 

inilarc? 

Neg 
'tu nilo mataste nenhurn (bicho )?' 

(123) ya a- tc mpo pir 

Int 2- Erg Ind matar+Pas 
'tu mataste (alguma) coisa?' 

(124) ya mil a- tc printi nO kupan? 

Int 2- Erg piquia urn roer 
'tu comeste a1gum piquia?' 

1.3. Verbos 

Os verbos em Parkateje ocorrem prototipicamente como nucleos de predicados e estilo 
associados as categorias de tempo, aspecto e modo, as quais nilo silo marcadas na raiz verbal, 
mas silo codificadas por partfculas que ocupam deterrninadas posi~Oes na senten~a em rela~ilo 
ao constituinte verbal. Partfculas p6s-verbais indicam nega~ilo e enfase. 
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0 verbo recebe os sufixos de aurnentativo ou diminutivo que podem referir-se as 
propriedades do sujeito ou do objeto, por exemplo, como urn atenuativo, dependendo do tipo· 
de verbo ao qual se agregam, ou ainda indicar enfase na a~iio verbal. Os verbos podem softer 
deriva~oes que mudam a sua valencia (opera~oes de causativiza~iio, constru~oes reflexiva e 
reciproca e passiviza~iio) e participar de constru~oes seriais. Propriedades morfossintaticas e 
semanticas permitem distinguir duas classes maiores de verbos em Parkateje: os ativos e os 
estativos ou descritivos ou ainda niio-ativos, o que Araujo (1989:84) chamou de divisiio 
binaria dos verbos. Ainda segundo Araujo (1989:104), "dentre os (verbos) ativos ha, ainda, 
urna divisiio binaria entre os que tern forma longa quando a senten~a e marcada para tempo 
passado/aspecto completo e os qu tern forma Unica". 

Pe1o nllmero de argumentos que admitem, distinguem-se a subclasse de verbos 
intransitivos- que apresenta urn s6 argumento nominal (S) e que inclui uma subclasse de 
verbos ativos e todos os descritivos- e a subclasse dos verbos transitivos (ativos)- que, alem 
de urn nominal em fun~iio de sujeito (A), admite urn segundo nominal em fun~iio de objeto 
(0). 

Os verbos ativos do Parkateje apresentam propriedades tambem observadas em outras 
linguas Je. Apresentam duas formas, as chamadas formas longas e formas curtas. A existencia 
dessas formas 6 atestada em linguas como o Apinaje (Callow, 1962), o Kayap6 (Trapp, 
196820

; Ferreira, 1994; Reis Silva e Salanova, 1998), o Canela-Kraho (Popjes e Popjes, 1986), 
o Suya (Santos, 1997), o Panaca (Dourado, 2001) eo Apaniekra (Alves, 2002). Para a analise 
do Parkateje, a terminologia parece urn tanto confusa porque em certos contextos onde se 
espera que ocorra a forma "longa", ocorre justamente urna forma mais curta, como eo caso 
do verbo yar~n I ar~n 'dizer', em alguns contextos a serem melhor definidos. Alem disso, 
alguns verbos, aparentemente, apresentam pelo menos tres formas. No presente trabalho, 
defenderei que determinados verbos apresentam duas formas distintas, enquanto outros tern 
duas formas identicas, que ocorrem em contextos diferentes, a maneira das primeiras. A 
primeira vista, a oposi~iio entre essas formas parece referir-se a categoria de tempo ou mesmo 
a categoria aspecto-temporal, pe1o menos e o que se depreende dos dados da lingua Parkateje. 
Os contextos de ocorrencia da forma longa siio aqueles do passado perfectivo, em que o 
evento e compreendido como concluido, enquanto a forma curta marca o even to ainda em 
andamento. Os exemp1os abaixo provem de elicit~iio formal do arquivo da Profa. Leopoldina 
Araujo, posteriormente novamente elicitado por mint: 

(125) i-te: kotikti neton 

1-Erg cafe fazert-Pas 
'eu fiz cafe' lit. 'eu passei/coei cafe' 

(126) wa kotikti nato 

fazer eu cafe 
'eu fa~o cafe' 

(127) krohokrenhurn nkre:r 

NPr cantart-Pas 
'KrohOkrenhiim cantou' 

(128) krohokrenhurn nkre: 

NPr cantar 
'KrohOkrenhiim canta' 

20 
Trapp (1968) trata essas formas como ativas e descritivas. Ao que tudo indica, para ele, as 
formas curtas seriam as ativas e as longas, as descritivas. 
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Verifica-se ainda a existencia dos chamados "prefixos re1acionais" em linguas como o 
Kayap6 (Borges, 1995 e 1996; Salanova, 1999), o Panara (Dourado, 1993), o Suya (Santos, 
1997), o Canela-Kraho, embora Popjes e Popjes (1986) ofere~am urna outra anaJise para a 
ocorrencia, que foi revista por Rodrigues (1990). Uma analise cuidadosa de urna lingua como 

0 Parkateje revela que esses prefixos relacionais fazem parte de urn sistema bern desenvolvido 
de marca~iio obrigat6ria da rela~iio entre nucleos e argumentos (o nome possuido e o 
possuidor;o objetodiretoe o verbotransitivoe o sujeitoe o verbodescritivo(S0 e S;o)), 
mesmo que esses argumentos sejam indefinidos ou indeterrninados. 

Os verbos tambem se diferenciam em fun~iio de sua ocorrencia com os elementos 
pronominais: se ocorrem com os pronomes Iivres, siio verbos ativos, e se ocorrem com os 
pronomes dependentes, silo verbos estativos ou descritivos. A ocorrencia dos prefixos 
relacionais com os verbos se da de maneira analoga a ocorrencia desses elementos com os 
nomes. 

Ha constru~oes seriais na lingua, as quais silo constituidas de dois verbos, indicando 
diferentes possibilidades semanticas ligadas a nuances aspectuais e modais. Alguns verbos 
admitem incorpora~iio de nomes e posposi~oes21 • Neste trabalho, descreverei a incorpora~iio 
de nomes, mas niio ainda a de posposi~oes, embora tenha evidencias muito claras de que essa 
ocorrencia e produtiva na lingua. 

1.3 .1. Classes de verbos: intransitivos, intransitivos estendidos, transitivos e transitivos 
estendidos e verbos posicionais 

Nesta se~iio, descreverei rninha proposta de analise das classes de verbos em 
Parkateje. 

1.3.2. Verbos intransitivos 

Verbos intransitivos em Parkateje podem ser basicamente de dois tipos: os 
intransitivos simples, cujo papel nuclear corresponde ao sujeito (S), e os intransitivos 
estendidos, que, alem do sujeito, apresentam urn constituinte obliquo. 

1.3.3.Verbos ativos e verbos descritivos 

Semanticamente, os verbos intransitivos podem ser de dois tipos: os verbos ativos (ou 
de a~iio), e os verbos descritivos (estativos ou niio-ativos), conforme sua possibilidade de 
ocorrencia com os pronomes livres (verbos ativos) ou com os pronomes dependentes (verbos 
niio-ativos). No decorrer do trabalho, os verbos ativos seriio representados por verbos Sa, os 
verbos descritivos, por S0 e os verbos do tipo 'gostar', 'ter.sede' por S;o, de acordo com Dixon 
(1991 :268). 

De urn modo geral, essa distin~iio formal se correlaciona semanticamente. Os verbos 
ativos siio aqueles cujo sujeito manifesta voli~iio ou controle, ao passo que os sujeitos de 
verbos descritivos niio apresentam essa caracteristica. 

Dois exemplos de verbos ativos siio: t~ e mli, dois verbos Sa para a no~iio 'ir.n. A 
diferen~a semantica entre eles ainda niio esta clara, visto que ambos ocorrem em muitos 

21 Dourado (2001) e o primeiro trabalho a descrever fenomenos de incorpora~iio de 
posposi~oes e de constru~oes seriais em urna lingua Je. 

22 Araujo (em comunica~iio pessoal e em notas de seu arquivo) explica que os informantes 
argumentam que quando se diz t~ e 'porque se vai e niio volta' e quando se diz mli significa 
o contrario, ou seja, a "ida" a algum Iugar e breve. Alguns informantes chegaram a me dar a 
mesma explica~iio, porem acredito que deve haver outras razoes para a existencia dos dois 
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contextos semelhantes. Uma das diferenyas observadas entre tais verbos e o fato de mil poder 
ocorrer em construy<Ses verbais seriais, enquanto tl niio ocorre nesses contextos. A diferen9a 
entre 'ir'e 'vir' e marcada por adjuntos adverbiais, do tipo amnl'para.ca'. 

(129) wa mii t!! 
eu ir 
'eu vou' 

(130) wa mii m<S 
eu ir 
'eu vou' 

Outros verbos intransitivos ativos siio: prilt 'correr', hilkr&poy 'cantar 
ritualisticamente', kato 'sair', kremlo 'cortar todo o cabelo'. Os verbos posicionais 
semanticamente descrevem a posiyiio fisica que algum objeto ou entidade pode assumir e 
comportam-se em Parkateje como s •. Eles siio os seguintes: 
oil 'estar.em.posiyiio.horizontal' 
t S 9 'estar.em.posiyiio.vertical' 

39 'estar.em.posiyiio.sentada' 

ku2uve 'estar.de.quatro' (a semelhanya de anirnais quadnipedes) 
Da mesma forma que os verbos ativos, eles podem coocorrer com as partfculas 

aspecto-temporais. Alem disso, os verbos posicionais ocorrem como elementos constituintes 
de construy<Ses seriais verbais, indicando no9<Ses aspectuais. 

Os verbos So siio aqueles que denotam estados e/ou qualidades, como mp&y 'ser.bom' 
ou 'ser.bonito', rlptl ':;er.alto', kanl 'estar.doente', nkr!k 'estar.aborrecido', kahak. 
'ser.ruim', kranl'ser.baixo', akoto 'ser.baixo', okrir& 'ser. pequeno', h-ukaprio 'ser.bom', 
h-ihir& 'ser.magro', h-ikoto 'ser.gordo', t9yti 'ser.duro', r&r&k 'ser.mole', kareti 
'ser.lirnpo', pek 'ser.sujo', kakro 'estar.quente', otuwa 'ser.novo' e tilm 'ser.velho'. 

(131) a- kr9yapap ateti 

2- nuca ser.enrugada 
'a tua nuca e enrugada!' 

(132) a-
2-

mp&y 
ser.bom 

'tu es born' 

1.3.4. Descritivos e verbos 

Conceitualmente o s v erbos d escritivos do P arkateje c orrespondem, g rosso modo, as 
no9<Ses expressas por adjetivos em llnguas indo-europeias, sen do que am aioria deles pode 
ocorrer como modificadores tanto de nomes quanto de verbos, o que Araujo (1989:103) trata 
como funyiio especificadora (de adjetivo propriamente dita) e como atributiva (de verbo). Por 

verbos. Uma delas e que, numa escala de intransitividade, ti! pode ser mais intransitivo que 
mil, dai a raziio de o primeiro niio poder fazer parte de construy<Ses seriais verbais, por 
exemplo. 
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essa raziio, a tradu9iio com os verbos 'ser' e 'estar' da lingua portuguesa pode, as vezes, 
obscurecer o sentido em Parkateje. 

Por suas caracteristicas, os descritivos niio apresentam propriedades morfol6gicas e 
sintaticas peculiares que permitam suficientemente seu tratamento como uma classe de 
"adjetivos", o que diferencia a analise ora apresentada dade Araujo (1989: 61-62 e 103, em 
que ela inclui os numerais como 'adjetivos') bern como dade Ferreira (2001c:161). 

Embora ocorram com a serie de pronomes dependentes da lingua, a maneira dos 
nomes nas locuy<Ses genitivas, os verbos descritivos siio entendidos nessas construy<Ses como 
predicados esta~vos. . . 

Os descntivos, quando em uma configurayiio de predtcado verbal, podem comparttlhar 
propriedades morfossintaticas com os verbos - em particular os intransitivos: (i) ocorrem com 
partfculas de aspecto, comuns a verbos intransitivos ativos e tCBJ_lsitivos (como em ( 133~-~ 
(134)); (ii) recebem a mesma forma de negayiio que os verbos ativos (como em (135)); (m) 
algumas formas irnperativas desses verbos tambem assemelham-se as dos verbos ativos 
(como em (136)): 

(133) r! i- tUm -r& 

ja 1- ser.velho At en 
'euja estou velho' 

(134) r! i- kator 

ja 1- chegar+Pas 
'euja cheguei' 

(135) i- nkr!k inilar& 

1- estar.zangado Neg 
'eu niio estou zangado' 

(136) mil a- nkr!k iniiar& 

Rog 2- estar.zangado Neg 
'niio fica zangado' 

Todavia, os descritivos exibem pelo menos uma diferenya significativa em relayiio aos 
verbos ativos: eles podem funcionar como modificadores verbais. (cf. exemplo (176) em que 
o verbo tik aparece funcionando como descritivo) 

1.3.5. Descritivos e nomes 

A semelhan9a dos nomes, os descritivos ocorrem com os pronomes dependentes e 
com os prefixos relacionais. Estes Ultimos tambem ocorrem com os verbos transitivos, 
conforme sera mostrado adiante. 

Os descritivos podem ocorrer como modificadores de nomes, mais geralmente 
formando compostos com esses elementos. 

(137) ko.tikr& 

agua.ser.escuro 
'cate' lit. 'agua escura' 

Em contextos especialmente elicitados, encontraram-se exemplos de uma locuyiio 
nominal formada por urn descritivo como seu Unico e1emento constituinte. 
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1-
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me ntuwa M 

Dat nova dar 
'me da a nova' para o contexto 'me da a faca nova' 

Retomando os priJnitivos te6ricos, que ocorrem como Jocu~i'les nominais em fun~i'les 
nuc1eares com verbos intransitivos (S) e com verbos transitivos (A e 0), Onishi (2001 :2-3) 
argumenta que, quase toda lingua, independentemente do tipo de padrao de marca~ao de caso 
em que se agrupe, apresenta urn certo grupo de predicados que requer urn tipo de marca~ao 
nao-canonica sobre deterrninada locu~ao nominal nuclear. A forma pela qual esse argumento 
deve ser tratado, se S, A, 0 ou E23

, e urna questao bastante controvertida, que varia de lingua 
para lingua, dependendo de seus pr6prios criterios morfossintaticos e semllnticos. 

Em Parkateje, M urna subclasse de verbos de marca~ao nao-canonica. Com base nos 
criterios observados na linguae nas observ~i'les tipol6gicas de Onishi (2001), pode-se dizer 
que tais verbos comportam-se como intransitivos, sendo urna subclasse dos verbos estativos. 

Essa divisao interna entre aqueles verbos se explica tanto morfossintatica quanto 
semanticamente: (i) os verbos que sao do tipo 80 , isto e, que ocorrem somente com os 
pronomes dependentes, semanticamente designam estados e qualidades, como ja visto 
anteriormente; (ii) os verbos do tipo S;0 , sao aqueles que ocorrem com os pronomes 
dependentes marcados por posposi~ao do caso dativo, ou seja, o Unico argumento de verbos 
desse tipo recebe marca~ao nao-canonica. 

Onishi (200 1 :25) apresenta urna classifica~lio semllntica para os tipos de predicados de 
verbos de marca~ao nao-canonica. Aqueles verificados em Parkateje pertencem a classe Ia e a 
classe lb. A classe Ia contem verbos de urn Iugar com o S afetado e expressam estados 
fisiol6gicos/eventos, tais como: kri 'estar.com.frio', kakro 'estar.com.calor' , koru 

' ter.sede', h-en 'ter.dor'. A classe lb exprime sentimentos e experiencias psicol6gicas: 
kupati 'estar.com.medo' , kin 'gostar' , h-an 'achar ( algo) saboroso' e h -ape' ter.piedade'. 

Verbos como h-an 'ter.dor', kupatl 'estar.com.medo', kin 'gostar', h-an 'achar (algo) 
saboroso' e h-ape ' ter.piedade' podem aparecer em estruturas sentenciais com urna locu~ao 
nominal em fun~ao de objeto, da mesma maneira que o verbo pram, conforme sera visto 
adiante. 

Esses predicados requerem pelos menos urna locu~ao nominal marcada nao
canonicamente, a qual indica o Paciente/Experienciador, que e fisicamente afetado pelo 
estado ou evento descrito pelo predicado. 

Conforme Onishi (2001), o status dos argumentos marcados nao-canonicamente e 
determinado pelas varias propriedades sintaticas que eles exibem. Em Parkateje, observo que 
o argumento dos verbos S;0 ocorre de maneira paralela aos argumentos E de verbos 
bitransitivos como 'dar' . A marca~ao de caso e identica, bern como a semantica desses 
argumentos. Observem-se os exemplos (139) e (140) - o primeiro focalizando o argumento de 
urn verbo S;0 eo segundo, o argumento E de urn predicado de urn verbo como 'dar', que e 
bitransitivo: 

(139) 1-

1-

me pram 

Dat ter.fome 
'eu estou com muita fome' 

nire 
In tens 

23 Estou utilizando o slmbolo E (Extension to core) para os argumentos nao-A e nllo-0 de urn 
verbo transitivo estendido, segundo Dixon (1991). 
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( 140) Jorge aiku i- me ho hi'lr 
Jorge PR 1- Dat folha dar+Pas 
'Jorge dava dinheiro para mim' 

Conforme a tipologia sugerida por Onishi (2001), para predicados dessa natureza, a 
cJasse ill reW1e urna serie de cinco subtipos de verbos secundarios de dois Jugares com 
significados modais. Em Parkateje, nessa classe, inclui-se o verbo pram, em sua acep~ao 
'ter.vontade (de algo)' ou ainda 'querer' , que, de acordo com Onishi (2001 :31), e urn tipo de 
verbo comurnente expresso por predicados com argumentos marcados nllo-canonicamente

24
. 

0 verbo em questilo ocoiTe em constru~i'les verbais seriais com o sentido desiderativo. Para 
esse autor, verbos dessa natureza pedem urna ora~ao complemento cujo argumento A ou S e 
correferente com o argumento A da ora~llo principal ou ainda urna ora~llo comp1emento com 
A ou S nao-correferencial. Tais fatos, porem, necessitam ainda ser mais aprofundados 
futuramente. Contudo ja se pode afirrnar que o verbo pram pode ocorrer em diferentes 

constru~i'les : 

(1) como verbo intransitivo, sem complemento: 

(141) i-me pram 

1-Dat ter.fome 
'eu tenho fome' 

(2) com urna locu~lio nominal funcionando como seu complemento, especificando o seu 
significado: 

(142) i-me tep pram 

1-Dat peixe ter.fome 
'eu estou com vontade de comer peixe' lit. 'eu tenho fome de peixe' 

(3) com outros verbos - o sentido do verbo pram parece entllo ser completado pelo verbo 
com o qual ocorre. Disponho de dois exemp1os desse tipo de constru~lio verbal serial, cujo 
sentido e inten~lio - (em (143) e (144), 0 sentido e inten~ao): 

(143) i-ma tek pram 

1- Dat jogar ter.vontade 
'eu estou com vontade de jogar' 

(144) mpo ka pia are koran pram 

Ind Int Dub Enf matar querer 
' ... o que tu queres matar ? ... ' 

Para Onishi (2001 :31), quando significados modais silo expressos por.~e~bos lexicais, 
como e o caso do Parkateje, e geralmente dificil deterrninar seu status de trans~tlVlda.de. 

A classe V proposta por Onishi engloba verbos de posse, (nllo-)ex1stencJa, falta e 
insuficiencia. Em Parkateje, conforme sera visto no capitulo sobre a sintaxe da lingua, urna 
constru~llo que envolve urn argumento nlio-marcado canonicamente, por si s6, dependendo do 

24 "wanting is commonly expressed by predicate(s) with non-canonically marked arguments" 
(cf. Onishi, 2001:31) 
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contexto, parece evidenciar o sentido de posse e/ou existencia25 (como no exemplo (145)), ou 
ainda de pedido, solicitavllo (como no exemplo (146)): 

(145) katiy rna a?arc Dire 

tia Dat galinhaEnf 
'tia tern muita galinha' ou 'para tia, muita galinha' 

(146) i-ma kaper 

1-Dat bacaba 
'me da bacaba' lit. 'para mim, bacaba' 

Esses predicados podem ser negados de vanas maneiras. Ambos podem receber a 
particula inflarc de negayllo, entretanto, no caso do exemplo (146), a ocorrencia dessa 

particula de negayllo ocasionara urna interpretayllo semantica diferente da oravllo na. 
afirmativa. 0 predicado passara a ter somente o sentido existencial: 

(147) i-ma kaper inilarc 

1-Dat bacaba Neg 
'eu nllo tenho bacaba' lit. 'para mim, nllo (existe) bacaba' 

Ha, em Parkateje, urn verbo existencial negativo amrJ. Nos exemplos que por ora 
tenho analisado, amrl ocorre somente com urn argumento, o qual e o sujeito da construyllo: 

(148) ko amri arc 

agua NegExist Enf 
'nllo tern agua' lit. 'agua nllo existe' 

(149) a- kra amri arc 

2 filho NegExist Enf. 
'tu nllo tens filho' lit. 'teu filho nllo existe' 

Os dados da lingua revelam vanos tipos de construyllo com amrl Em urn tipo, o verbo 
amri ocorre como pronome dependente marcado por urn caso- o malefactivo, em (150) - o 
que estaria em concordAncia com a analise de Onishi (2001). 0 exemplo (150) foi retirado de 
urn dialogo espontaneo travado entre a Profa. Leopoldina e urna falante da primeira geravllo 
da lingua, a Kuxuati. 0 sentido da construylio e de posse. Observe-se que o sujeito da 
primeira oraylio tern o mesmo referente da locuylio nominal sujeito do verbo transitivo nawe 

'pedir' da segunda orayllo, evidenciado pela marca da switch-reference. 0 exemplo (150) foi 
obtido espontaneamente e em seguida elicitado para fins de analise: 

(150) i- pe amri arc na wa narc 

Mal NegExist Enf. ss eu mesmo 
a- new a 

2 pedir 
'eu nllo tenho e eu peyo mesmo para ti' lit. 'em detrimento de mim nllo existe e eu 
peyo mesmo para ti' 

25 cr. Araujo (1989:88). 

(151 ) intSe pe amri 
mlle de Ego Mal NegExist 
'eu nllo tenho mlle' 
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arc 

Enf 

Uma outra construylio e aquela em que amri ocorre com urn pronome, sem nenhum 
tipo de marcavllo. 0 sentido dessa constru~llo e existencial, e o predicado e intransitivo. 0 
exemplo e retirado de urn Iongo texto sobre 0 mito de criayliO narrado por KrohOkrenhilm a 
professora Leopoldina Araujo, chamada na aldeia por todos de Katyi. Como tradicionalmente 
se sabe, infcios de narrativas desse cunho nllo sllo facilmente analisaveis, porem e valido 
verificar a ocorrencia de amri em tal construyllo: 

(152) hi, katiy. Pe pia aiku mamkate3e ita aiku 

sim Katyi. PD Dub PR antigos Dem PR 
pia mpa- amri arc 

Dub 1Pllncl- NegExist Enf 
'Sim, Katyi. Dizem esses antigos, dizem (que) n6s nllo existiamos' lit. 'Sim, Katyi. 
Dizem que (foi assim), esses antigos (contavam que) n6s nllo existlamos' 

Nos exemplos em que amri aparece com o morfema de negayllo, o sentido da 
construvllo passa a ser afirrnativo. 0 contexto em que o exemplo foi obtido e o seguinte: 
alguem pergunta a determinado individuo onde ele tern andado, pois nllo foi mais visto pelas 
pessoas da aldeia e obtem como resposta o enunciado (153). Os auxiliares de pesquisa 
concordam unanimemente com o contexto eo sentido em que o exemplo abaixo foi elicitado: 

(153) i- amri inilarc 

1- NegExist Neg. 
'eu estou sempre presente' 

De acordo com Onishi (2001:34), o conceito posse e comurnente expresso por urna 
c6pula existencial. Os predicados desse tipo requerem urn possuidor marcado pelo caso 
obliquo e urn possuldo, o qual e sempre nllo-marcado ou marcado pelo caso nominativo. 
Ambos - possuidor e possuido - podem exibir caracterfsticas de A I S. Assim nlio e tarefa 
simples decidir se os predicados desse tipo devem ser vistos como intransitivos (com urnS 
nllo-canonicamente marcado e urn E nominativo ou, talvez, urn E e urn S nominativos) ou 
transitivos (com urn 0 n1>minativo). No caso da lingua P arkateje, podem-se fazer algumas 
observavlles em relayllo ao que considero urn verbo existencial negativo. 

Nos exemplos (148) e (149), amri aparece como urn verbo intransitivo com locuylles 
nominais plenas em funvllo S, sendo a ordem dos constituintes fixa. Nos exemplos (150) e 
(151), amri aparece como urn verbo de marcayllo nllo-canonica, com urna evidencia de que i
pe '1-Mal' eo sujeito da primeira orayllo, devido a marca da switch-reference no dado (150). 
Da mesma forma, o exemplo (151), apresenta urn Unico argumento marcado novamente pelo 
malefactivo. No exemplo (152), da mesma forma que nos exemplo (148) e (149), amri tern 
caracterfsticas de verbo intransitivo, aparecendo, nesse caso, com urn pronome dependente, 
sem que este esteja marcado por posposiyllo alguma; (iv) no exemplo (153), amri comporta
se tal qual em (152), nllo sendo posslvel al a ocorrencia de pronomes livres. De qualquer 
forma, e consistente a analise de que em todos esses casos amri e urn verbo intransitivo. 
lnWneros fatores sugeridos por Onishi (2001:36) devem ainda ser investigados futuramente, 
tais como parAntetros semanticos de controle/voliylio, estatividade e modalidade e voz, entre 
outros. 

As generalizavlles tipo16gicas sugeridas por Onishi (2001:43) sllo adequadas a lingua 
Parkateje: e1e afirma que, se urna lingua tern a classe rna (verbos como 'querer'), ela tambem 
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tern .a classe lb (verbos de sentimentos e experiencias psicol6gicas); se essa lingua tern 
pred1~ados illa e lb requerendo argumentos canonicamente ~o-marcados, entllo a classe Ia 
(que mclui verbos de estados .fisiol6gicos), da mesma forma, requerera argumentos dessa 
natureza. 

Quadro 10: Tipos de verbos S;0 existentes em Parkateje 

Verbos S1o 
Ia Verbos de sentimentos e 

experiencias__Qsicol6gicas 
lb Verbos de estados 

fisiol6gicos 
llla Verbos como ~uerer' 

1.3.6. Predicados Estendidos 

Alguns verbos s. podem ocorrer como predicados estendidos, isto e, podem apresentar 
um outro argumento alem do sujeito, conforme se pode veri.ficar nos exemplos (155) e (156). 
Em (154), o verbo t~ aparece sem o oblfquo e em (155) aparece como oblfquo, marcado pelo 
caso locativo. Em (156), o predicado intransitivo apresenta seu argumento estendido -
ariatSi: kem 'rede Loc'. 

(154) wa mil ti! 
eu ir 
'euja vou' 

(155) wa mil kane Ia 3-<lkri w.ir t! 
eu Cane Ia Rel-aldeia Dir ir 
'eu vou para a aldeia dos Canela' 

(156) wa ka ariatSE: kern n3 M 

eu Fut rede Loc deitar dormir 
'eu vou dormir na rede' lit. 'eu vou deitar-dormir na rede' 

A estrutura argumental dos verbos descritivos nlio preva sua ocorrencia em 
constru~<les estendidas, entretanto, veri.fica-se que os verbos s. e os verbos Sio ocorrem em 
constru~<les que podem ser ditas estendidas. No que se refere aos verbos S;

0
, ocorrencias 

como as do verbo pram, anteriormente discutidas, podem ser assirn analisadas 
altemativamente, em estudos futuros. 

. . Alguns verbos So podem ocorrer numa estrutura como a do exemplo abaixo, em que o 
SUJelto e nllo-marcado, e o nome em fun~llo de argumento estendido e marcado por uma 
posposi~llo, dependendo do tipo de caso: 

(157) pit katSerkam nkrik 

sol lua Loc estar.zangado 
' .. . o Sol esta zangado com a Lua ... ' lit. 'o Sol zangou naLua' 

No quadro abaixo, estllo sumarizadas as informa~Oes sobre os verbos intransitivos da 
lingua Parkateja, levando em considera~llo seu tipo, o tipo de predicado, as formas verbais, a 
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ocorrencia do sujeito pronominal, a semantica do verbo e a ocorrencia com pre.fixos 
relacionais. 

Quadro 11: Caracterfsticas basi cas dos verbos mtransltlvos em p k te'e ar a eJ' 
r- Verbos lotraositlvos - Verbos atlvos Verbos descrltivos 

Sa So Slo 
CSUjeito pronominal Pronome livre Pro nome Pronome dependente 

d~endente +po~osicllo 

tprefixos Nllo atestados atestados atestados 
relacionais 
Semantica A~llo Qualidades e Estados fisiol6gicos; 

estados sentirnentos 
Formas verbais Formas distintas Formas identicas Formas identicas 
Predicados Sirnples/estendidos Simples/estendidos Sirnples/estendidos 

1.3.7. Verbos transitivos 

Os verbos transitivos26 sllo verbos que tern dois argumentos nucleares: o sujeito (A) e 
0 objeto (0). Em Parkateje, os verbos transitivos tambem podem ser simples ou estendid?~: os 
simples terllo somente os argumentos anteriormente mencionados, enquanto os tran~Jti.vos 
estendidos, alem do sujeito e do objeto, terlio um terceiro argumento, que sera um constitumte 
oblfquo, marcado por posposi~llo. . . 

Morfossintaticamente pode-se dizer que M subclasses de verbos trans1hvos, sendo as 
principais: (i) a dos verbos que ocorrem com os prefixos relacionais e (ii) a dos verbos que 
formam a classe ku-. 

Os verbos transitivos estendidos sllo verbos que apresentam, alem de seus argumentos 
usuais, um constituinte obl!quo obrigat6rio. Alguns verbos transitivos estendidos sllo: ku-hll 
'dar' e kupe 'mostrar' . 

1.3.8. Os prefixos relacionais com os verbos 

Em geral, as locu~<les nominais sujeito de verbos intransitivos (S) e objeto dos verbos 
transitivos (0) devem necessariamente s.er expressas, signi.ficando que. seu deslocam~nto de 
sua posi~llo can6nica para uma outra pos1~llo ou o seu apagamento ocas10nam o aparec!Dlento 
de uma forma, uma marca especifica no verbo, que remete, que faz uma referencia anaf6rica a 
esse item ausente ou omitido. Essa refer!ncia, da mesma maneira que nas construc<les 
genitivas, e feita, em Parkateje, pelos prefixos relacionais: . . 

Alguns verbos que ocorrem com os pre.fixos relacJOnrus sao os segumtes: 

(a) verbos transitivos: h-lt&p- 3-lt&p 'cortar', h-lpro- 3-lpro 'fazer (flecha)', b-aplo - 3-

apin 'jogar bola com a mllo', h-llblk- 3-llbiJC7 'amarrar uma coisa em cima da outra', h-

26 Araujo (1989 e em comunica9ao pessoal) assume qu~ a ~ansit~vidade e '~dependencia", 
termo que ela usa para referir-se tambem aos nomes ina1Jenave1~, no ~enttdo de que os 
verbos transitivos exigem como complemento nao s6 um objeto drreto, mas outros 
argumentos essenciais. A meu ver, essa observa~ao e valida porque parece ter relacao com o 
que estou tratando como predicados transitivos estendidos. . 

27 Os Parkateje tern varias tecnicas para amarrar objet~s ~s a outros .. Essa mane1ra expressa 
pelo verbo h-ohik e uma tecnica especial de amarrar J~bu~1s uns em c~a dos outros, durante 
a ca~ada no mato, para facilitar o transporte desses anJmrus para a alde1a. 
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atSwir - 3-atSwir ' furar com faca', h-ar~n - ar~n (- y-ar~n) 'dizer/contar/narrar algo', 

h-akr& - 3-akr& 'passar na frente do corredor do outro time na corrida de tora'; 

(b) verbos S;o: h-ape- y-ape 'ter.piedade/d6', h-£n- tS-£n 'achar (urn alimento) saboroso', 

b-en - tS-en 'sentir dor'; 

(c) verbos So: h-lkot- 3-lkot 'estar inchado', h-ukaprln - 3-ukaprln ' ser.generoso' 
Seguindo o quadro de prefixos relacionais que propus para os nomes, apresento abaixo 

urn quadro para a ocorrencia desses prefixes com os verbos. 

Quadro 12: Prefixes relacionais com os verbos 

ClasseA Classe B 
So, S;o e 0 Especificados So, S;0 e 0 indefinidos 

So; S;o e 0 expresses na So; S;o e 0 deslocados de 
locuc~ verbal sua posicllo original 

3- h- h-

y- 0- 0-

tS-
0-

Referencia a urn S0 ; S;0 e Referencia a urn So; S;o e 0 Referencia a urn S0 ; S;0 e 0 
0 expresses dentro da conhecidos pelo contexte indefinidos. 
locucllo verbal em ou deslocados para fora da 
relacllo sintagmatica locucllo verbal. 
com 0 nucleo. 

Embora as marcas de S0 , S;0 e 0 especificados da classe A - que, ou estllo deslocados 
de sua posicllo original, ou sllo conhecidos pelo contexte - e as marcas de S0 , S;0 e 0 da classe 
B - isto e, So, Sio e 0 indefinidos - sejam formalmente identicas, serllo distinguidas pelo 
contexte. 

No exemplo (158), temos o verbo transitive 'cortar' - 3-ltcp - com sua forma em [3], 

porque seu complemento 0 - pert So ' castanha' - esta expresso na locucllo verbal e em 
relac~ sintagmatica com o referido verbo. Em contrapartida, no exemplo segufute (I 59), a 
forma do verbo e h-lt&p, porque o argumento 0 nllo esta em sua posicllo original. 

(1 58) mi, Pi are. ka ka to pert So 3-itcp 
peg a Pi are 2 Fut castanha Rel-cortar 
ne pen i-me hCI 
ss carregar 1-Dat dar 
' ... pega, Piare. Tu vais cortar castanha e carregar para me dar (pagar) ... • 

(159) intSurn t& h-itcp 

pai de Ego Erg Rel-cortar 
'meu pai cortou (alas)' 

, Ha ainda, em Parkateje, verbos como pupun I blipun ' ver' e putiti I blititi 
estar.pesado', cujas formas mudam em urna silaba inteira. A motivacllo de tal mudanca e a 

mesma que a dos prefixes relacionais, isto e, (i) especificacllo ou nllo de S e de 0 , (ii) 
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presenca desses argumentos na locucllo pertinente, em relacllo sintagmatica com o nucleo ou 
n1lo. 

(160) i-t& Piare pupun 
1-Erg Piare Rel-ver 
'eu vi o Piare' 

(161) i-tc hOpun 

1-Erg Rel-ver 
'euovi' 

(162) Apiri aikati. Pe 
Iter amanhll PD 

apiri h-in pupun 
Iter Rel-fezes Rel-ver 

'Novamente amanheceu. Novamente, (ela, a Lua) viu as fezes dele (do Sol) de 
novo ... ' 

(1 63) pia kok6n0rt: amn! apar me. Pe Mpun 
Dub cabaca para.ca baixo Loc PD Rel-ver+Pas 
war pip ne ku-pen 

Dir cair SS Onc-carregar+Pas 
'Dizem (que) a cabaca vinha vindo (rio) abaixo, para ca. AI, ele (a) viu quando ela 
caiu e a c arregou ... ' lit. ' Dizem a cabaca para cA, para baixo. Al ele a v iu cair e a 
carregou' 

1.3.9. Verbos da Classe ku-

Na literatura acerca das llnguas Je, encontram-se referencias a existencia de 
urna classe de verbos, os chamados "ku-verbs", de acordo com a terminologia usada por 
Stout (1975) para denominar esses verbos em Kayap6; urna classe semelhante de verbos 
tambem e mencionada por Callow (1962:178) para o Apinaje, por Santos (1997:79) para o 
Suya, e por Reis Silva e Salanova {1998) para o Kayap6. 

Stout (1975) afirma que o morfema ku- desses verbos, pelo menos em Kayap6, 
funciona como urn morfema intransitivizador, isto e, se o argumento 0 de urn verbo ku- esta 
expresso n a I ocucllo nominal, o m orfema n ~ aparece j unto a r aiz verbal. E ntretanto, s e o 
argumento 0 do verbo, ou nllo e expresso, ou e deslocado de sua posicllo original, o morfema 
ku- preenche aquela posicllo vazia. 0 morfema ku- ocorre com todas as pessoas do verbo, a 
exceyllo da segunda pessoa em que e substituldo pelo morfema a-, 0 qual e formalmente 
identico ao prefixo de segunda pessoa em Kayap6, que e a-. 

Popjes e Popjes (1986) apresentam urna divisllo das ralzes verbais transitivas em 
Canela-KraM, com base na forma de seu prefixo de terceira pessoa, sendo cu28 considerado 
urn prefixo de terceira pessoa, que ocorre com urn subgrupo de ralzes somente com tempo 
nllo-passado e que altema com fl, im-, in- ou ih- no tempo passado. Ao que tudo indica, essas 
vanas ocorrencias dos prefixos sllo de ordem morfofonemica e estllo relacionadas com o 
fonema inicial da raiz verbal, embora isso nllo esteja expllcito no texto daqueles autores. 

Alves (2002:86) inclui no quadro de pronomes do Apllniekra urn pronome forma presa 
ku-, como urn dos varios alomorfes para a terceira pessoa, naquela lingua. Callow (1962:178) 
tambem fomece urna relayllo de verbos com ku- em Apinaje (alguns dos quais sllo cognatos 

28Estamos utilizando a mesma forma de transcric~ dos dados utilizada pelos autores, a qual e 
a ortografia pratica adotada para a lingua Canela-Kraho. 
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com essa classe de verbos nas outras linguas do mesmo tronco). Contudo, nada indica nos 
dois trabalhos mendonados, se se trata do mesmo ku- que ocorre com certas raizes verbais 
em lfnguas Je. 

Em Parkateje, verifica-se a existencia de urna classe de verbos com o morfema ku-. A 
ocorrencia dessa classe de verbo e bern semelhante as ocorrencias descritas para outras 
lfnguas da familia. 

Alguns verbos da classe ku- sllo: ku-pl 'matar com flecha', ku-kri! 'comer', ku
pi: 'pegar; comprar', ku-pre 'tirar a cobertura da Ida do kuputi', ku-pa 'carregar', ku-ku 

'comer', ku-pe 'cheirar', ku-ho 'comer.sem.muita.mastiga~ilo (peixe, inga, cupua~u. a~ai, 

bacaba)', ku-h6 'dar', ku-nl 'praticar.sexo'. 
A classe desses verbos e fechada; o morfema ku- nllo e produtivo, no sentido de nilo 

poder ocorrer com outras raizes verbais, senilo aquelas que constituem tal classe. Pode-se 
descrever, grosso modo, a ocorrencia de urn verbo dessa classe como sendo urn caso de 
distribui~iio complementar entre o morfema ku- e o argumento 0 dessa raiz verbal, isto e, se 
o argumento 0 esta expresso, o morfema e omitido; se o morfema esta expresso e porque o 
argumento 0 o u f oi a pagado, o u f oi d eslocado de sua p osi~ilo original, como no e xemplo 
(164). Nesse exemplo, a locu~ilo nominal katSer 'lua' esta expressa na primeira ora~ilo 

como S, mas nllo esta expressa na segunda, na qual funciona como objeto direto; na segunda 
ora~llo, pi:t 'sol' funciona como argumento A e o verbo aparece com o morfema ku-, que 

retoma a referenda a locu~ilo nominal katSer 'lua': 

(164) KatSer 

lua 
to mCI 

ir 

ani! ne 

Adit Enf 

tik. Pe 

morrertPas. PD 

'A Lua morreu tambem, o Sol a pegou para levar' 

Outros exemplos elicitados sllo os seguintes: 

(165) i-t& kay pir 

1-Erg cesta pegar+Pas 
'eu peguei a cesta' 

(166) i-t& ku-pi:r 

1-Erg Onc-pegar+Pas 
'eu a peguei' 

pit 
sol 

ku-pi 

Onc-pegar 

De certo modo, verifica-se urn paralelo entre os verbos que ocorrem com os prefixos 
relacionais e os verbos que ocorrem com o morfema ku-, ja que estes silo verbos transitivos 
que apresentam urna determinada forma se o seu objeto esta manifesto em sua posi~ilo 
canl>nica e uma outra forma setal objeto esta apagado ou fora de sua posi~llo canl>nica. 

No subconjunto de verbos que ocorrem com os prefixos relacionais, encontram-se 
verbos de todas as classes, com exce~ilo de verbos da classe ku-. Tal fato pode evidenciar urn 
caso de distribui~llo complementar entre as demais classes de verbos e os verbos ku-. 

Como ja foi dito anteriormente, o morfema ku- substituira (ou preenchera) o Iugar de 
urn dos argumentos do verbo - somente o do argumento 0 na locu~ilo verbal - diferentemente 
da expressilo dos prefixos relacionais, que engloba diferentes argumentos, isto e, no caso dos 
intransitivos descritivos, o argumento a que me refiro e o sujeito (S); no caso dos transitivos, 
o argumento e o objeto (0). Portanto, a meu ver, o fenl>meno da ocorrencia dos prefixos 
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relacionais e, em Parkateje, urn fenl>meno mais amplo e abrangente que a ocorrencia dos 
verbos com o morfema ku-, visto que aquele, alem de incluir outras classes de palavras, inclui 
tambem outros tipos de estrutura, a saber, locu~i'les nominais e verbais. 

Ainda assim, o ponto de intersec~ilo entre a ocorrencia de ku- e a dos prefixos 
relacionais e a rela~ilo semelhante que esses dois tipos de ocorrencia tern com seus elementos 
adjacentes. A diferen~a entre eles esta, como ja mencionei, no fato de que ku- tern urna 
ocorrencia restrita, enquanto a ocorrencia dos prefixos relacionais e urna mais abrangente. De 
qualquer modo, ambas as ocorrencias silo mecanismos que a lingua apresenta a tim de 
reorganizar suas rela~Cies gramaticais quando urn dos argumentos do predicado nilo esta 
explicitado. 

0 verbo com o morfema ku- nllo apresenta urna locu~ilo nominal como objeto direto. 
Essa posi9ilo e preenchida por aquele morfema. Ainda assim, o verbo mantem-se como 
transitivo, visto que suas caracterfsticas de transitivo permanecem inalteradas. Numa ora9ilo 
de tempo passado e aspecto perfectivo, envolvendo quaisquer verbos da classe ku-, a lingua 
operara na base Ergativo-Absolutiva, isto e, o sujeito sera marcado port& (caso Ergativo) eo 

objeto por 0 (caso Absolutivo), evidenciando, dessa forma, a transitividade do verbo. 
Urn aspecto ligado aos verbos da classe ku- que precisa ser investigado com mais 

detalhes e o fato de ter sido encontrado, em certos dados elicitados, o morfema 1- parecendo 
estar em varia9iio com o morfema ku-, sendo aquele formalmente identico ao pronome 
dependente da primeira pessoa. Devido a esse fato, pode-se questionar se o formativo ku- esta 
relacionado a concordancia. Contudo, ate o presente, nilo M evidencias em Parkateje de que 
esse morfema designe a terceira pessoa. 

Uma possibilidade de anaiise e que ku- funcione como urna marca de objeto generico, 
que idiossincrasicamente ocorre com urna deterrninada classe de verbos em deterrninados 
contextos (a serem mais bern definidos futuramente). Nos demais contextos, pronomes 
dependentes ocupam a mesma posiyilo que aquele morfema junto a raiz verbal. 

Os exemplos de (167) a (171) mostram a ocorrencia do morfema ku-. 0 dado (167) 
e retirado do texto mitico sobre a cria9iio do mundo, em que a Lua pede ao Sol que lhe de o 
fruto inaja, 0 qual nilo e citado nominalmente, mas e designado pela expressilo mpo ita 'essa 

coisa (Ind Dem)'. Nessa primeira ora9llo, tal expressilo funciona como urn argumento. Em tal 
ora9ilo o verbo 'dar' nilo ocorre literalmente. (ver seyilo referente a verbos S;o). A referenda a 
esse argumento no verbo h-akr& 'Rel-tirar' e indicada pelo prefixo relacional y-, por estar 

expresso dentro da locuyllo verbal em rela9ilo sintagmatica com o nucleo. A orayilo seguinte 
apresenta o pronome livre wa 'eu' como argumento A de dois verbos com ku-, isto e, verbos 
transitivos, nos quais a presen9a desse morfema aponta para a expressilo mpo ita 'essa coisa 

(Ind Dem)' mencionada na primeira orayilo do perlodo. 

(167) 3e, i-m9 mpO ita y-akrE:. wa ku-pi na ku-kri! 

Voc, 1-Dat coisa Dem Rel-tirar eu Onc-pegar SS One-comer 
'Je, me da essa coisa pra eu tirar. Eu a pego e a como.' lit. 'Je, para mim, essa coisa, 
eu a tiro. Eu a pego e a como.' 

Os dados de (168) a (171) foram elicitados e ilustram a ocorrencia do verbo ku-pi, 
cujo sentido e 'matar com flecha': 

(168) wa i-t& kro to pir 

Eu 1-Erg porco matar+Pas 
'eu matei porco' 
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(169) wa i-t£ to i-pir 

eu 1-Erg ?-matartPas 
'eu matei' ou 'eu o matei' 

(170) 3ilm t£ ita pir? 

Int Erg Dem matartPas 
'quem matou este?' 

(171) mii t£ i-pir 

Erg ?-matartPas 
'elematou' ou 'eleomatou' 

Nesses exemplos, ha algumas questi5es cruciais a serem investigadas. Primeiro 0 

significado de to, o qual ainda nlio esta claro. Segundo, o aparecimento de urn morfema i- ~os 
d:w~s (_169) e (171), nos quais 0 objeto e omitido, que, a primeira vista, parece estar em 

distribw9lio complementar com ku-, muito embora eu ainda nlio possa explicitar as diferen9as 

semAntic~ ~o~ morfossin~aticas entr~ essas constru9aes e o exemplo (168). Estas slio as 
razCies pnnc1prus pelas qurus nlio cons1derei o morfema ku- que ocorre com esses verbos urn 

dos alomorfes dos prefixos relacionais, ja que o mecanismo de substitui9lio desse morfema 

po~ i-, aparentemente, nlio esta relacionado apenas com a presen9a ou nlio do argumento 

objeto, ~as com outros mecanismos ainda desconhecidos no momento, que podem ter rela9lio 
com voli9lio, controle, voz, entre outros fenomenos. 

Os v~~bos d~ classe ku- apresentam duas formas, da mesma forma que os outros 
verbos trans1tivos ativos. 0 verbo ku-kri! 'comer', quando ocorre em senten9as onde esta 
presente o argumento 0, sera a forma k ri!r no p assado (como em ( 172)) e k ri! em o utros 
tempos. 

(172) mii t£ kror£ 

Erg caititu 
'ele comeu caititu' 

(173) mii t£ ku-kri!r 

kri!r 

comertPas 

Erg Onc-comertPas 
'elecomeu' 

Uma observa9lio final sobre os verbos da classe ku- e que, alem da possibilidade de 

oc?rrerem con;t o morfema ku-, tais verbos tambem admitem pronomes dependentes como 

Objeto, os qua1s aparecem na mesma posi9lio em que aparece o morfema ku- sem nenhurn 

valor de correferencia como sujeito, isto e, sujeito e objeto tern referentes nlio-identicos. 

(174) wa ka a- kri! iniiar£ 

eu Fut 2- comer Neg 
'eu nlio vou te comer' 

(175) wa i-t£ a-par 

eu 1-Erg 2-0nc-cheirartPas 
'eu te cheirei' 
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1.3.10. Tipos semA!lticos- verbos 'matar' e 'comer' 

De acordo com Dixon (1999:331), urn verbo prototipico descreve urna ~lio que 

envolve urn certo nlimero de participantes. As Hnguas, nesse caso, diferenciam-se: (i) se os 
verbos slio tornados para descrever urn tipo de a9lio com respeito aos tipos de participantes 

que slio envolvidos ou (ii) se os verbos slio tornados para descrever urn tipo de a9lio por si. As 

!Inguas do tipo descrito em (i) podem ser referidas como linguas em que os verbos levam em 

considera9lio o "tipo da natureza do argumento" e aquelas descritas em (ii) como de "tipo da 

natureza da a9lio". 
Araujo (1989:88) propi5e a existencia de verbos que "se organizam de acordo com as 

caracteristicas do seu objeto". Eo caso de alguns verbos especificos de a9i5es como 'comer' e 

'matar'. A meu ver, entretanto, do ponto de vista semAntico esses verbos descrevem tanto a 

natureza da a9lio quanto o tipo de objeto envolvido, pois, de certa forma, com alguns verbos 

toma-se ate bastante complicado separar esses dois aspectos. 
Verbos como ku-kri!n e ku-ku referem-se ao ato de comer, em geral, que exige o ato 

de mastig~lio regular. Ate o presente, tais verbos parecem sinonimos. Alem deles, porem, ha 

outros verbos cuja ocorrencia depende do objeto da a9lio da no9lio 'comer'. Assim o verbo 

klim-t S 9 e usado para descrever a 119lio de comer coisas como milho, jabuti (ca9a abundante 

na regillo) e kupa, urna especie de cip6 tambem bastante apreciado pelos Parkateje. Tais 

alimentos exigem mastig~lio semelhante, isto e, vigorosa, em certo sentido. Ja o verbo him

t S 9 e usado para comer alimentos como castanhas em geral, coco, sapucaia, amendoim, os 

quais exigem urn tipo de mastiga9lio que triture, reduza a peda9os minusculos a polpa desses 

frutos. Na verdade, a raiz verbal e tS9, mas a essa raiz se incorporam posposi9i5es, que, 

talvez, estejam relacionadas a semAntica da a9lio expressa pelo verbo e que necessitam ainda 

ser investigadas mais a fundo. Araujo (1989:111) afirma que ''xar e 'morder' e kY'ma xar e. 

'mastigar' (carnes duras)." 
0 verbo kubo, por sua vez, descreve a a9lio de comer que envolve a a9lio de suc9lio. 

Slio objetos desse verbo frutos como cacau, cupua9u, manga e inga, alem do ato da crian9a 

lactente ao se alimentar do seio matemo. 
Todos os auxiliares de pesquisa concordam com a ideia, levantada por urn deles, de 

que, caso urn determinado tipo de alimento - cupu~u. por exemplo - seja misturado a urn 

outro como farinha, o verbo a ser usado mudara para urn dos dois verbos genericos (ku-kri!n 

e/ou ku-ku), porque a natureza da a9iio muda. 
Da mesma forma, os verbos que descrevem a a9lio de matar ja trazem lexicalmente a 

no9lio do objeto com o qual determinado indivlduo ou animal e morto e por assim dizer o tipo 

de a9lio envolvida. Assim, ku-pl e matar com flecha ou com taquara; kora e matar com arma 

de fogo; kem-tSwi e matar furando, com flecha ou faca; mi!n 'matar (derrubando de 

arvores ou do alto)'. 
Urn argumento para minha hip6tese de que esses verbos especificamente encerram 

tanto o tipo da natureza do argumento quanto o tipo da natureza da a9lio reside no fato de que 
os verbos para o conceito de 'matar', embora descrevarn a natureza da a9lio empreendida no 

ato em si, tambem descrevem o tipo do argumento envolvido, o que, a primeira vista, parece 

ter regularidade sem~tica. Por exemplo, urn verbo como mi!n e usado para descrever a a9lio 

de derrubar animais como guariba, gavilio e mutum, isto e, animais que vivem nos altos 

lugares, por assirn dizer. Ja urn verbo com b-atSwi 'furar' tera como objetos animais 

menores tipo cotia bern como peixes, em geral, isto e, animais que vi vern em lugares baixos. 
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1.3.11. Categorias de tempo, aspecto e modo 

1.3.12. Formas dos verbos ativos 

Segundo Araujo (1989:104), "dentre os verbos ativos hA, ainda, urna divisilo binluia 
entre os que tern forma longa quando a sentenc;a e marcada para tempo passado/aspecto 
completo e os que tern forma Unica". 

De acordo com os dados que analisei, em Parkateje, alguns verbos ativos apresentam 
duas formas, as quais ocorrem em diferentes arnbientes. Formas longas ocorrem em orac;<'les 
de tempo passado e aspecto perfectivo, enquanto as formas curtas ocorrem com os demais 
tempos e aspectos. Os verbos nilo-ativos, So e S;0 , apresentarn formas identicas a semelhanc;a 
de alguns verbos ativos, cuja raiz nilo sofre quaisquer alterac;<'les. Com tais verbos, a indicac;ilo 
de tempo faz-se por meio de palavras adverbiais e de particulas que ocorrem com verbos 
ativos. 

As formas dos verbos ativos combinarn-se com part!culas que marcarn as noc;<'les de 
tempo e aspecto da lingua. Como e caracterlstico das llnguas Je, as partlculas silo palavras 
encontradas ao Iongo da locuc;llo verbal, visto que as noc;<'les por etas identificadas nilo silo 
codificadas na raiz verbal. Araujo (1989:93) afirma que "em relac;ilo ao verbo, o aspecto e 
mais marcado que o tempo, mas sob forma de part!culas, isto e, formas dependentes". 

As distintas ocorrencias, morfossintatica e semanticarnente marcadas por essas formas 
verbais, conduzem-nos a urn plano maior relacionado a cisilo entre absolutivo-ergativo de urn 
lado e nominativo-acusativo de outro, cisilo esta que opera na lingua tendo como fator 
condicionante as categorias de tempo e aspecto. Como visto anteriormente, a lingua Parkatl!je 
apresenta duas series de formas pronominais, uma de pronomes livres e outra de pronomes 
dependentes. Esses ultimos silo os mesmos que marcam o possuidor em construc;<'les genitivas, 
que marcam o objeto direto em locuc;<'les verbais e que ocorrem como argumento Unico dos 
verbos So e S;.. Assim, de modo geral, as formas longas ocorrem quando o sistema esta 
operando como Abs-Erg, isto e, no tempo passado e aspecto perfectivo, enquanto as formas 
curtas ocorrem quando o sistema e Nom-Acu, ou seja, tempo nilo-passado e aspecto nilo
perfectivo. 

A hip6tese levantada para o Suya por Santos (1997:72-4), e que devera ser ainda 
aprofundada no que se refere aos dados do Parkateje, e a de que as formas longas silo formas 
norninalizadas. Em Parkateje, h3 alguns exemplos em que a forma longa de urn verbo ativo 
funciona como modificador de urn nome. No exemplo (176), h3 uma orac;ilo transitiva 
estendida, em que o constituinte obllquo esta marcado pela posposic;ilo kot e a locuc;ilo 
nominal objeto direto e constitufda internarnente do nome tcp 'peixe' , o qual esta sendo 

modificado pela forma verbal tik 'morrer+Pas ' , que pode ser interpretada como 'morto': 

(176) tS<'lti [ko ntuwa kot] [tcp tik] ku 

urubu agua nova Com peixe morrer comer 
'o urubu comia peixe morto na enchente' lit. 'com as aguas novas, os urubus 
comiarn peixe morto' 

1.3.13. Formac;ilo das formas longas 

Araujo (1989:94) afirma que: ''verbos constitu!dos por base, apenas, e terminados em 
vogal, tern uma forma longa quando o tempo/aspecto da sentenc;a e passado/completo· verbos 
constitu!dos de dois elementos, mesmo terminados em vogal disp<'lem de apenas uma forma". 
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Entretanto, verifiquei que nllo ha urn mecanismo Unico para a formac;ilo das charnadas 
formas longas dos verbos29 . Em geral, etas silo formadas a partir do acrescimo de urna 
consoante vibrante lateral sonora e da c6pia da vogal da raiz verbal, que nilo e pronunciada 
plenamente, por isso a ortografia pratica da lingua proposta por Araujo (1977) nilo considera 
essas vogais c6pias da raiz na escrita. No momento, nilo proporei regras para a formac;ilo 
dessas formas, todavia, com base nos dados de que disponho, acredito que nilo seja poss!vel 
formular uma Unica regra, ja que esse fenomeno mostra evidencias de que ser condicionado 
Jexicalmente. Exemplos de verbos com formas longas e curtas silo apresentados a seguir: 

(1 77) ri 

Ja 

i-

1-

kato 

chegar 
'eu chego ja' 

(1 78) pe tS <'lti kot kat or" ku-kr!!r 
PD urubu Com chegar+Pas Onc-comer+Pas 
'Ai o Urubu chegou com ele eo comeu' 

Certas raizes verbais hom6fonas em sua forma curta como to ' danc;ar' e ' fazer' 
apresentam formas longas distintas. A prirneira apresenta sua forma tonga com o acrescimo 
da consoante vibrante lateral /r/ e a c6pia da vogal da raiz (tor"), e a segunda apresenta sua 
forma longa com a consoante nasal alveolar /n/ mais a c6pia da vogal da raiz (ton"): 

(179) me ka pia to? 

Int Int Dub fazer 
'como tu fazes?' 

(180) 3Um tc ne ton? 

Int Erg fazer+Pas 
'quem fez? ' 

(181) m!! mpi to 

Pl homem danc;ar 
'os homens danc;am' 

(182) m!! mpi toru 

Pl hom em danc;ar+Pas 
'os homens danc;aram' 

Ate o momento, registrei a ocorrencia de dois verbos terrninados em vogal: ti 

'morrer' e pe 'traquear' - verbos nilo-ativos - cuja forma do passado e com /kl final: tik e 
pek, no que seria sua forma tonga ou estendida. Os exemplos que tenho com pek silo de 
conversac;<'les livres dos falantes entre si. Seki (em comunicac;ilo pessoal) afirma haver 

29 Da mesma forma que os verbos, alguns nomes apresentam opcionalmente, em alguns 
contextos, uma vogal final nilo plenamente pronunciada depois da consoante que, em geral, 
lhes trava a ultima sllaba. Araujo tratou dessa questilo em seu trabalho de 1977. Nilo esta 
claro ainda em que contextos esse tipo de fenomeno ocorre. Cf. Araujo (1989:93-94; 
19.77: 177) para a interpretac;ilo de segmentos e pares de segmentos problematicos. 
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tambem em Suy{l verbos com urn k final (cf. Santos, 1997:68-72). Entretanto, muito M ainda 

a ser verificado em rela~llo a essa questlio. 
Com a finalidade de sistematizar as informa~Oes de que disponho acerca dos verbos 

em Parkateje, apresento o quadro 13, no qual procurei organizar alguns exemplos de raizes 

verbais, de acordo com a ocorrencia de suas formas. Convencionei charnar de c1asse A as 

rafzes verbais cujas formas se mantem iguais e classe B as que se diferenciarn em formas 

estendidas e nlio-estendidas nos contextos apropriados. 

Quadro 13: Formas estendidas e nlio-estendidas de alguns verbos 

ClasseA Classe B 

FE FNE Glossa FE FNE Glossa 

prOt prOt 'correr' ku-pir ku-pi 'matar' 

ku-tSi ku-tSi 'colocar' ku-hOr ku-hO 'dar' 

ntoy ntoy 'trotar' pre:r pre: 'arnarrar' 

tohiho iho 'cortaro cabelo"" ku-pir ku-pi 'pegar' 

pip pip 'cair' ku-krer ku-kre 'comer' 

yapie yapie 'crescer (cabelo)' par pa 'escutar' 

kakok kakok 'conversar' kat or kato 'nascer; chegar' 

kin kin 'gostar; achar bonito' toru to 'voar' 

an'"k arik 'calar' toru to 'dan~ar' 

kre: kre: 'furar; fazer buraco' h-Opar hOp a 'recear' 

ku-ku ku-ku 'comer' ku-per ku-pa 'cheirar' 

tSe tSe 'estar.em.pe' pen pe: 'acabar' 

kupu kupu 'enrolar; fazer kuputi' h-apoy apoy 'nascer; chegar' 

kakro kakro 'estar.quente; y-arenlh- ar~n 'dizer' 
estar.com.febre' ar~n 

kri kri 'estar.com.frio' y-lh- atSwir 'furar' 

atSwir 

koru koru 'estar.com.sede' y-lh- apin 'subir; voltar' 
apin 

kupati kupati 'ter.medo' koran kora 'matar' 

amri amrr 'Neg.Exist.' ton to 'fazer' 

kaka kaka 'nllo.querer' pron pro 'pegar.na.unha' 

ikak ikak 'tossir' tSet tSe 'assar; 
• queimar' 

kritati kritati 'espirrar' kOm kO 'heber; ingerir' 

awri awri 'chover' tik ti 'morrer' 

tatak tatak 'trovejar' pok po 'queimar' 

akotSe akotSe 'relarnpejar' pek pe 'traquear' 

3° Cortar o cabelo para o funeral. 
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1.4. Partlculas 

Os elementos que estou chamando de partlculas em Parkateje nlio formam uma classe 

intemamente coerente, sendo assim definidos por excluslio de outras categorias intemamente 

coerentes. Tradicionalrnente tal termo tern sido utilizado para designar urna forma que nlio se 

encaixa em qualquer outra classe de palavras, por assim dizer, ''padrlio". 

As partlculas constituem urna classe fechada de elementos nlio-flexionaveis, cuja 

fun~lio e operacionalizar significados aspectuais, temporais e modais. Neste trabalho, slio 

consideradas formas dependentes, por nlio ser posslvel seu enunciado isolado, fora de urn 

contexto. As particulas tern, em geral, urna posi~lio fixa na ora~lio, precedendo ou seguindo 
palavras de diferentes categorias morfossintaticas. 

1.4.1. Particulas de tempo 

Em algumas senten~as com verbos ativos, os quais tern duas formas, quando se tern 

palavras adverbiais que fazem referencia ao tempo, as partfculas podem ser ornitidas, 

conforme veremos no decorrer da s~lio, e a identifica~lio do tempo em rela~lio ao momento 

da enuncia~lio pode ser feita pelo contexto ou pelas palavras adverbiais. 

1.4.1.1. Tempo Passado 

Araujo (1989:54) observou: "a presen~a de uma particulaTE, ap6s o sujeito, seja ele 

nominal livre, pronominal claro ou manifesto por 0 . Esta marca ocorre com verbo transitivo 

direto e poderia ser vista como urna antiga posposi~lio, usada para sinalizar o sujeito 

aposentado nurna voz passiva onde hoje em dia a morfologia passiva do verbo nlio e mais 

presente. Neste caso, ~ seria urna especie de sinal de caso ergativo, pois s6 ocorre com sujeito 

de verbo intransitivo e nlio de verbos intransitivos". (sic) 

Em rninha analise, a particula para marca~lio de tempo passado recente e zero em 

contraste com as outras partfculas referentes a outros tempos, que podem ser vistas no quadro 
14 no final desta s~lio. 

Ainda de acordo com Araujo {1989:54), o exemplo (183), transcrito tal qual esta em 

sua tese de doutorado, e urna evidencia de que te (em rninha transcri~lio) e uma "marca de 

tempo passado elou aspecto acabado, somente ocorrendo quando o sujeito e agente da a~lio 
verbal". Em sua analise, a referida pesquisadora afrrma que a ora~lio em questlio "faz urn 

relato remoto, o qual e indicado pelo argumento temporal ajkum~ 'antigamente' e, como 

nesse caso a no~lio de passado ja esta expressa pelo temporal· e o aspecto nlio vern ao caso, a· 

rnarca e apagada. Note-se que urn temporal relativo a urn fato hodiemo nlio leva ao 
desaparecimento da particula ~."(sic) 

Ela nllo descarta, entretanto, "a possibilidade de de que tal marca seja usada para 

rnarcar o Agente de verbos com alta transitividade". (cf. Araujo 1989:55). Os exemplos de 
Araujo estlio reproduzidos em {183) e (184): 

083) ajkum~ marnkateje mpokahon:xa pupu inOre 

antigamente os primeiros panela ver Neg. 
'Antigamente os nossos av6s nlio conheciam pane1a.' 

084) no kern wa i te: Kruwati pupun 

ontem la laT/A Kruwati 
'Ontem eu vi Kruwati.' 

ver 
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Minha observa9lio, nesse ponto, e a seguinte: se tc e marca de tempo passado, essa 

marca deveria ocorrer tambem com verbos intransitivos ativos, o que n!io acontece. 
Popjes e Popjes (1986:128-9 e 180) analisam o te do Canela-Kraho como urna 

posposi9lio que marca o passado recente nas senten9as transitivas. A ocorrencia de tc em 

Canela-Kraho e semelhante aquela ocorrencia do Parkateje, inclusive quanto a ocorrencia 
somente ocorre com os verbos transitivos. Da mesma forma, Alves (2002:89) interpreta t& 

como ''marcador de caso ergativo" no tempo passado. 
Minha interpret~!io e a de que ha, pelo menos, dois tempos passados na lingua, urn 

recente e outro remoto. 0 passado recente combinado com o aspecto perfectivo em ora9oes 
com verbos intransitivos ativos n!io tern marca explfcita, isto e, n!io ha partlculas especlficas a 
eles relacionadas. 0 reconhecimento de tal tempo e aspecto, nesse caso, da-se pelas formas 
dos verbos, conforme foi dito anteriormente. A forma longa do verbo marca a ocorrencia do 
tempo passado recente e do aspecto perfectivo: 

(185) me mpi to 

PI homem dan9ar 
'os homens dan9am' 

(186) me mpi tor 

PI homem dan9ar+Pas 
'os homens dan9aram' 

Segundo Popjes e Popjes (1986:128-9}, o tempo passado remoto, que eles denominam 
distante, 6 indicado por pe mais a forma curta do verbo. Ha, na lingua Parkateje, urna 
partfcula pe, tal qual em Canela-Kraho, entretanto, essa partlcula parece referir-se ao discurso. 
Nos textos miticos, ha urn uso expressivo da particula pe, contudo ate o presente eu n!io tenho 
nenhurna evidencia de que se trata de urna marca de passado remoto. 

Em Parkateje, eu acredito, porem, que o tempo passado remoto e marcado pela 
partfcula aiku: 

(187) pe narc aiku i-me ku-hOr 

PD mesmo Jorge PR 1-para Onc-dar+Pas 
'era assim mesmo que o Jorge me dava (dinheiro)' 

0 exemplo (188) me foi fomecido pela Profa. Leopoldina e foi obtido em urn dialogo 
espontaneo entre ela e o Jok!it}'tYre em Belem: 

(188) amri arc aiku kurme 
NegExEnf PR 
'nlio existia. Acabaram de fazer' 

ne 
? 

ton 
fazertPas 

Observei, nos textos, que em periodos longos, constituidos de vanas ora9oes, algumas 
vezes a marca de tempo passado remoto, aiku, vern somente na primeira ora9lio. No 
fragmento de texto abaixo, pode-se verificar esse tipo de ocorrencia: 

(189) pe pia aiku kern kaka apiri newer 

PD Dub PR Posp n!io.querer Iter pedirtPas 
'Dizem que (a Lua) n!io quis e pediu de novo' 
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(190) pe aiku mekwa pe h-i amri arc 

PD PR alguns Mal Rel-semente NegExist Enf 
'alguns n!io tinham semente' lit. 'em detrimento de alguns, nlio havia semente' 

1.4.1.2. Tempo futuro 

Como marca de futuro imediato, encontramos a particula ka, que ocorre seguindo o 
sujeito da senten9a, isto e, em segunda posi9!io: 

(191) wa ka pika pe no hO 

eu Fut terra Loc deitar dorrnir 
'eu vou dormir no ch!io' 

(192) ka ka kemtayho mpcy -ti 

tu Fut escrever ser.bonito -Enf 
'tu vais escrever muito bonito' 

Popjes e Popjes (1986:179) afrrmam que o tempo futuro em Canela-Kraho e expresso 
pelo morfema ha, que tambem ocorre seguindo o sujeito. De acordo com eles, o morfema ha 
flutua com kra nos demais dialetos daquela lingua. Os dados de Alves (2002:87) sobre o 
Ap!iniekra apresentam ha como marca de futuro. 

1.4.2. Particulas de aspecto 

A n09lio de aspecto em Parkateje n!io e expressa por urn mecanismo uniforme, mas 
por vanos. As particulas que marcam aspecto vern combinadas com as particulas de tempo. 
Algumas vezes, 6 possivel identificar somente as particulas de aspecto nas ora9oes e, a partir 
do conjunto, ou do contexto ou da pr6pria ora9lio, inferir a referencia temporal que esta sendo 
feita. 

1.4.2.1. Aspecto continuativo 

A partfcula apu marca o aspecto continuativo na senten9a. Em Canela-Kraho urna 
marca identica e usada nas mesmas circunstancias (Popjes e Popjes, 1986:180): 

(193) i- pien apu i-

1- marido Cont 1-
mu mo 
Dir ir 

kahir 

batertPas 

me amtSu 

DS esconder 

'meu marido estava me batendo, eu me escondi e fugi' 

(194) apu awri 

Cont chover 
'esta chovendo' 

ne 

ss 
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1.4.2.2. Aspecto niio-completado 

Uma o~iio expressando uma ~iio niio-completada, mas em processo de completa,:iio 
tera inclufda em sua estrutura a particula korme, cujo senti do e 'ainda"'. Tal particula pode 

coocorrer com be, marca de aspecto potencial. De acordo com Popjes e Popjes (1986:181), 

cormll e usado tambem em Canela-KraM para exprimir a,:oes a serem ainda completadas. No 
exemplo (195), retirado de urn dialogo entre dois falantes, vemos o uso dessas formas. 

(195) A. 

B. 

a- ri tc to 

2- ja Erg 
'tuja acabaste?' 
korme (hen) 
Incompl Pot 
'aindaniio' 

pc? 

acabar 

1.4.2.3. Aspecto de ·~no recentemente completada' 

Se a ~iio expressa pelo verbo acabou de ser completada, tal no9iio e expressa pela 
particula kurm&: 

(196) kurma ka a-

Rcompl tu 2-
'tu acabaste de chegar' 

(197) i- tc kurma 
1- Erg Rcompl 
'eu acabei de cavar' 

1.4.2.4. Aspecto completivo 

kat or 

chegar+Pas 

tokrc 

cavar 

A marca de aspecto completivo parece ser zero, tal qual a do tempo passado. Uma 
evidcncia que pode ser observada em determinadas ralzes verbais refere-se as formas longas 
bern como ao contexto. 

(198) ri mfi ita man hi aikati 3ito 

ja Dem ir+-Pas viajar dia tres 
'ele ja viajou hi trcs dias' 

(199) pe pia pit tUmtUm koran 

PD Dub sol capivara matar+Pas 
'Dizem que o Sol matou capivara' 

1.4.2.5. Aspecto perdurativo 

0 aspecto perdurativo tern as particulas descontinuas tim ( ... ne) como marcas, que 

indicam que o sujeito permanece em uma dada situ~iio com freqUcncia. Em alguns 
exemplos, aparece somente a marca tim, em outros parece haver uma ocorrencia das duas 

formas. As diferen,:as entre essas ocorrencias, no entanto, deveriio ser ainda mais bern 
investigadas. 
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(200) pe pia tim ri aiku wir ator arc hi 
PD Dub Perd Enf PR Dir pedir Enf Fin 
'Dizem (que a Lua) permaneceu pedindo mesmo' 

(201) A. ya korme a-

lnt lncompl 2-
'a tua barriga ainda d6i?' 

tu 

barriga 

tS-en? 

Rei-doer 

B. i- tu tS-an tim ne he 

1- barriga Rel-dor Perd Perd Pot 
'a minha barriga permanece doendo' lit. 'a dor da minha barriga permanece' 

(202) Marilla tim ne hapen 

N.Pr. Perd Perd comer 
'Marilla niio para de comer' 

(203) wa tim ne i- kak hi 
eu Perd Perd 1- tossir Fin 
'eu niio paro de tossir' lit. ' eu permane9o tossindo' 

1.4.2.6. Aspecto iterativo 

0 aspecto iterativo, marcado pela particula apiri, indica uma a9iio que se repete: 

(204) matwin matwin matwin apiri 

acampar+Pas acampar+Pas acampar+Pas Iter 
matwin 

acampar+Pas 
'Acamparam, acamparam, acamparam novamente acamparam' 

(205) Apiri aikati. Pe apiri h-in pupun 
Iter dia Loc Iter Rel-fezes vert-Pas 
'Novamente amanheceu. Novamente (ela, a Lua) viu as fezes (dele, do Sol)' 

1.4.2. 7. Aspecto frustrativo 

A partlcula de aspecto frustrativo aptc indica uma a9iio que niio aconteceu devido a 

algum impedimenta para sua realiza,:iio. Algumas vezes em portugucs fica bern traduzida pelo 
irnperfeito do verbo querer 'quereria' bern como por 'quase'. Falta-nos verificar se essa forma 
pode ocorrer com todos os tipos de verbos (ativos e estativos). 

(206) ku¢ aptc m~ mpa 3-i pram 

niio-fndio Frust 1P!Inc1 Rei-carne querer 
'ha kupls que queriam ser indios' lit. 'kupls queriam (ter) a nossa carne' 
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(207) wa apte am3itatwa ne mii kot mor 

Com ir eu Frost estar.s6 SS 
'eu me senti s6 e fui com ele' 

1.4.2.8. Mudan~as na raiz verbal relacionadas ao aspecto 

Algumas raizes verbais apresentam mudan~as em sua forma por duplica~lio de sflabas, 
o que expressa atividade repetida ou plural. Algumas rafzes parecem ter formas supletivas. No 
momenta, nlio disponho de dados suficientes para tratar desse fenomeno de maneira mais 
detalhada. Trabalhos posteriores abordarlio essa ocorr~ncia de forma mais abrangente. 

Or~oes com verbos cuja no~lio e quebrar em que 0 objeto e singular e exemplificada 
em (208) e (209): 

(208) 3iim te kruwa kwin 

Int Erg flecha quebrar 
'quem quebrou (a) flecha?' 

(209) wa kotaY kate 

eu cupua~u quebrar 
'eu quebro cupua9u' 

Contudo, como s e d epreende d os exemplos a baixo a d uplica~lio p arece implicar n a 
pluralidade do objeto, como se pode observar nos exemplos (210), (211) e (212): 

(210) 3iim te nare mpa pe kruwa ki!ki!n 

Int Erg mesmo IPIExc Mal flecha quebrar+PI 
'quem mesmo quebrou as nossas flechas?' 

(211) Pe magwari kern hOpri:ti te roti3o ki!ki!n 

PD NPr Loc NPr Erg folha quebrar+PI 
'Ia no Maguari, o Hopryti quebrou muitas folhas (de palmeira)' 

(212) i- te kotaY kahekek 

1- Erg cupua~u quebrartPI 
'eu quebrei muitos cupua~us' 

Ja em outras situa~oes, a duplic~lio indica a intensifica91io da a~lio expressa pelo 
verba. Observe-se o contraste entre os exemplos (213) e (214). 

(213) i- te rop kaprek 

1- Erg cachorro bater 
'eu bati no cachorro' 

(214) a- kra te rop kapreprek 

2- filho Erg cachorro bater+PI 
'teu filho bateu varias vezes I muito no cachorro' 

Algumas formas verbais ja slio formalmente duplicadas, tais como t SotS op 'co~ar· e 

tatak 'trovejar'. Araujo (1989:121) afirma que as duplic~oes nominais podem ser 

·[ 
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classificadas em onomatopaicas e nlio-onomatopaicas. Por exemplo, 'arraia' e tSetSetere 

em Parkat~j~. e a motiva~lio de tal denomina~lio esta ligada ao verbo 'queimar'tSet -

"explicavel pela sensa~lio da ferrada da arraia". 
Popjes e Popjes (1986:183) afirmam que em Canela-Kraho ba verbos que t~m formas 

especiais para o aspecto repetitivo, enquanto urna outra classe de verbos marca inerentemente 
o aspecto repetitivo pela duplic~lio da raiz. Dourado (2001 :33) aponta a existencia de verbos 
que possuem formas sup1etivas para o plural em Panara. 

De acordo com Seki (2000:132-133), urna das maneiras pelas quais o aspecto pode ser 
marcado em Kamaiura e pela duplica~lio do radical verbal, que tern efeitos distintos conforme 
a natureza do verbo. Os principais aspectos assinalados por esse fenomeno slio: (a) iterativo e 
sucessivo, que se aplicam a verbos ativos, e (b) intensivo, que se aplica a verbos descritivos. 

Da mesma forma, Dixon e Vogel (1996) relatam que em Jarawara, urn dos dialetos da 
lingua Madi, falado no Amazonas, a duplica~lio e urn processo que se aplica produtivamente a 
verbos, havendo tambem exemplos de nomes duplicados que formam verbos. E passive! 
distinguir pelo menos quatro fun~oes do processo da duplica~lio na lingua: (i) a de 
modifica~ilo semAntica de urn verbo; (ii) a de marca~lio do passado iterativo; (iii) a de 
causativiza~lio; (iv) a de deriva~lio de classe de palavras do tipo nominaliza~lio e 
verbaliza~lio. 

Ha ainda a necessidade de urn maior aprofundamento na pesquisa desse tipo de 
ocorr~ncia em Parkat~j~. 

1.4.3. Particulas de intensidade 

Ha duas formas, em principio, relacionadas a expresslio de intensidade: a particula 

nfre e o sufixo -tl. 0 uso dessas duas formas nlio parece ser exclusivo de urn ou de outro 

ambiente, podendo mesmo haver coocorrencia dos dois, porem percebe-se nos dados urna 

prefer~ncia, em alguns contextos, por nire com verbos So e verbos S;o, enquanto -tl ocorre 

mais com verbos ativos. 0 sufixo -re tambem tera ocorr~ncia semelhante. Os sufixos -re e -

tl, quando o correm com n omes, a presentam a n o~lio de d imenslio, s endo que - re m area o 

diminutivo e -tl, o aumentativo. Araujo (1989:92) afirma que "substantivos e verbos estativos 
t~m em comurn o combinar-se com o sufixo de tamanho, embora este tenha fun~lio 
derivacional junto as bases nominais e enfatica ou de acordo junto as verbo-estativas 
adjetivas". 

Uma outra particula, que, creio eu, marca ~nfase e intensidade em outros contextos, e 
ar&. Em alguns casos, portanto, parece nlio estar ocorrendo -r&, mas a forma are, que, 

aparentemente, faz parte de varios itens funcionais em Parkat~j~. como da nega~lio (lnilare -

nlir& ), e ocorre juntamente, em alguns exemplos, com a partfcula dubitativa pia. 

A posi~lio de ocorrencia de nir& e de -tll-r& e sempre p6s-verbal. Por isso, estou 

considerando nlre uma particula. Nenhurn desses elementos ocorre com os pronomes livres 

ou com os pronomes dependentes. 
Os exemplos (215) e (216) apresentam verbos So e S;0 associados a nlr&: 

(215) i- kra me pi:ptSo kin nir& 

1- filho Dat banana gostar muito 
'Meu filho gosta muito de banana' 
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(216) i- nkrik DirE 

1- estar.zangado muito 
'eu estou muito zangado' 

Parece haver, todavia, urna diferen~a semlintica entre tais formas: o escopo de nire e a 

a~llo ou o estado expresso pelo verbo, enquanto que o escopo de -ti podera ser tanto o sujeito 
ou o objeto qul\lltO a ~llo ou o estado expressos pelo verbo .. Nos exemplos (217) e (218), o. 
sufixo -ti esta intensificando a a~llo expressa pe1o verbo kr~ e a qualidade expressa pelo 
descritivo mpey: 

(217) ma ku m~ kro kr~ -ti 
Exort Du porco comer -Intens 
'vamos comer muito porco!' 

(218) Kat Ser aiku kamhey to m<l 

lua PR mentir fazer ir 
keti, a-krayapap mpey -ti 

Voc 2-nuca ser.bonito -Intens 
'A Lua mentiu para ele leva-Ia: Tio, a tua nuca e muito bonita!' 

No exemplo (219), o sufixo -ti intensifica o estado fisiol6gico expresso pelo verbo Sio 
kakro. Nos exemplos (220) e (221), os sufixos -ti e -re referem-se as propriedades do 

sujeito, apontando sua dimensllo fisica: 

(219) i- ma kakro -ti 

1- Oat estar.quente -Intens 
'eu estou com muito calor' ou 'eu estou com muita febre' 

(220) mii tik -ti 

morrer-Aurn 
'ele morreu' (urn bicho ou urna pessoa gorda) 

(221) mii tik -re 

morrer-Dirn 
'ele morreu' (urna pessoa ou urn bicho magro) 

1.4.4. Partfculas de modo 

1.4.4.1. Nega~llo 

A nega~llo sentencial em Parkateje e expressa pela partfcula infi, que apresenta as 
formas variantes inll e nil. Em geral, essa partfcula vern acompanhada pela partfcula de enfase 
are, a qual aparece ligada na maioria das vezes. Ha, nos dados, em urn texto mltico, urna 

ocorrencia da neg~llo na forma inll, o que me levou a formulae a hip6tese de que a forma da 
nega9llo por si e inll, sendo are urn enfatico, que ocorre em perguntas interrogativas e outros 

contextos. Entretanto, como ja considero are parte da partfcula de nega~llo, nllo a estou 

segmentando, neste trabalho. 
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Da mesma forma que a partfcula de intensidade, a particula de nega~llo tern uma 
ocorrencia restrita, aparecendo sempre em posi~llo p6s-verbal. Essa partfcula nllo ocorre com 
os pronomes livres nem com os presos, tampouco aparece em ora~<les existenciais. Pode 
ocorrer com nomes e com verbos ativos e nllo-ativos, 80 ou 8;0 , bern como as partfculas de 
tempo e aspecto combinadas entre si, tais como, por exemplo, o tempo passado, o aspecto 
completivo. 

(222) korma i-te Mpun iniiare 

ainda 1-Erg Rel-ver-Pas Neg 
'eu ainda nllo o/a vi' 

(223) h-arkwa n<lre 

Rei-boca Neg 
'ele e mudo' lit. 'ele nllo tern boca' 

(224) int S e, rnra iniiare 

mile de Ego chorar Neg 
'mamlle, nllo choral' 

(225) i-nkrik n<lr£ 

1-estar.zangado Neg 
'eu nllo estou zangado' 

1.4.4.2. Imperativo 

Em Parkateje, M pelo menos tres formas de imperativo: o imperativo, o exortativo e o 
rogativo. A primeira e feita por meio da expressllo formada pelo verbo e pelo pronome· 
dependente a ele preso, referindo-se a segunda pessoa singular ou plural. 0 exortativo e 
marcado pela partfcula ma ocorrendo antes da raiz verbal, em primeira posi~llo. A terceira 
envolve a partfcula mil, que marca o imperativo rogativo. 

A partfcula ma funciona como uma partfcula "convidativo-interrogativa" em certos 
contextos, como nos exemplos (226) e (227). Tal partfcula e nllo apenas urna particula 
interrogativa que cria ambientes de ora~<les polares, mas tambem urn irnperativo que convida 
o ouvinte a praticar a a~llo descrita pelo verbo, incluindo necessariamente a pessoa que 
enuncia a ora~llo. Em outras palavras, a forma irnperativa do verbo sem partfcula exclui o 
falante da a9llo expressa pelo verbo, enquanto que a partfcula ma inclui o pr6prio falante na 
pratica da ~llo verbal, alem solicitar a participa~llo do interlocutor: 

(226) rna kume ku-kre 
Exort DuPI One-comer 
'vamos comer?' 

(227) ma kume kampa 

Exort DuPI escutar 
'vamos escutar?' 

Ja a partfcula mil, quando aparece em contextos de verbos, tanto ativos quanto nllo
ativos, vindo na primeira posi~llo, parece funcionar como urna marca de imperativo rogativo, 
que atenua o pedido ou a ordem dada: 



(228) mii nkrik iniiare 

Rog estar.zangado Neg 
'nllo fica zangado' 

1.4.4.3. A partlcula mQ 
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A p artlcula m ii aparece em contextos tllo d iversificados, que a inda n llo c ompreendi 
completamente o significado e a fun~llo de todos. Verifiquei nos dados sua amp1a ocorrencia 
em infuneros e diferentes contextos, entre os quais os abaixo exemplificados: 
(a) com verbos intransitivos ativos Sa: 

(229) 30kctitire mii kuwe wir mOn 

NPr arco Dir ir+Pas 
'JOkantytyre foi atras de (pau d') arco' 

(b) com verbos transitivos (ativos): 

(230) wa mii mO i-kamtere 

eu ir 1-filho 

y-apro 

Rel-buscar 
'eu vou buscar meu filho' 

(c) em senten~as com sentido existenciaVpossessivo: 

(231) mii m~kwa 

alguns 
m~kwa h-

3-ukaprin 

Rel-ser.generoso 

OtSe 

alguns Rei- ser.escasso 

-ti 

-Intens 

'(na aldeia, ba) alguns generosos, alguns escassos' 

(232) mii pahitSati me am3i-pupun-tSc 

NPr Oat Refl-ver-Nom 
'Pahixati tern espelho' lit. 'para Pahixati, existe espelho' 

Assim, partlculas formalmente identicas ou assemelhadas a essa slio analisadas de 
diferentes formas: (a) Urban (1985:66) afirma que em Shokleng mi1 marca aspecto ativo, 
tendo como contraparte wa como marca de aspecto estativo; (b) em M~Mngokre (Kayap6), 
urna partlcula formalmente identica e analisada como urn direcional (Reis Silva, em 
comunica~llo pessoal, durante minha comunica~llo na reunillo da AnpolV2000, em 
Niter6i!RJ). 

Em Parkateje, mii: (a) pode ocorrer nos sistemas Nominativo-Acusativo e Ergativo
Absolutivo, o correncias evidenciadas p elas f ormas e stendidas e n llo-estendidas d os v erbos; 
(b) ocorre com verbos ativos e descritivos; (c) ocorre como urna maroa de imperativo 
rogativo. Dessa forma, deve ser aprofundada a anAlise da partlcula mii, pois parece nlio estar 
relacionada com o tempo - ocorre com no~Oes de passado e futuro - nem com o modo. 

Araujo (1989:107-108) inclui mu na classe de palavras 'relatores' como um 
'introdutor de relato' . 

No quadro abaixo, surnarizei os vArios tipos de partlculas, marcando sua possibilidade 
de coocorrencia: 
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Quadro 14: Combina~llo das partlculas de tempo e aspecto 

Passado Presente Futuro 
Partfculas de tempo -+ rmt rc 

t 
aiku 0 0 ka 

Partfculas de aspecto ~ 

Continuativo apu " " v 
Potencial ha-ha " 

Incompleto korme " Frustrativo apte " " Iterativo apiri " " v 
reduplica~ilo 

de rafzes 
verba is 

Comoletada 0 v v " Completa9lio recente kurme v 
Perdurativo tim ... ne " " " Final hi " 

1.5. Posposi90es 

As posposi90es em Parkateje constituem urna classe fechada de elementos, que 
ocorrem, de urn modo geral, precedido de seu objeto, o qual pode ser urn elemento 
pronominal ou urn nominal. 

Assim como os nomes inalienavelmente possuidos e os verbos nilo-ativos, as 
posposi90es ocorrem com os pronomes dependentes, nunca com os pronomes livres. 

A fun9lio primordial das posposi~Oes e relacionar seu objeto com o verbo ou a outro 
elemento da constru9lio sintAtica, marcando no90es semanticas espa9o-temporais, locais e 
nlio-locais. Em geral, elas aparecem marcando urna locu~llo nominal adjunto, isto e, os 
argumentos E, visto que as locu~Oes nominais complementos silo nlio-marcadas 
morfologicamente. 

De acordo com Lyons ( 1968), as posposi~Oes ocorrem em fun~Oes semanticas, que 
podem ser locais e nlio-locais. Assim e comurn, em Parkateje, as posposi~Oes ocorrerem com 
nomes, imprimindo-lhes fun90es espa~o-temporais diferentes tais como (i) indica~Oes de 
tempo como: ita kim 'hoje' que literalmente parece ser 'demonstrativo + locativo', isto e, 

algo como 'em este', ou ainda niS kim 'ontem', e (ii) indica~Oes locativas. 
Como observado por Dourado (2001:53) para o PanarA, tambem em Parkateje, 

posposi~Oes homonimas podem ter diferentes fun~Oes: (a) marcar urn objeto indireto; (b) 
marcar urn adjunto adverbial; (c) marcar o sistema de switch-reference, no caso especitico de 
me e ne . Neste ultimo caso, tais elementos silo entendidos como conjun~Oes coordenativas. 

As posposi~Oes podem ainda marcar tematicamente argumentos nucleares (os casos 
gramaticais) e elementos perifericos (os casos semanticos). 

Tradicionalmente a marca te do caso ergativo tern sido considerada urna posposi~ilo. 

Entretanto, conceitualmente posposi~Oes silo elementos nlio-flexionais, e em Parkateje te 
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marca o sujeito ergativo singular e t&m, o sujeito ergativo plural31
• Embora se aponte tal 

diferen~a em rela~~o as outras posposi~oes, optou-se por manter-se esse elemento na referida 
classe de palavras. 

Dourado (2001:54} observa que, apesar de haver certa identidade semantica entre as 
posposi~oes que marcam os obliquos, essas apresentam urn papel tematico mais especffico 
que a posposi~~ que marca o sujeito ergativo. Tal observa~~o e valida para o Parkateje. 

0 quadro 15, inspirado em Dourado (2001}, apresenta as posposi~oes do Parkateje: 

Quadro 15: Posposi~oes 

Caso sint6tleo Posposi~Ao Caso semintlco Posposi~Ao 

Comltatlvo kot 'com' Ablatlvo pe 'em' 
Datlvo/Benefactlvo rna 'para' Alatlvo (direcional) na 'paraonde' 

Ergatlvo t&ltem Locatlvo ( estatico) ri 'onde' 

Instrumental to Esslvo pi 'de onde' 

Malefactlvo pe Dlreclonal wir 'emdir~~· 
(em movimento) 
Locatlvo rna 
( continente) 
Locatlvo kam 'dentro/em' 
( estatico pontual) 

A seguir, descrevo as fun~oes gramaticais, semanticas e locativas das posposi~oes, de 
acordo com Lyons (1979:310): 

1) me 'Dativo' 

a) objeto indireto, com verbos como ku-b6 'dar' 

(233) int s iJ.m te int s e rna kat s &t 

pai de ego Erg m~e de ego Dat roupa 
'meu pai deu roupa para minha m~e· 

b) benefactivo 

(234) 3e i- me twim -ti kwa 

Voc 1- Dat gordo -Intens Quant 

hor 

dar+-Pas 

'Je, me da urn ped~o gordo!' lit. 'Je, para mirn, urn pouco/um peda~o gordo' 

c) direcional ou locacional 

(235) pia kokonore arnn~ apar rna 

Dub caba~a para.cabaixo Loc 
'a caba~a vinha rio abaixo, para ca' lit. ' a caba'"a para ell, para baixo' 

31 Para Seki, t&m pode ter-se originado de t& + m~ e depois se fundiu em t&m. 

(236) 

(237) 

2) 

(238) 

(239) 

3) 

(240) 

(241) 

4) 

(242) 

5) 

(243) 
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A. yon ka pia a- t& to koran? 
onde Int Dub 2- Erg rna tar 
'onde tu mataste?' 

B. kay rna, wa i- t& to koran 
acima Loc eu Erg matar 
'eu matei acima (do rio)' 

a- Y- 0 kri awri rna? 

2- Rel- Pos aldeia Ionge Loc 
'a tua aldeia e Ionge?' 

kem 'Locativo (pontual)' 

pe pia kapranT katiti ko kern tSa 
PD Dub jabuti grande agua Loc estar.em.pe 
'Dizem que jabuti grande estava no rio' 

wa ka ariatSc kam no hOr 

eu Fut rede Loc deitar dormir 
'eu vou dormir na rede' lit. 'eu vou deitar-dormir na rede' 

kot 'Comitativo' 

no hOr na intSe kot amti 

deitar dorrnir SS mam~e com sonhar 
'deita, dorrne e sonha com a mam~e· 

wa mil a-kot t~ 

eu 2-Com ir 
'eu vou contigo' 

t&/tem 'Ergativo' 

pe pia pit kam: a- t& ita to! 

PR Dub sol Loc 2- Erg Dem fazer 
'o Sol disse: voce fez isto!' 

to 'Instrumental' 

poti to te to kukrit y-apok 

taquara lnstr Erg fazer anta Rel-furar 
'com taquara, ele furou a anta' 
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(244) int S e t& k:ra 3-uahi rna krohokr& 

mlie Erg filho Rel-segurar DS NPr 
to katSwir 

Instr furar+Pas 

t& 

Erg 

wahirc 

agulha 

'a mlie segurou o filho e a Krohokre aplicou a inje~lio' lit. 'a mlie segurou o 
filho e a Krohok:re furou com a agulha' 

6) pe 'em' 

(245) Apiri aikati pe. Apiri h-in pupiin 
Iter dia Loc Iter Rel-fezes Rel-ver 
'Novamente amanheceu. Novamente ela (a Lua) viu as fezes dele (do Sol)' 

(246) wa ka pika pe n3 Mr 

eu Fut terra Loc deitar dorrnir 
'eu vou dormir no chlio' lit. 'eu vou deitar-dorrnir no chlio' 

(247) 30mprarc t& kamtere pupiin aikr& katut 

NPr Erg menino Rel-ver+Pas cas a atras 
'J3mprare viu o filho dela atras da casa' 

(248) i- t& 30mprarc pupiin aikr& Y- arkwa pe 

1- Erg NPr Rel-ver+Pas casa Rei-
'eu vi a J3mprara na frente da casa' 

7) wir 'em dir~lio a' (envolvendo movimento) 

(249) pe 

PD 
wir 

pia 

Dub 
tSa 

aiku 

PR 

Dir estar.em.pe 

apt& kak:ro -ti rnrar& nli 

Frustr quente -Enf chorar S S 

boca 

mii 

'(por causa) quentura, ela (a Lua) chorou e foi para a agua.' 

Loc 

ko 

agua 

pe 

Loc 

Posposi\)3es como na, rl e pi foram encontradas somente compondo os interrogativos 

adverbiais que referem a Iugar; ja na, tambem aparece com outros itens compondo palavras 

relacionadas a tempo, como e o caso de ap~. cujo sentido parece ser 'o dia seguinte'. Esse 
nome pode, no entanto, vir marcado por diferentes posposi~3es, sem que tenha sido possfvel, 
ate o presente, deterrninar ou mesmo compreender a diferen~a semantica entre essas 
ocorrencias. Por exemplo: ap~ na; ap~ pe; ap~ rna; todas essas ocorrencias traduzidas como 

'amanhli'ou 'o dia seguinte'. E preciso investigar melhor a diferen~a semantica de cada uma 
dessas express3es temporais. 

Nos textos narrativos, sejam eles mfticos ou de outra sorte, as posposi~3es marcam as 
tomadas de turno, em que entram as falas diretas de cada participante no texto. Ate o 
momento me foi possfvel verificar essa marc~lio somente com as posposi~3es kam e me. 

A posposi~lio kem marca a tomada de turno do participante que nlio aquele que 
acabou de se pronunciar, isto e, essa posposiylio marca a distancia do falante e a proximidade 
em relaylio ao ouvinte. Alem dessa ocorrencia nos textos, observei tambem nos dialogos 
espontaneos o trayo semantico acima referido - o distanciamento do falante em relaylio ao que. 
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esta sendo enunciado. Durante urn epis6dio de treino de urn jogo de futebol do time feminino, 
elas treinavam falando na lingua, a fim de nlio poderem ser compreendidas pelo time 
adversano. Entlio se ouvia rnuito mQ kern rn~n. cujo sentido e 'joga pra Ia (pra Ionge de ti)', 

ou seja, para Ionge da fonte onde a a~lio foi iniciada. 
Ja a posposi~lio me indica proximidade do falante e distancia do ouvinte. 

Aparentemente, portanto, essas posposi~3es evidenciam deixis, todavia in\lmeros aspectos 
semanticos relacionados as posposiy3es devern ainda ser mais bern compreendidos em 
estudos subseqilentes. 

1.6. Adverbios 

De acordo com Payne (1997:69), a classe de adverbios e urna classe bastante 
heterogenea. Conforme Giv6n (1984:77) esta e urna classe lexical rnista semantica, 
morfol6gica e sintaticamente. As caracterfsticas morfo16gicas e semanticas dos adverbios 
variam geralmente em funylio dos itens Iexicais dos quais slio derivados. Alem disso, rnuitos 
adverbios slio construy3es sentenciais plenas ao inves de itens lexicais unitanos. 

Ainda de acordo com Payne (1997:69), do ponto de vista do significado, adverbios 
nlio podem ser identificados em termos de urna escala de estabilidade no tempo ou de 
qualquer outro parAmetro semantico bern definido. 

Em Parkateje, termos de diferentes classes podem funcionar como adverbiais. Dada 
essa abrangencia e heterogeneidade, figuram como adverbios palavras que indicam 
express3es deiticas entre outras no~3es. 

0 r6tulo 'adverbio' justifica-se formalmente com base nas propriedades 
distribucionais do termo em questlio, o qual se caracteriza por sua mobilidade dentro da 
senten~a e por sua funylio de modificador de verbos. 

Como tambem observado por Dourado (2001:37-38) em Panara, vanos adverbios em 
Parkateje slio derivados de nomes. Por exemplo, nomes inalienavelmente possuidos, como 
katut 'costas' ou b-arkwa 'Rei-boca', podem ocorrer como modificadores verbais, 
assurnindo os significados 'atras' e 'frente', respectivamente. 

Os descritivos podern figurar como modificadores verbais, cujo sentido, nesse caso, e 
consistentemente de adverbios de modo do tipo 'bern', 'mal'. Os nurnerais e as palavras de 
quantifica~lio slio tambem usados como modificadores verbais. Os demonstrativos locativos 
funcionam como formas adverbiais. 

1.6.1. Subclasses de adverbios 

1.6.1.1 . Locativos: incluem formas deiticas, em sua maioria, relacionadas aos demonstrativos, 
bern como nomes relacionados a partes de urn corpo, como ja visto acima, sendo marcados 
por posposiy3es, formando express3es adverbiais. 

Quadro 16: Adverbios locativos 
itar 'aqui' 
kap!n 'perto' 
amn! 'para.ca' 
kri 'Ia' 
awri 'Ionge' 

key 'alto' 
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(250) a- pi ne itar a- tSi 

2- pegar ss aqui 2- por 
'pega e p3e aqui' 

(251) arnne te ne itar 38 
para.ca ir ss aqui sen tar 
'vern para ca e senta aqui!' 

1.6.1.2. Temporais: nomes relacionados a tempo, referentes a partes de urn dia e a 
perfodos mais curtos ou mais longos de tempo, marcados, em sua maioria, por 
posposi90es. 

Quadro 17: Adverbios temporais 

Adverbial Glossa 

n0k9m 'ontem' 

apene 'amanhA' 

itak9m 'hoje' 

aikati dia 

aikapct noite 

kokrcn cedo 

mama antes 

Os parkateje, ate onde pude investigar, falam da extenslio do tempo, se for necessano, 
explicitando o momento inicial e o momento final da 19lio. Nlio consegui obter expressOes 
como 'a noite toda', 'o dia todo', 'urn ano inteiro', 'urn dia inteiro', 'dois meses\ tampouco 
me foi posslvel averigUar se ja houve urna forma de marcar o tempo do calendano com os 
nomes dos dias da semana e dos meses do ano, e o tempo do rel6gio em horas e minutos. Os 
parkateje tinham sua maneira propria de contar o tempo, que nlio era por meio das no90es de 
mes ou ano, segundo os informantes mais idosos, mas sirn por meio dos veroes. Entretanto 
eles ja nlio sabem explicitar ao certo qual era essa maneira de contar o tempo, visto que ja nlo 
recordam esse metodo. 

75 

Capitulo 2 
Sintaxe 

Neste capitulo, pretendo apresentar, de modo sucinto, os diferentes tipos sentenciais 
encontrados em Parkateje. Na primeira se9lio, descreverei os subconstituintes pertinentes, tais 
como a locu9lio nominal, a locu9lio verbal e a locu9lio posposicional. Na segunda SC9lio, 
descreverei o tipo sentencial prototlpico, isto e, o tipo sentencial verbal basico, a Of89lio 
independente, a qual pode apresentar-se de vanas maneiras conforme sua constitui9lio interna, 
se predicado verbal ou se predicado nominal. Para isso, apresentarei as principais 
caracterfsticas dos predicados verbais e nlio-verbais. 

2.1 . Locu9lio nominal 

Uma locu9lio nominal em Parkateje pode funcionar como sujeito, objeto de verbos 
transitivos e objeto de posposi90es, e tambem como predicado em ora90es nlio-verbais. 

0 micleo de tal locu9llo pode ser urn nome (simples ou derivado) ou urn pronome 
livre, os quais por si s6 podem constituir a locu9lio. 0 nome pode aind~ ser modi~cado por 
outros nomes, descritivos, demonstratives, quantificadores e nurnel1Us, os qua!s sempre 
aparecem em poSi9liO p6s-nominal. Se 0 nucleo nominal e omitid~, tais elementos podem 
ocupar sua posi9lio estrutural na locu9lio. 0 mesmo nlio e verdade1ro no que se refere aos 
pronomes. 

2.1.1. Estrutura da locu9lio nominal 

Em sua forma mais simples, a locu9lio nominal, em Parkateje, e constitulda apenas do 
nucleo, que pode ser urn nome ou urn pronome. 

(252) mpi 

(253) kukrit 
(254) wa 
(255) mpa 

'homem' 

' anta' 

'eu' 
'n6s (exclusivo)' 

Todavia, o nome, mas nllo o pronome, pode vir acompanhado de outros 
modificadores: descritivos, demonstrativos, quantificadores e outros nomes sintaticos 
(locu9llo expandida), os quais vern em posi9lio p6s-nucleo: 

(256) aykr& ita 

(257) ntia mpcy 

'estacasa' 

'tia boa' 

Se o nucleo nominal tiver sido ornitido por quaisquer razOes e o contexto estiver 
suficientemente claro, esses elementos modificadores podem ocupar sua posi9lio estrutural na 

lOCU9liO. . . . . 
De urn modo geral, ern Parkateje, urna locu9lio nommal possm, no max1mo, dms 

modificadores contudo em contextos especialmente elicitados, e posslvel encontrar urna 
locu9lio em qde aparecem mais modificadores na ordem mostrada abaixo: 

[NOME Descritivo Quantificador Demonstrative) 

Os exemplos abaixo tern suas locu90es nominais A codificadas pelo pronome. 
dependente· a- "21 pessoa• em (258) e pelo nome ton ' tatu' em (259), ambos marcados pela 
posposi9lio t& do caso ergativo. Ja ambas locu90es 0 silo codificadas por elementos 
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pron~rninais presos ~o verbo: em (258), o prefixo relacional no verbo rernete a urn referente ja 

rnenctonado, conhectdo pelo contexto ou indeterminado e em (259), o pronorne dependente 1-
marca a I" pessoa. 

(258) a- t& Mptin 

2- Erg Rel-ver 
'Tu viste ele' 

(259) ton t& i-

tatu Erg 1-
'o tatu me furou' 

katSwir 

furar 

Nas senten~as (260) e (261) o demonstrativo Ita ocorre como locu~lio nominal em 
fun~lio s. e como 0 , respectivamente: 

(260) pe pia ita arnne apar me rn<l 

PD Dub Dem para.ca baixo Loc ir 
'Diz que isto (a caba~a) veio para ca para baixo' 

(261) a- t& ita to 

2- Erg Dem fazer 
'tu fizeste is to' 

A senten~a (262) inclui urn exernplo corn o quantificador indefinido kwa como 

locu~lio nominal 0, em que o nucleo nominal foi omitido: 

(262) i- me kwa 

1- Dat Quant 
'me da urn pouco (ou urn peda~o)' 

2.1.2. Locu~lio genitiva 

Entre as locu~<les com rnodificadores, a locu~lio nominal genitiva distingue-se, nlio 

so~ente pela n~tureza da rel~lio expressa, mas tarnbem por outras caracteristicas tipol6gicas. 
Tills caracterishcas slio: 

(~~ o seu nucl~ s6 pode ser urn nome possufdo (alienavel e inalienavel); 
(n) o seu modtficador (o possuidor) precede o nucleo· 

(~ii) o possuido~ po~e ser expresso por urn nome ou p~r urn pronome dependente; 

(tv) a rela~lio smtat1ca entre nucleo (rnodificado) e possuidor (modificador) e rnarcada pelos 

prefixos relacionais, conforme ja visto no capitulo sobre classes de palavras. 

Como ja foi visto anteriormente, tanto os nornes alienaveis quanto os inalienavelmente 

possuidos apresentarlio os prefixos relacionais. No caso dos nomes alienaveis, a expresslio da 

p~sse e marcada pelo prefixo relacional e pelo nome inalienavell) 'coisa' , 0 qual, por si, e 0 

nucleo dessa locu~lio nominal. Esses dois elementos podem ser precedidos por urn pronome 
dependente ou por urn nome. 

A pos~e envolvendo nomes alienaveis tarnbem pode ser expressa pelo formativo tekie, 

quando os objetos nlio pertencem originalmente a cultura dos parkat~j~. ou quando a posse se 

refere a certos nornes n~o-poss.uiv.eis, como nomes de animais. Uma investiga~lio rnais 

detalhada a tim de deterrmnar o stgmficado e a fun~lio de telde e ainda necessaria, porem. 
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Em (263) M urn exemplo de locu~lio nominal possessiva envolvendo urn nome 

inalienavel; em (264), urn exemplo de locu~lio corn nome alienavel corn o formativo telde, 

fazendo refer~ncia ao possuidor. 

(263) i- kra 
1- filho 
'meu filho' 

(264) A. 3iirn 3- <I rnakina? 

Int Rei- Pos maquina 
'quem e 0 possuidor (dessa) maquina (de costura)? ' 

B. madalena tekie 
M. Poss 

'(e posse da) Madalena.' 

2.1.3. Conjun~lio e disjun~lio de locu~<les nominais 

Em Parkat~j~. ha mecanismos para fazer a conjun~lio ou a disjun~lio de locu~<les 

nominais. 
A conjun~lio de locu~Oes norninais se da mediante ml, o qual e usado de maneira 

aditiva. Uma questlio que se coloca e se essa forma ml e homonima da forma que rnarca o 

plural em nomes e em pronomes, visto que o conteudo que subjaz as duas e bastante 

semelhante. Ml, neste caso, funcionaria como urna conjun~lio . Em dialetos do interior do 

Para, por exemplo, 6 comurn se ouvir "Maria mais eu" ou "o Pedro mais eles"; em outros 

dialetos, seria "Maria e eu" ou "o Pedro e eles". 
Como foi visto no capitulo acerca de classes de palavras, na se~lio de pronornes, nlio 

ha formas livres para expressar a terceira pessoa, entretanto, em contextos pr6prios de 

locu~Oes verbais, ml recupera essa refer~ncia. Dessa forma, e possivel interpretar esse ml,. 

coordenando locu~<les, como urn indicador de terceira pessoa plural, operando como 

conjun~lio associativa das locu~es, tendo valor inclusivo. 

Nesse caso, locu~Oes como lutSOm ml mlikiyeye ou kukrit ml kupit teriam 

tradu~<les como 'meu pai e rneus irmlios eles' e ' anta e guariba eles', respectivamente. 

Esse t ipo d e a rticula~lio e b astante com urn em llnguas a ustralianas e nos p rincipais 

crioulos australianos, a saber, Roper River Creole (Kriol) e Torres Strait Creole, bern como 

em outras llnguas do rnundo. 
Dunn (1999:172) afirma que, em Chukchi, o tipo mais comurn de conjun~lio de 

nominais e a constru~lio de conjun~lio associativa, a qual e formada por urn nucleo nominal 

plural, que em geral 6 urn pronorne pessoal plural com sentido coletivo, acompanhado por 

outro nominal ou nominais. 
Blake (1987:93) descreve esse tipo de constru~lio - denominada constru~lio inclusiva32 

- da seguinte forma: "na constru~lio inclusiva urn pronorne nlio singular acornpanhado por urn 

ou rnais norninais completarn a informa~lio fornecida pelo pronorne". Evans (a sair) refere-as 

como "Constru~Oes ' subset and superset"'. Ha ainda exemplos de ocorr~ncias sernelhantes em 

Dyirbal e Fijian (Dixon, 1972 e 1989, respectivamente). 
Os dados do Parkat~j~ slio os seguintes: 

lZ Blake (1987:93): "in the inclusive construction a non-singular pronoun accompanied by one or more nominals 

supplementing the information supplied by the pronoun". 
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(265) intSiim m! m!ikiyeye tern mire koran na 

meu.pai Conj irmAos ErgPI jacar6 matar SS 
tern kukrH koran 

ErgPI anta matar 
'meu pai e meus irmilos mataramjacar6 e mataram anta' 

(266) intSiim te kukrH m! kupH 

meu.pai Erg anta 
'meu pai matou anta e guariba' 

Conj guariba 
koran 

matar 

Ao que tudo indica, m~ ocorre entre dois enumerandos, ou seja, quando existem dois 

elementos, m~ ocorre entre eles. Se houver mais de dois elementos, a ocorrencia 6 a mesma, 

m~ . estara sempre antes do ultimo elemento, o que cria uma frase cindida com rela~ilo a 
conJun~ilo das locu~aes nominais. Ou seja, parte da conjun~ilo das locu~aes 6 realizada com 

m~ e parte 6 realizada apenas pela ento~ilo, fenOmeno ao qual se refere Mithun (1988:337) 

como comma intonation. 0 exemplo abaixo oferece urn exemplo desse tipo de ocorrencia na 
lingua: 

(267) piare te kukoy kukrit 

NPr Erg macaco anta 
'Piare matou macaco, anta, paca e porco' 

kra 
paca 

m! kro koran 

Conj porco matar 

0 ~xemplo (268), embora tenha vllrias locu~aes nominais conjugadas, as quais tern o 

tra~o [+anunado], nilo traz m~ como elemento conjuntivo, talvez pelo fato de cada urna dessas 

locu~aes ter o nome mpo 'coisa', o qual 6 indefinido, como parte do nome composto. Nesse 

caso, as locu~aes nominais silo coordenadas somente por meio de justaposi~ilo como no 
exemplo abaixo: ' 

(268) karma kern mpoprire mpoyara 

Loc Ind.caminho Ind.asa ainda 
kokampo 

agua.Loc.coisa 

mp036kra na 

lnd.milo SS 

'ainda (existem vllrios) animais (na nossa aldeia): aves, animais como macacos 
em geral (que andam com as milos no chilo) e animais da agua' 

Ha outros exemplos em que aparece m~. mas as locu~aes nominais tern o tra~o (
animado]: 

(269) aiku m! arnkrc kam krerore m! pipippcr m! 
PR PI verilo Loc cara Conj banana.brava Conj 
prerkra m! kupa m! kwert S c m! kiinhak 
tajoba Conj cip6 Conj maniva 
m! ronhckpcrtiM. 

Conj ab6bora 

'No ~erne, essas coisas eles plantavam mesmo: cara, banana-brava, tajoba, cip6-kupa, 
maruva, mamilo e ab6bora.' 

(270) p6hi 

milho 
m! 

m! 

Conj 
ta 

kahi 

amendoim 
y-aprinti 

3Pl chuva Rel-esperar 
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m! pcnk:ritirehi ita3e 

Conj fava DemPI 

'milho, amendoim e fava - essas coisas, eles esperavam a chuva (para 
plantar)' 

aiku 
PR 

Ja a disjun~ilo de Jocu~aes nominais, em que se exclui uma delas, faz-se com o 

morfema ri, o qual 6 urn morfema enfatico com duas fun~aes, a de enfase propriamente dita e 

a de disjun~ilo: 

(271) A. ya ntia ri mpi ri? 

Int mulher Enf homem Enf 
'teu filho 6 homem ou mulher?' lit. 'mulher mesmo, homem mesmo?' 

B. mpi ri 

homem Enf 
'6 homem mesmo' 

2.2. Locu~ilo verbal 

De acordo com o que foi visto na se~iio sobre verbos, uma locu~iio verbal pode ser 

constitufda somente por urn verbo (intransitive (S., S0 e S;0) ou transitivo), ou por urn verbo 

mais urn modificador, que pode ser urna locu~iio posposicional, urn adverbio ou urn 

descritivo, pela nega~ilo ou ainda pelos sufixos de aurnentativo e diminutivo, que, quando 

presos ao verbo, tern escopo sobre a locu~iio verbal. Da mesma forma que os nomes 

inalienaveis, os verbos intransitivos dos tipos S0 , S;0 e transitivos subdividem-se em classes 

lexicais em rela~ilo aos prefixos relacionais. 

2.2.l.Estrutura da locu~ilo verbal 

A Jocu~iio nominal sujeito dos verbos intransitivos niio-ativos sera expressa pelos 

pronomes dependentes diretamente afixados a raiz verbal, ou por uma locu~ilo nominal plena, 

que se antepora a raiz verbal. Nos verbos intransitivos do tipo S;0 , o argurnento S apresenta 

uma marca~iio nilo-canOnica, isto 6, os pronomes dependentes ou a locu~ilo nominal em 

fun~ilo S silo marcados por posposi~ilo. 
A Jocu~ilo nominal objeto (de verbos transitivos) podera ser expressa por urn pronome 

dependente, que se afixara diretamente a raiz verbal, ou por uma Jocu~iio nominal plena, que 

se antepora a raiz verbal. 
Assim como ocorre, com os verbos intransitivos, em urna ora~iio com urn verbo 

transitivo estendido, o constituinte obliquo 6 obrigat6rio e sera marcado pelo c~so locativo. 

Tamb6m verbos transitivos cujos argurnentos E apresentam marca~iio niio-canOruca terilo sua 

segunda locu~ilo nominal objeto marcada por urna posposi~ilo. 

2.3. Locu~ilo posposicional 

Uma locu~ilo posposicional em Parkateje pode ser constituida por urn nome, por urn 

pronome dependente ou por urn nome marcado por urna posposi~iio, em fun~ilo adverbial. 

Esse tipo de Jocu~iio tern como nucleo urna posposi~iio, descritas no capitulo anterior. 

Uma posposi~ilo deve sempre vir precedida de seu objeto. 



80 

Posso dizer que todos os nomes podem ocorrer como objeto de urna posposi~ao. Dos 
elementos pronominais, porem, somente os pronomes dependentes podem ocorrer nessa 
posi~ao . 

Dependendo da combina~ao desses elementos, teremos as diferentes possibilidades 
semanticas de locu~ao posposicional. Por exemplo, urn nominal marcado por urna posposi~ao 
podeni ter urn sentido locative. Urn pronome dependente pode ser marcado por urna 
posposi~ao que indique ou o dativo ou o comitativo, por exemplo. Assim e possfvel postular a 
existencia de dois tipos de locu~Oes posposicionais na lingua: (i) aquelas requeridas pela 
estrutura argumental do v erbo, como e o c aso do sujeito de verbo transitive marcado pelo 
caso ergative ou do sujeito de marca~lio nao-canonica, bern como do objeto indireto; (ii) 
aquelas que ocorrem como adjuntos adverbiais de vanos tipos. 

Os exemplos (272) e (273) apresentam locu~Oes posposicionais do tipo (ii) acima 
mencionado, e o exemplo (274) tern urna locu~ao requerida pela estrutura argumental do 
verbo: 

(272) pe pia ko me pip 

PD Dub agua Loc cair 
'Diz que ela (a Lua) caiu na agua' 

(273) pe magwari 

PD NPr 
ki!ki!n 
quebnu+PI 

kern hOpriti 

Loc NPr 

te 

Erg 

rOtiho 

folha.de.tucurna 

'No Maguari, H<!pryti quebrou muitas folhas de tucurna' 

(274) i-

1-

rna kri 

Oat frio 
'eu estou com frio' 

Passo, agora, a examinar as estruturas oracionais da lingua, tendo em vista a descri~ao 
dos subconstituintes acima apresentados. 

2.4. Ora~Oes independentes 

Em Parkataja, ha dois tipos sentenciais basicos de or~Oes independentes: 

(a) o~lio com predicado verbal; 

(b) ora~ao com predicado nao-verbal. 

A diferencia~ao entre esses dois tipos faz-se com base em urn conjunto de 
caracteristicas, entre as quais: (i) a forma pela qual o predicado e manifesto, se por palavra 
nominal ou verbal; (ii) a natureza e o nfunero d os argumentos nucleares posslveis; (iii) os 
mecanismos utilizados para expressar as categorias de pessoa, tempo e aspecto. 

2.5. Ora~<les com predicado verbal 

As o~Oes com predicado verbal se caracterizam principalmente pela presen~a do. 
verbo como micleo do predicado. As ora~Oes com predicados verbais podem ser intransitivas, 
intransitivas estendidas, transitivas e transitivas estendidas. 
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Nas ora~Oes de urn argumento, cujo verbo e semanticamente intransitive, o elemento 
marcado junto ao verbo e o sujeito. Nas ora~Oes de dois argumentos, cujo verbo e 
semanticamente transitive, o elemento junto ao verbo e sempre o objeto direto. Se esta 
presente urn outro objeto, este e marcado nao-canonicamente, por urna posposi~ao. 

Dependendo do tipo de marca~ao do sujeito e da forma do verbo, distinguem-se 
diferentes subtipos de constru~<!es, os quais sao abaixo descritos. 

2.5.1. Ora~ao intransitiva 

Uma o ~lio i ntransitiva e a quela c onstitufda de u m p redicado verbal que a presenta 
somente urn argumento nuclear, o qual e o sujeito (S). Assim sendo, urna ora~ao desse tipo 
apresenta a seguinte estrutura: [S V). 

0 nucleo do predicado pode ser urn verbo ativo (em sua forma estendida ou nao
estendida) ou urn verbo estativo, o que condicionara a forma de expressao do sujeito, quando 
este for expresso por urn elemento pronominal. Essa diferen~a na expressao do sujeito dos 
verbos intransitivos e explicada como urna cisao no sistema de marca~ao de caso na lingua, 
mencionada na literatura como Split-S ou S-cindido (Dixon, 1994:74). 

2.5.2. Ora~lio intransitiva ativaJS. 

Uma ora~ao intransitiva ativa e aquela cujo nucleo do predicado e urn verbo ativo, em 
sua forma estendida ou nlio-estendida, a qual teni seu sujeito manifesto por urn pronome livre 
ou por urn nome. 

(275) ka ka arnni! wir mO 

tu Fut para.caDir ir 
'tu viras para ca' 

(276) yatSuita ntoy nire 

veado Dem correr Intens 
'esse veado corre demais' 

(277) Aylina itar akar 
NPr aqui capinar 
'Aylinli capinou aqui' 

2.5.3. O~lio intransitiva descritiva!So 

Uma ora~ao intransitiva descritiva e aquela que apresenta urn verbo intransitive nao
ativo no nucleo. 0 Unico argumento desse verbo e So. 

Os verbos descritivos apresentam urna subdivisao interna, a qual, conforrne ja visto, 
pode ser explicada da seguinte maneira: verbos do tipo So sao aqueles verbos descritivos que 
expressam no~Oes do tipo 'eu sou born', 'eu sou bonito', 'eu sou forte', ou seja, expressam 
propriedades e qualidades. Esses predicados caracterizam-se pela presen~a de urn sujeito 
expresso por meio de urn pronome dependente preso ao verbo (nunca por urn pronome livre), 
ou ainda por urna locu~ao nominal plena. 

(278) i-

1-

mpey 

ser.bom 
'eusoubom' 
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(279) t Son tapti tey 

NPr ser.forte 
'X6ntapti e forte' 

0 outro subgrupo de verbos descritivos exprime no~oes como 'estar com Iii • 
'es~.com.sede' • ·e~tar .com ~edo', isto e, expressa propriedades fisicas ~sit6ri~· 
sentunentos e expenenctas pstcol6aicas Esses predicados tamb'"m t " · · ' d"fi d .,. · c er .. o seu SUJelto 
co .1 ca ? por um pronome dependente ou por um nome, porem esse constituinte viti 
o~~gatonamente marcado por uma posposi~ilo . Santos (1997:122) refere-se a uma ocorrencia 
suntlar no Su~, tratando-a . como um subtipo de ora~llo intransitiva. Popjes e Popjes 
(1986:130). analisam ocorr!nctas desse tipo em Canela-Krah6 como transitivas estativas · t 
e, el~ senam uma forma especial de transitivas diretamente relacionadas com sent~n15~ 
estativas. A marca~llo com ml indicaria estado temporario. ~ 

(280) i- me kri 

1- Dat frio 
'eu estou.com.frio' 

(281) 3omprarc me pram 

NPr Dat ter.fome 
'Jomprare esta com fome' 

0 quadro 18 surnariza a ocorrencia das ora~oes intransitivas simples, acima descritas: 

Quadro 18: Or~oes intransitvas simples 

Intransltlvas simples 
Verbo atlvo Verbo estativo 

As s. s •• 
Sujelto Forma Sujelto Forma Sujelto Forma 

verbal verbal verbal 
pronome form as pronome form as pronome form as livre aspecto- dependente aspecto- dependente ou 
locu~ilo 

aspecto-
temporais ou locu~llo temporais locu~ilo temporais 

nominal distintas nominal identicas nominal identicas 
marcados nllo-
canonicamente 

Pro v PDep v PDep-me v LN v LN v 
LN-me v 

2.5.4. Ora~oes intransitivas estendidas 

D~ acor~~ com a descri~ilo dos verbos intransitivos estendidos, depreende-se que 
ora~o~s. mtranstttvas estendidas silo predicados que, alem do sujeito, requerem urn 
constituinte obliquo, tendo assim urna estrutura do tipo Suj _ Obi - Pred vs.: 

(282) Ton mii magwari kern no hOr 
NPr NPr 
'Ton dormiu no Maguari ' 

Loc deitar dormirt-Pas 
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(283) ka 

tu 

mii h-orokrc 

Rel-casa 

wir ti!n 

Dir irt-Pas 
'tu foste para a casa dele' 

Predicados com verbos s. e S;0 , da mesma forma que os predicados com verbos ativos, 
podem apresentar urn constituinte obliquo. As estruturas sentenciais com verbos s. e verbos 
S;0 serilo, respectivamente: 

Suj-Obl-Pred [VS. ] 
Suj-me - Obl- Pred [VS;.] 

Observe-se que os predicados com verbos intrnsitivos ativos e os predicados com 
verbos intransitivos estativos (So) tem seu constituinte oblfquo marcado por posposi~ilo, 
enquanto os predicados S;0 apresentam seu constituinte oblfquo sem nenhuma marcavllo, 
conforme os exemplos (284) e (285), respectivamente: 

(284) pit kat S erkem nkrik 

sol lua Loc estar.zangado 
' ... o Sol esta zangado com a Lua .. .' lit. 'o Sol zangou na Lua' 

(285) katiy me rop pati 

NPr Dat cachorro ter.medo 
'A Katyi tern medo de cachorro 

Assirn, a Unica diferen~a entre as ora~oes intransitivas simples e essas ora~oes 
estendidas e a presen~a do constituinte obliquo, o qual consiste em urna locu~ilo 
posposicional, cujo objeto pode serum nome ou urn pronome dependente. 

2.5.5. Ora~ilo transitiva simples 

Uma ora~ilo transitiva simples e constitulda por urn predicado, cujo nucleo e urn verbo 
transitivo, o qual apresenta dois argumentos, a saber, o sujeito (A) e o objeto (0). A estrutura 
desse tipo de ora~ilo e A-0-V. 

0 sujeito pode ser codificado por urna locu~ilo nominal constituida por urn elemento 
pronominal ou por um nome. Com rel~llo a ocorrencia dos elementos pronominais em 
predicados transitivos, verifica-se urna cisllo no sistema de marc~ilo de caso da lingua, que 
resumidamente se manifesta da seguinte forma: senten~as transitivas cujo tempo e aspecto 
estllo no passado perfectivo codificam seu sujeito com os pronomes dependentes marcados 
por tc do caso ergativo, enquanto nos outros tempos, aspectos e modos, o sujeito dessas 

mesmas senten~as e manifestado por pronomes livres. Conforme ja visto, alguns verbos ativos 
apresentam urna forma estendida ou longa e outra nilo-estendida ou curta, as quais ocorrem no 
sistema ergativo-absolutivo e norninativo-acusativo, respectivamente. Alem disso, a 
realiza~l!o dos argumentos de urn verbo transitivo pode ser dita obrigat6ria, visto que ha 
marcas nos verbos (prefixos relacionais, morfema ku-), que sinalizam que o objeto foi 
apagado, movido de sua posi~ilo original ou mesmo que se trata de um objeto indefinido, mas 
exigido pela estrutura argumental daquele verbo. 

(286) ka i-pupun 
voce 1-Rel-ver 
' vocemeve• 



(287) mpa 
1Pllncl 
'n6s o vemos' 

h<lpun 
3-Rel-ver 
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(288) i- tE: Samucw 
1-Erg Samuel 
'eu vi o Samuel' 

pupun 

3-Rel-ver 

(289) Samucw- tc kokoy 

Samuel-Erg macaco 
'Samuel viu o macaco' 

pupun 

3-Rel-ver 

No quadro 19, esta o surnflrio das possibilidades de ocorrencia de ora~<les transitivas 
simples em Parkateje: 

Quadro 19: Or~<les transitivas simples 

Oraciies transitlvas simples 
Cislo por TAM Sujeito (A) Objeto (0) Verbo 

Passado/perfectivo PDep+t& PDep no Forma estendida 

Nome+t& verbo 
Nome 

Nllo-passado/ Pronome Pdep no Formanllo-
nllo-perfectivo livre verbo estendida 

Nome Nome 

2.5.6. Ora~llo transitiva estendida 

Analogamente as o~<les intransitivas estendidas, as ora~<les transitivas estendidas, 
alem de seus argumentos A e 0, apresentam urn constituinte oblfquo, o qual se manifesta por 
urna locu~llo posposicional, cujo objeto pode ser urn pronome dependente ou urn nome. As 
posposi~<les que ocorrem nesse tipo de constru~llo sllo: me • dativo'; to • instrumental; kot 

'comitativo', kern 'locativo', entre outras. 

(290) i-3-<lkra wa i-t& kay to h-ir 
1-Rel-mllo eu 1-Erg faca lnstr Rel-cortar+Pas 
'minha mllo, eu cortei-a com a faca' 

(291) KutSuati t& airom kern kukiner& pupun 
NPr Erg rna to Loc cotia Rel-ver 
'Kuxuati viu cotia no mato' 

2.6. Ora~<les com predicado nllo-verbal 

Nesta s~llo, serllo apresentadas ora~<les com predicados nllo-verbais, isto e, ora~<les 
que ~ontem nllo ~ :verbo como seu nucleo, mas urn outro tipo de locu~llo, que pode ser 
nommal ou po~posiCional. Os elementos constituintes dessas ora~<les sllo justapostos, sem 
c6pula. Alem d1sso, nero seu nucleo nem seu argumento sllo marcados por tempo e aspecto. 
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As ora~<les com predicado nllo-verbal podem ser dos seguintes tipos: (a) ora~<les 
identificacionais; (b) ora~<les equativas; (c) ora~<les possessivas (ou existenciais); (d) ora~<les 
locativas. 

2.6.1. Ora~<les identificacionais 

Comurnente, verifica-se a ocorrencia de senten~as nllo-verbais para a expressllo de 
rela~llo de identidade, isto e, ora~<les que possuem duas locu~<les nominais justapostas, urna 
em fun~llo de sujeito e a outra em fun~llo de predicado. A ordem de ocorrencia desses 
elementos e fixa e e a seguinte: LN-PRO 

(292) Marilia wa 
NPr eu 
'eu sou Marilia' 

(293) parkate3e wa 

turma.de.baixo eu 
'eu sou da turma de baixo' 

(294) poaireteti 
NPr 

pi en 
marido 

'tu es marido da Poiareteti' 

(295) int Silm way 
meu.pai paje 
'meu pai e paje' 

ka 
tu 

2.6.2. Ora~<les existenciais ou possessivas 

De acordo com Payne (1997:126), geralmente, as Hnguas empregam estruturas 
existenciais ou locacionais para expressar a no~llo de posse. Uma ora~llo possessiva na lingua 
Parkateje e aquela que apresenta urn nome ou pronome dependente marcado pela posposi~llo 
rna, do caso dativo, e urn outro argumento. A ordem dos constituintes e fixa: PDep-ma-LN 

(296) i- me kat<lkrarc 

1- Dat espingarda 
'eu tenho espingarda' lit. 'para mim, espingarda' 

(297) Katiy rna e?en: 
tia Dat galinha 
'Katyi tern galinha' lit. 'para Katyi, galinha' 

(298) Krohokrenhilm me rop 
Krohokrenhilm Dat cachorro 
'KrOMkrenhilm teve cachorro' lit. 'para KrOMkrenhilm, cachorro' 

Do ponto de vista estrutural, urna ora~llo como a de (296), abaixo repetida em (297), e 
semelhante a urna ora~llo como a do exemplo (300): 
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(299) i- me kati'lkrare 

1- Dat espingarda 
'eu tenho espingarda' lit. 'para mim, espingarda' 

(300) i- me kakroti 

1- Dat estar.com.calor 
'eu estou com calor' ou 'eu estou quente' lit. 'para mim, quentura/calor' 

A d,iferen~a entre. essas duas senten~as est! fundamentalmente no tipo de elemento que 
ocupa o nucleo do predtcado: se urn nome ou se urn verbo do tipo S;0 • Se h8. urn nome no 
nucl~! a or~!<> sera nlio~verbal. ~0 tipo possessiva; caso 0 nucleo do predicado seja urn verbo 
descnttvo S;o, a or~lio 6 mtranstttva, com seu unico argumento marcado nlio-canonicamente 

. Ap~sar dess~ diferen~a estrutllral, a analogia entre as duas constru~i'les evidencia ~a 
conststencta semantica na lingua, pois, literalmente, ambas as constru~es apresentam uma 
tradu~lio existencial em sentido amplo: "para mim, (existe) espingarda" e "para mim, (existe) 
calor". 

Payne (1997:123) afirma que geralmente nlio ha rela~i'les gramaticais evidentes em 
constru~i'les existenciais, como marca~lio de caso, concordancia verbal, entre outras 
caracte~sticas . ~s~e au tor tamMm afirma que, g eralmente, or~i'les existenciais apresentam 
es~t6gtas especuus de nega~lio, como, por exemplo, os verbos com o sentido de "faltar" que 
extstem em turco ou em russo. Isso parece ser verdade em Parkateje, ja que a forma negativa 
desse tipo sentencial 6 feita com o verbo negativo existencial amrl: 

(301) h-ako amri are 

borduna NegExist Enf 
'ele nlio tern borduna' lit. 'para ele, borduna, nlio existe' 

(302) i- 3- i'lri'lkre amri are 
Rei casa NegExist Enf 

' eu nlio tenho minha casa' lit. 'rninha casa, nlio existe' 

. ~opjes e Popjes . (1986: 135) tratam as ora~i'les nlio-verbais desse tipo como ora~i'les 
extstenct~s e ~ verbats como pseudo-transitivas. Segttndo eles, o complemento de urna 
ora~lio extstenctal pode ser urn pronome dependente, urna locu~lio nominal ou uma locu~lio 
locativa seguido pelos relatores: me (para pessoa), ri e kern (para loca~lio) . Minha analise, 
entret~to, mostra a existencia de o~es locativas propriamente ditas, as quais serlio vistas 
postenonnente .. com rel~lio as nlio-verbais, concordo com eles quando afirmam que a 
tradu~!o para o mgles com o verbo to have (ter) pode ser confusa, pois em Canela-Kraho, a 
cnfase nlio esta na posse, mas na existencia ou na disponibilidade de alguma coisa para 
algu6m. A mesma observa~lio parece aplicar-se a tradu~lio em portugues com o verbo ' ter'. 

2.6.3. Ora~i'les equativas 

. Predicados de natureza equativa apresentam, em geral, duas locu~i'les nominais 
JUstapostas, urna funcionando como sujeito e a outra, como complemento. 

De acordo com Matthews (1997:116), urna constru~lio equativa 6 aquela que afinna 
que dois referentes slio idcnticos. 

(303) ita ken 
Dem pedra 
' isto 6 pedra' 

(304) ata kukrH 
Dem anta 
'aquilo 6 anta' 

(305) ita kuputi 
Dem beiju 
'isto 6 beiju' 
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0 que diferencia urna senten~a equativa de urna senten~a atributiva (ascriptive, de 
acordo com Trask, 1993:21) 6 o fato de a primeira nlio poder ter sua ordem invertida. De fato, 
em Parkateje, o demonstrativo posposto ao nome tern urna acep~lio de modificador, 
determinante. 0 exemplo (306) ilustra o que acabo de afirmar: 

(306) kuputi ita tS -en 
kuputi Dem Rel-estar.gostoso 
'este kuputi esta muito gostoso' 

nire 

In tens 

Segundo Payne (1997:114), as vezes 6 dificil ou at6 impossivel detetminar quar 
nominal6 o predicado e qual 6 o sujeito em ora~i'les equativas. No caso do Parkateje, a ordem 
6 o critmo usado para determina-los. 

2.6.4. Ora~i'les locativas 

As ora~i'les locativas em Parkateje apresentam-se como predicados em que M duas 
locu~i'les justapostas, sendo urna locu~lio nominal, que funciona como sujeito, e a outra, urna 
locu~lio posposicional. 

(307) i- tS-wa i- y-

Rel-dente Rel-
'meu dente esta na rninha boca' 

arkwa 

boca 

(308) m!-3-i'lkre kern katire kwatru 
Pl-Rel-aldeia Loc igarap6 quatro 
'ha quatro igarap6s na nossa aldeia' 

(309) kature 3- i'lri'lkre y- arkwa 

tia Rei- casa Rei boca 

3- otSo 

Rei- fruta 

me 

Loc 

'tern urna mangueira na frente da casa da Kature' 

kern 

Loc 

kup! 

nlio-indio 

No quadro 20, resumi as principais caracteristicas dos predicados nlio-verbais: 

Quadro 20: Caracteristicas de predicados nlio-verbais 

Orac6es 
ldeotificaciooal Existenclal Equativa Locativa 

Ordem Pred Suj Sio Pred Sui Pred Suj LPosp_ 

Nega~llo inuare amriare inuare inuare/ amriare 
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2.6.5. Tipos de ora~<les independentes 

De acordo com Lyons (1979:745), ba tres tipos basicos de ora~<les nas linguas: 
dec1arativas, interrogativas e imperativas (ou jussivas). Assim, partindo-se dessa perspectiva, 
podemos dizer que as ora~<les independentes em Parkateje podem ainda ser descritas como (i) 
declarativas, (ii) interrogativas, (iii) negativas e (iv) imperativas. 

2.6,6. Ora~<les declarativas 

De acordo com Palmer (1986:26), todas as lfnguas tern uma forma clara de indicar que 
o falante esta fazendo uma afirma~llo que ele acredita ser verdadeira. A forma gramatical 
usada em tal caso seria o que comumente chama-se de ora~llo declarativa. 

Uma ora~llo declarativa em Parkateje apresenta a ordem SOV/SV, presentes todos os 
seus constituintes sentenciais. 

(31 0) n<lkam at<l kapri -re: 

ontem meu.irmllo estar.triste A ten 
'ontem meu irmllo estava muito triste' 

(311) wa t&p pr<l na tSe na 

eu peixe pegar.com.a.mllo SS assar SS 

ku-ho 

One-comer 
'eu pego peixe com a mllo, o asso eo como' 

2.6. 7. Declarativa com t6pico deslocado 

Algumas ora~oes declarativas apresentam outras ordens em sua estrutura sentencial, 
sendo possfvel inferir que algum de seus constituintes foi deslocado de sua posi~llo canonica 
para o inicio da ora~llo a esquerda. Dependendo do tipo de verbo, que constitui o micleo do 
predicado, em tais constru~oes fica patente o deslocamento do constituinte, que aqui entendo 
como t6pico. Com verbos transitivos, por exemplo, caso a locu~llo nominal 0 seja deslocada 
de sua posi~llo original, o verbo aparecera com marcas pr6prias de cada classe verbal 
(prefixos relacionais) e como morfema ku-, evidenciando assim que houve uma altera~llo na 
ordem sentencial. 0 exemplo (312) mostra o verbo h-6po 'descascar' e a ocorrencia dos 
prefixos relacionais, em duas instAncias: 

(312) kahi 

amendoim 
katSuwa 

ita 3-0po kunini h-opo na 

Dem Rel-descascar todos Rel-descascar SS 
h-arat!k 

Rel-pintar.com.urucum.em.formato.de.cruz 

m! 

PI 

'esse amendoim descascavam, todos o descascavam e pintavam o rosto com urucum 
em formato de cruz (com a finalidade de proteger e de obter bons fluidos sobre a 
ro~a)' 

Os exemplos (313) e (314B) evidenciam a locu~llo objeto direto topicalizada, 
aparecendo em primeira posi~llo na senten~a e o verbo marca essa altera~llo na estrutura 
sentencial: no exemplo (319) com o morfema ku- e no exemplo (314) com o prefixo 
relacional. 

(313) kukrit, 

anta, 

wa 

eu 

i-te: ku-pir 

1-Erg Onc-matar+Pas 
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'anta, eu matei' 

(314) A. mpo ka pia Mpu? 

lnd Int Dub Rel-ver 
'o que tu estas olhando?' lit. 'o que tu olhas?' 

B. kowenere, wa apu hopu 
Passarinho, eu Cont Rel-ver 
'passarinho, eu estou vendo' 

Ate o momento, os exemplos que tenho desse tipo de constru~llo nllo envolvem 
nenhuma marca formal no constituinte deslocado, mas a entona~llo desse tipo de senten~a 
declarativa e ligeiramente diferente daquela de uma declarativa afirmativa basica - 0 tom 
ascedente poe enfase no elemento a esquerda. Nas senten~as abaixo, ap6s os nomes kra 
'paca' e yatS! 'veado',. ha uma pausa, bern como no exemplo (313) acima, ap6s o nome 

kukrit 'anta'. 

(315) kra, (wa) i- te: to koran 

paca eu 1- Erg fazer matar+Pas 
'paca, eu matei' 

(316) (wa) i- te: to kra koran 

eu 1- Erg fazer paca matar+Pas 
'eu matei paca' 

(317) yatSi, (wa) i- te: ku-pir 

veado eu 1- Erg Onc-matar+Pas 
'veado, eu matei' 

(318) (wa) i- t& yatSi pir 

eu 1- Erg veado matar+Pas 
'eu matei veado' 

2.6.8. Ora~oes interrogativas 

Sobre as interrogativas, Palmer (1986:30) afirma que, embora todas as linguas tenham 
mecanismos para fazer perguntas, ha uma grande varia~llo nas formas pelas quais as questoes 
podem ser expressas, sendo necessaria conhecer essas formas para chegar a uma tipo1ogia de 
tal categoria 

Segundo Palmer, algumas linguas tern um mecanismo sintatico que nlio pertence a 
nenhum sistema modal- a inversllo do sujeito e verbo auxiliar, como no ingles, por exemplo. 
Mecanismos semelhantes encontram-se em frances e alemlio, embora envolvendo verbos que 
nlio sllo auxiliares. Outras lfnguas introduzem questoes pelo uso de partfculas ou clfticos ( o 
Iatim, por exemplo). Outras ainda tern partfculas interrogativas, e o caso da lingua tigrinya 
(Eti6pia). As perguntas geralmente slio indicadas por um padrlio pr6prio de entona~lio, sendo 
que este e o Unico mecanismo regular em muitas lfnguas. Por fim, algumas linguas formulam 
suas questoes por meio de mecanismos formais que estlio dentro do sistema modal. Urn 
exemplo desse tipo vern da lingua serrano (uto-aztecan, Hill em comunica~lio pessoal) em que 
a particula dubitativa e a Unica indica~lio de uma questlio. 

H{l, em Parkateje, pelo menos tres mecanismos diferentes para marcar uma senten~a 
interrogativa: (i) uso do padrllo entonacional sem o uso de quaisquer palavras ou partfculas 
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interrogativas; (ii) uso de partfculas interrogativas sabre o constituinte que se quer questionar, 
com ou sem o uso de palavras interrogativas; (iii) uso de uma palavra interrogativa como 
'quem', isto e, uma palavra de conteudo. Os mecanismos (ii) e (iii) siio tambem marcados 
pelo padriia entonacional. 

Diferentemente das ora~Oes declarativas, as ora~<les interrogativas, as perguntas 
polares e perguntas-eco siio marcadas por uma enton~iio crescente, cujo apice e o final da 
ora~iio. (cf. Pronomes e formas interrogativas no item 1.2.6. deste trabalho) 

(319) mpo kapia a- pi en koran? 

lnd Int 2- marido matar 
'o que teu marido matou?' 

As ora~Oes interrogativas em Parkateje podem ser de tres tipos: 
(i) Or~iio interrogativa de conteudo: este tipo de or~iio e aquele cuja resposta deve 

canter informa~Ao sabre o constituinte que foi interrogado. Par exemplo: 

(320) A. 3iim t& rop pir? 

Int Erg on~a matar+Pas 
'quem matou on~a ?' 

B. intSiim 

'meu pai' 

Assim sendo, as palavras interrogativas que ocorrem nesse tipo oracional, dependendo 
de seu status na estrutura argumental do predicado, siio marcadas morfologicamente por caso. 
No exemplo anterior, ve-se que a palavra interrogativa 3iim 'quem' aparece com a marca de 

caso ergativo. 

(ii) Ora~iio interrogativa sirnlniio: esse tipo de ora~iio exige resposta positiva ou 
negativa sabre o que foi questionado, a ocorrencia de determinado evento, por 
exemplo. Para fazer esse tipo de pergunta, os falantes fazem uso principalmente de 
dais recursos: (a) a part!cula interrogativa ya, que aparece sozinha em primeira 

posi~iio, mais a entona~iio ascendente, ou (b) a entona~iio ascedente sem nenhuma 
particula presente na senten~a. 

No exemplo (321), ha uma ora~iio interrogativa do tipo polar apenas marcada pelo 
padriio entonacional: 

(321) A. ri a-par pra? 

Ja 2-neto andar 
'teu neto ja anda?' 

B. ri pra 

Ja an dar 
'jaanda' 

Ja na senten~a (322), o deslocamento para a esquerda da locu~iio nominal objeto da 
senten~a, evidenciado pela forma verbal (como prefixo relacional), indica que esse elemento 
esta topicalizado: 

(322) ropkrori, ka pia ri 

on~a pintada Int Dub ja 
'on~a pintada, voce ja viu?' 
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hOmpu? 

Rel-ver 

No exemplo (323), ha uma interrogativa polar com a part!cula ya em primeira posi~iio 
e a entona~iio apropriada: 

(323) A. ya ri a-

Int ja 2-
'tuja chegaste?' 

B. hi. ri i-

Sim. Ja 1-
'sim, eu ja cheguei' 

2.6.9. O~Oes negativas 

kator 

chegar 

kat or 

chegar+Pas 

Ha diferentes formas de nega~iio em Parkateje: (i) ha a nega9iio sentencial e locucional 
realizada pela particula de ordem de ocorrencia fixa p6s-verbal, iniiar&, que varia com a 

forma nlir&; (ii) ha a palavra pa, usada para a nega9iio independente; (iii) ha formas verbais 

intrinsecamente negativas, tais como o verba existencial negativo amri, o qual tambem 
apareceu em urn exemplo como sentido de "nada", eo verba kaka 'niio.querer'; (iv) alem 
dessas formas, M a particula aspectual korme, que discursivamente pode ocorrer isolada, 

como sentido negativo "ainda niio". 
Cada uma delas sera apresentada em seus respectivos exemplos de ocorrencia. 

(i) A forma infiar& - nlir& 

(324) a- pahem nOr& 

2- ter.vergonha Neg 
'tu niio tens vergonha' 

(325) ka pia tumtum 
Int Dub capivara 
'tu niio comes capivara?' 

(326) wa ka 39 iniian: 

eu Fut sentar Neg 
'eu niio sentarei' 

(327) korma 3Um ita3e 

lncompl Int DernPl 

a-kre 
2-comer 

pupun 

inilar&? 

Neg 

iniiar& 

Rel-conhecer Neg 
'eu ainda niio conhe9o essas pessoas' 

(ii) A forma pa usada como resposta negativa a uma pergunta polar: 

(328) A. ya ri ka 

Int ja tu 
'tu viste o Piare? 

Piar& pupiin? 

NPr Rel-ver+Pas 
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B. p€ 
'nilo' 

(iii) verbos intrinsecamente negativos 

(329) ri: tc h-itS i kaka 

ja Erg Rel-esposa nilo.querer 
' ele ja deixou a mulher dele (mesmo)' lit. 'ele ja nilo quis sua propria esposa' 

(330) i-3-0 kuwe armi art 

1-Rel-Poss arco NegExist Enf 
'eu nilo tenho arco' 

(331) A. mpo to ka pia art apu an!? 

lnd fazer lnt Dub Enf Cont 
'o que tu estas fazendo? ' 

B. armi art. Wa kem3e 

NegExist Enf Eu 
'Nada. Eu estou sentado' 

Loc-estar.sentado 

(iv) A partfcula aspectual korma 

(332) A. Ya ri sew pawlu pupun? 

lnt ja Silo Paulo Rel-conhecer 
'tu ja conheces Silo Paulo?' 

B. korma 

'aindaniio' 

2.6.10. Ora~Oes imperativas 

Palmer (1986:109) aponta algumas diferen~as entre senten~as declarativas e 
imperativas, dentre as quais esta o fato de o imperativo niio ser geralmente utilizado nas 
senten~as subordinadas, nem nas situ~Oes em que o falante indica que niio espera a a~ilo. 0 
imperativo nilo e marcado para a maioria das categorias associadas ao verbo, especialmente 
no que se refere a tempo e pessoa. De acordo com Palmer, a raziio para a ausencia de tempo e 
6bvia, visto que a a~ilo requerida sera sempre no futuro. Alem disso, o modo imperativo e 
centrado no ouvinte. 

As ora~Oes imperativas em Parkateje podem ser de dois tipos: (i) com marca 
morfo16gica de modo imperativo, em que M dois subtipos: o exortativo e o imperativo 
rogativo e (ii) sem marca morfo16gica. Os dois tipos apresentam urn padrilo entonacional 
distinto daquele visto nas declarativas. 

As senten~as caracterizadas por uma marca especifica de modo imperativo do tipo 
exortativo silo aquelas em que o falante se inclui na execu~iio da a~ilo descrita pelo verbo: 

(333) rna ku m! kuprO na m! mpo 3-ipey 

Exort Du PI reunir SS PI Ind Rel-realizar 
'vamos nos reunir e realizar as coisas' 

(334) rna ku m! 
Exort DuPI 
'vamos conversar' 

kakok 
conversar 
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Aquelas do tipo imperativo rogativo silo ora~Oes em que o falante solicita algo do 
ouvinte: 

(335) mii he teten 
Rog Pot voar 
' deixa ela voar' (a borboleta) 

(336) mil to t! 

Rog ir 
'vail' 

(337) mil kuhi kern hako 

Rog fogo Loc soprar 
'sopra o fogo!' 

Ja as ora~Oes sem marca morfo16gica referem-se somente as ora~Oes imperativas 
propriamente ditas, em que o falante da ao ouvinte a ordem para a execu~iio da ~ilo descrita 
pelo verbo. 

As formas verbais que ocorrem no imperativo silo as nilo-estendidas ou curtas: 

(338) katirc, a-tSc 

tia.magra 2-entrar 
'Tia, entra e senta' 

(339) to iripti! 

fazer ser.grande 
'faz maior!' 

na a- 3e 

ss 2- sen tar 

(professor na escola pedindo ao aluno que fa~a sua caligrafia em tamanho 
maior) 

(340) arnn! t!! 
para.ca ir 
'vern para ca' ou 'vern ca' 

(341) m! arinkrJ 
2Pl calar 
'calem-se e escutem!' 

(342) a-
2-

nO hO 
deitar dormir 

m! awpa! 
2Pl escutar 

'dormel' lit. 'deita-dorme' 

2.6.11. Ora~Oes exclamativas 

Para a expressilo de atitudes como swpresa, espanto, raiva ou deleite, silo vanos os 
mecanismos usados pelos Parkateje. A expressilo corporal deles e bastante rica e diversa. No 
que s e r efere a e xpressilo formal d essas a titudes, e les u sam algumas p alavras que e stamos 



94 

chamando de interjei~<les, em senten~as que, pelo seu contexto, diferente daquele das 
declarativas, interrogativas e imperativas, caem no conjunto do que tradicionalmente tern se 
chamado de Crases exclamativas. 0 padrilo de entona~ilo usado na enuncia~ilo dessas Crases 
nilo e uniforme e parece estar relacionado ao tipo de emo~ilo expressa. Algumas dessas 
formas silo descritas, a seguir, ainda preliminarmente: 

(i) a forma bapa: e usada pelos parkateje para expressar tanto adrnira~ilo, espanto, 
surpresa quanto para expressar desagrado. Pode ser urn emprestimo da expressilo "rapaz!", 
usada como interjei~lio em algumas regi<les do norte do pais, e que foi adequado 
foneticamente para a lingua Parkateje. 

(ii) A dura~ilo na produ~ilo de algumas palavras tern fun~ilo enfatica. Por exemplo, se 
eles dizem que gostam muito de algo, como, por exemplo, 1-me kra kin nlr& 'eu gosto muito 

de paca', em certos contextos de enfase, a palavra nir& tera urna dura~ilo maior que as outras 

palavras da senten~a. 

2.7. O~<les complexas 

Langacker, em urn trabalho te6rico sobre ora~<les complexas, propriamente em urn 
capitulo sobre sistemas sintaticos (1968:103), afmna que as or~<les gramaticais de urna 
lingua formam urn grupo infinito. De acordo com e1e, os poderes da conceitualiza~ilo hurnana 
silo tais que pensamentos de quaisquer graus de complexidade podem ser formados. 

Partindo-se desse princfpio, urna ora~lio complexa e aquela que envolve dois ou mais 
predicados. Neste c apftulo p retendo d escrever, a inda que p reliminarmente, as f ormas p elas 
quais duas ou mais o~<les podem combinar-se para formar urn periodo coordenado em 
Parkateje. Nilo considerarei aqui as o~<les com as constru~<les verbais seriais, ja que elas 
constituem urn predicado s6, muito embora sejam constituidas de varios verbos. Esta se~ilo e 
dedicada a apresenta~lio daquelas senten~as que analisei como coordenadas, isto e, em que a 
liga~ilo se da pelo uso das conjun~<les me e ne, que tambem sinalizam a marca~ilo de switch
reference na lingua. 

2. 7 .1. Coorden~ilo e switch-reference 

Tradicionalmente o termo switch-reference e usado para designar o fenomeno 
ling11istico em que se verifica a continuidade ou nilo do sujeito de urna senten~a em outra, o 
qual e marcado por morfemas gramaticais. 

Para Mixco (1997:221), a switch-reference canonica e geralmente a marca~ilo de urna 
senten~a para indicar se a ora~lio imediatamente seguinte tern o mesmo sujeito ou urn sujeito 
diferente. 

Da mesma forma, Haiman e Munro (1983) afirmam que a switch-reference canonica e 
urna categoria flexional do verbo que indica se o sujeito de urn verbo e identico ao sujeito de 
algum outro verbo. Do ponto de vista funcional, trata-se de mecanismo para referencia, 
relacionado nilo somente a mecanismos gramaticais que estritamente definem identidade, tais 
como a reflexiviza~ilo ou Equi-NP Deletion, mas tambem com mecanismos outros que 
limitam as possfveis cadeias de referencia nominal, tais como a obvi~ilo ou urn sistema 
complexo de genero. A ocorrencia de Equi-NP Deletion constitui-se nurn criterio para a 
deterrnina~ilo do sujeito. Formalmente, a switch-reference e quase sempre urna categoria 
verbal, similar a categoria de concordAncia verbal, cuja fun~ilo basica e evitar a ambig11idade 
de referencia. 

Muito embora comurnente a marca~ilo da switch-reference nas lfnguas se fa~a por 
afixa~ilo verbal, como re1atado para o Kipe{l, h{l alguns exemplos de lfnguas em que esse 
fenomeno e marcado por urn morfema independente. E o caso do sistema de switch-reference 
do Parkateje (bern como o do Canela-Kraho eo do Maxakali (cf. Rodrigues, 1999:197), que 
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emprega duas conjun~<les me e ne para a coordena~ilo de duas ou mais senten~as em 

seqUencia. A primeira e utilizada se os sujeitos das senten~as reunidas silo nilo-distintos e a 
segunda se os sujeitos tern a mesma referencia. Araujo (1989:107), embora nilo tenha tratado 
do fenomeno da switch-reference, aponta ne como urn relator que indica seqUencia. 

Como ja foi visto, o verbo em Parkateje e final, podendo ser seguido por particulas de 
enCase e de nega~ilo.Postulo que a conjun~ilo ocorre em posi~ilo final, evidenciando a 
mudan~a ou nlio do sujeito, na senten~a imediatamente seguinte. A ordem dessas senten~as 
deve ser necessariamente iconica, seguindo o fluxo de apresenta~ilo e ocorrencia dos eventos 
enunciados. As conjun~<les que curnulativamente se referem ao mecanismo da switch
reference e da coorden~lio em Parkateje silo dadas abaixo: 

Quadro 21: Marcas de switch-reference 

Conjun~lies 

Sujelto ldentlco Sujelto diferente 

ne me 

Alguns exemplos silo dados a seguir: 

(343) intSilm t& mir& koran ne t& kukrH pir 

meu.pai Erg jacare matar SS Erg anta matar+Pas 
'meu pai matoujacare e matou anta' 

(344) i-t& to yatSi koran ne arnni! 

1-Erg fazer veado matar+Pas ss para.ca 

api me ti! 

voltar Loc ir 
'eu matei veado e vinha voltando para ca' 

(345) intSilm t& mire koran me int Silmti te: 

meu .pai Erg jacare rna tar DS meu.tio Erg 

kukrH pir 

anta Onc-matar+Pas 
'meu pai matoujacare e meu tio tambem matou anta' 

(346) i-te aipi ptir d Siper kot me dapie:w 

Daniel 1-Erg AP sonhar dinheiro com DS 
i-me miw heay Mr 

1-Dat mil reais dar+Pas 
'eu sonhei com dinheiro e o Daniel me deu mil reais' 

te: 

Erg 



97 

Capitulo 3 
Sistema de marca9lio de caso 

Rela9oes gramaticais slio rela9oes entre os argumentos e os predicados, e o sistema de 
marca9lio de caso e o conjunto de mecanismos ou opera9oes de que a lingua dispoe para 
codificar essas rela9oes sintatico-semanticas entre os argumentos em seus predicados. 

Tradicionalmente tem-se identificado tres papeis sintatico-semanticos basicos: S, A, 0 
(Dixon, 1994), com a finalidade de se definir as rela9oes gramaticais. Esses papeis slio 
denominados primitivos sintatico-semanticos universais e slio assim definidos: o S e o Unico 
argumento nominal de uma ora9lio de urn Unico argumento; o A e o argumento mais 
propenso a agentividade; e 0 0 e 0 argumento prototipicamente paciente numa ora9li0 de dois 
argumentos. 

Urn sistema de marca9lio de caso, em outras palavras, e a forma pela qual uma lingua 
trata esses tres papeis sintatico-semanticos. Ha, pelo menos, duas maneiras de agrupar os tres 
papeis sintatico-semanticos - S, A e 0: uma lingua pode operar numa base Nominativo
Acusativa, em que S e tratado da mesma forma que A, ambos diferindo de 0, ou numa base 
Ergativo-Absolutiva, em que A sera tratado diferentemente de s e 0, OS quais slio tratados da 
mesma forma. 

Neste capitulo, descreveremos como a lingua Parkateje trata S, A e 0 bern como as. 
cisoes que conclicionam os dois diferentes tipos de agrupamento desses papeis. 

3.1. Cislio condicionada pela natureza semantica do verbo 

Recapitulando o que foi visto sobre os verbos, em Parkateje ha duas classes de verbos 
conforme o nfunero de argumentos que admitem: os intransitivos e os transitivos. 
Distinguem-se duas classes de verbos intransitivos: os ativos e os estativos33

, conforme sua 
possibilidade de ocorrencia com os pronomes livres (verbos ativos) ou com os pronomes 
dependentes (verbos estativos). Os pronomes dependentes ocorrem como sujeito de verbos 
estativos, So verbos, como objeto (0) de verbos transitivos e como possuidor em locu9oes 
possessivas, enquanto os pronomes Jivres marcam o sujeito (S) dos verbos intransitivos 
ativos. Foi visto tambem que os verbos ativos (intransitivos e transitivos) aparecem em duas 
formas, a estendida ou Jonga e a curta ou nlio-estendida. No quadro abaixo, apresento 
paradigmas dos dois tipos de verbos intransitivos da lingua, verbos ativos e verbos estativos. 
0 primeiro tipo exemplificado pelo verbo te 'ir' e o segundo tipo exemplificado com mp&y 
'ser.bom ou ser.bonito'. 

33 Os verbos nlio-ativos subdividem-se em verbos do tipo S0 e Sio· 0 Unico argumento destes 
uJtimos e marcado por uma posposi9li0. 
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Quadro 22: Paradigma de urn verbo ativo e de urn verbo nlio-ativo 

Paradigma do verbo t~ 'ir' Paradigma do verbo mJ!C:V: 'ser born' 

wa mii te 'euvou' i- mpcy 'eu sou born' 

ka mii te 'tu vais' a- mpcy 'tu es born' 

ku mii te 'n6s (dois) vamos' ku- mpcy 'n6s (dois) somos 

bons' 
ku me mii te 'n6s (poucos) ku me- mpcy 'n6s (poucos) somos 
vamos' bons' 
wa ... me mii te 'n6s (excl.) wa ... me- mpcy 'n6s (excl.) somos 
vamos' bons' 
mpa mii te 'n6s (incl.) mpa- mpcy 'n6s (incl.) somos 
vamos' bons' 
ka ... me mii te ' voces vlio' ka ... me- mpcy 'voces slio bonitos' 

Os exemplos (347) e (348) slio locu~~es de posse inaliemivel e alienavel 
respectivamente, em que o pronome dependente 1- ocorre como possuidor. Em (349), o 
referido pronome ocorre como S do verbo So mpcy 'ser.bom'. Em (350) e (351), o mesmo 

pronome ocorre como argumento 0 preso aos verbos per 'farejar' e pupiln 'ver' . Finalmente 
em (352) e (353), os exemplos mostram verbos s., t~ 'ir' e mil t Swa 'ir banhar', cujo sujeito· 
e codificado pelo pronome livre wa 'eu'. 

(347) i- kra 
1- filho 
'meu filho' 

(348) i- y- ~ rop 
1- Rei- Pos cachorro 
'meu cachorro' 

(349) i- mpcy 

1- ser.bom 
'eusou born' 

(350) kukti:t tc i- per 

anta Erg 1- farejar-Pas 
'a antame farejou' 

(351) Pi are tc i- pupun iniiarc 

NPr Erg 1- ver Neg 
'Piare nlio me viu.' 

(352) wa mil kanela 3- II 

eu CanelaRel- Pos 
'eu vou para a aldeia dos Canela' 

(353) wa mil mil tSwa 

eu ir banhar . .. . eu vou tomar banho .. .' 
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kri wir te 

aldeia Dir ir 

Semanticamente os verbos intransitivos ativos (Sa) slio verbos cujo sentido esta 
relacionado com m~lio, descanso e posi~lio - verbos como 'dormir' e 'morrer' em Parkateje 
tern ocorrencia de verbos ativos. Verbos nlio-ativos referem-se as qualidades (So) e aos 
estados fisio16gicos e psico16gicos (Sio)· 

A distin~lio entre duas classes de verbos intransitivos, para alguns lingilistas como 
K.limov (1972 e 1977, apud Seki, 1990) e K.ibrik (1990), pode estar ligada ao sistema de 
marca~lio de cast:> Ativo-Estativo (tambem mencionado como Agente-Paciente ou ainda como 
Ativo/Nlio-Ativo), pensado como urn sistema autonomo, ao !ado do Nominativo-Acusativo e 
do Ergativo-Absolutivo. Para outros lingllistas como Dixon (1994:71), a distin~lio em questlio 
esta ligada a urna cislio no sistema ergativo (Split S ou S cindido), sendo vista como urn 
subtipo de ergatividade que resulta nos padrlles S =A diferente de 0 (caso Nominativo) para 
verbos ativos, e A com marca~lio diferente (caso ergativo) deS que, por sua vez, e igual a 0 
(caso Absolutivo), para o caso dos nlio-ativos. Eo sistema proposto por Santos (1997) para a 
lingua Soya (Je) e o sistema que tambem vale para o Parkateje. 

No quadro abaixo, temos a ocorrencia dos verbos intransitivos, S, e So, em Parkateje. 
A ocorrencia desses verbos com pronomes livres ou com os pronomes dependentes independe 
de categorias como tempo, modo e aspecto. A cislio, como ja disse acima, e explicada pela 
semAntica do verbo: 

Quadro 23: cislio condicionada pela natureza 
semAntica do verbo 

Verbos atlvos Verbos nlo-atlvos 

S,=A*O So=O*A 
Nom/Ace ErlZIAbs 

0 quadro 24 ilustra a ocorrencia dos verbos S, e So com os elementos pronominais: 

Quad 24 Oc en . d rb ro : orr c1a osve OS e d os e ementos pronommws 
Elemento pronominal s. s. A 0 
Pronomes livres Ok • ok • 
Pronomes dependentes • ok Split ok 

Nlio se inclui aqui o subgrupo de verbos descritivos Sio. cujo Unico argumento e nlio
canonicamente marcado. 

3.2. Cislio condicionada pelas categorias TAM 

Para tratar do fenomeno de ergatividade cindida pelas categorias TAM, e necessano 
apresentar a caracteriza~lio geral dos verbos transitivos da lingua. 

Os predicados transitivos podem ser simples ou estendidos. Alguns desses verbos tern 
duas formas, urna estendida e outra nlio-estendida (que, em princlpio, podem ser consideradas 
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aspecto-temporais), e alguns deles apresentam formas distintas na base de ocorrencia dos 

prefixos relacionais. Semanticamente OS verbos transitivos referem-se principalmente a 
moyli.o e a afetayli.o. Esses predicados a presentam uma cisli.o condicionada pelas categorias 
TAM, de acordo com Dixon (1994:97). As construyaes ergativas na lingua Parkateje ocorrem 
em orayaes no tempo passado e aspecto perfectivo, nas quais o argumento (A) e marcado pelo 

formativo tc/tcm, singular e plural, respectivamente, enquanto o argumento de verbos 

intransitivos (S) e o objeto direto (0) sli.o nli.o-marcados. Nesse caso, A pode ser urn pronome 

dependente ou urn nome. Araujo (1989:54) afirma que a marca te ocorre ap6s o sujeito, 
"seja ele nominal livre, pronominal claro ou manifesto por e. Esta marca ocorre com 
verbo transitivo direto e poderia ser vista como uma antiga posposiyli.o, usada para 
sinalizar o sujeito aposentado numa voz passiva onde hoje em dia a morfologia 
passiva do verbo nli.o e mais presente. Neste caso, !!< seria uma especie de sinal de 
caso ergativo , pois s6 ocorre com sujeito de verbo transitivo e nli.o de verbos 
intransitivos." (sic) 
Nos exemplos de (354) a (357), ha predicados transitivos, em que o sujeito A esta 

marcado pela posposiyli.o tc/tcm (singular e plural) e o verbo assume sua forma Jonga ou 

estendida: 

(354) i- tc i- kra pen 

I- Erg 1- filho carregar+Pas 
'eu carreguei meu filho.' 

(355) i- tc kampar nare 
I- Erg escutar+Pas Neg 
'eu nli.o escutei nada.' 

(356) ka arnni! a-kator to rna tern a-pupun narc 
2- vir 2-chegar+Pas ir ErgPI 2-Rel-ver+Pas Neg 
'quando tu chegaste, eles nli.o te viram' 

(357) a- tc Pi arc pupun mli. tc a- puplln 

2- Erg NPr Rel-ver+Pas DS Erg 2- Rel-ver+Pas 
iniiarc 

Neg 
'tu viste o Piare, mas ele nli.o te viu' 

Nas orayaes transitivas de tempo nli.o-passado e aspecto nli.o-perfectivo, o argumento 

A e codificado por urn pronome livre ou por urn nome, e nli.o recebe marcas; o argumento 0 
pode ser tanto urn elemento pronominal quanto uma Jocuyli.o nominal plena, conforme os 
exemplos abaixo evidenciam: 

(358) wa Akiarc 

eu NPr 
'eu vejo a Akiare' 

pupun 

Rel-ver 

(359) Akiarc i-pupun 

NPr 1-Rel-ver 
'A Akiare me ve' 
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0 sistema de marcayli.o de caso da lingua sera tripartido para algumas pessoas, mas 
sera binario para outras. Portanto, ha mais uma cisli.o operando em Parkateje 

concomitantemente com a cisli.o por TA(M). Essa cisli.o esta relacionada com a hierarquia 

nominal abrangendo os elementos pronominais na lingua. 
0 quadro abaixo sumariza a cisli.o pelas categorias de TA(M): 

Quadro 25: Cisli.o condicionada por TA(M) 

TA(M) A 0 Sistema Verbo 

Nli.o- Pronome Pronome S-A:FO Formacurtaou 
passado livreou LN dependente nli.o-estendida 

Nli.o- no verbo ou 
perfectivo LN 

Passado prefixo Pronome S:FA:FO Forma Jonga ou 

Perfectivo pronominal dependente ou estendida 
ouLN no verbo ou A:FS=O 
marc ados LN 
portc/tcm 

0 argumento A e codificado em (354) e (355) pelo pronome dependente i-, o qual 

aparece marcado por tc; em (356), a marca de caso ergativo tcm aparece referindo-se a 
terceira pessoa do plural. Em (357), a segunda pessoa aparece marcada por tc. Como nli.o ha 

nenhuma marca explicita ligada a tc na sentenya seguinte, fica subentendido que a referencia 

e de terceira pessoa. 
Janas oray<les abaixo, exemplos (360), (361), (362) e (363), de tempo nli.o-passado e 

aspecto nli.o-perfectivo, temos em (360) e em (361) o argumento A codificado pelo pronome 

livre wa da primeira pessoa, enquanto em (362), o pronome livre ka da segunda pessoa ocorre 

como argumento A. A fortna do verbo e curta ou nli.o-estendida nas sentenyas (360), (361) e 

(362): 

(360) wa i- kra pe 

eu 1- filho carregar 
'eu carrego meu filho' 

(361) wa ka ha a-papo -ti 
eu Fut Pot 2-queirnar -Intens 
' ... Eu vou te queirnar I' 

(362) ka ka to pert So 3-itcp na 

tu Fut castanha Rel-cortar SS 

pe i-mli. M 

carregar 1-Dat dar 
'Tu vais cortar e carregar castanha para me pagar ... ' 
lit. ' ... pega, Piare. Tu vais cortar e carregar castanha para me dar ... ' 

Portanto, a distribuiyli.o dos pronomes livres e dos pronomes dependentes esta ligada 

as categorias de TAM, que recortam a lingua, condicionando o funcionamento da mesma 

numa base nominativo-acusativa ou numa base ergativo-absolutiva. 
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A combina~oo desses dois fatores em Parkat~j~- (i) a semantica do verbo, que resulta 
no Split-S e (ii) a cislio condicionada pelas categorias de tempo/aspecto e modo - fazem desse 
lingua urn exemplo raro, visto que Dixon (1994:104) afirma que a inter-rela~no desses fatores 
somente e encontrada na lingua Mawayana, urna lingua Arawak do Norte do Brasil. 

Juntamente com essas cislles, ocorre ainda uma outra, ligada a pessoa, o que sera 
visto a seguir. 

3.3. Cislio condicionada pela categoria de pessoa dos elementos pronominais 

De acordo com a ana!ise acirna esbo~ada, a lingua Parkat~j~ apresenta cislio nos 
verbos intransitivos, a qual e condicionada pela semantica desses verbos. Outra cisno 
condicionada pelas categorias de TAM ocorre nos predicados transitivos, conforme se viu 
anteriormente. Ha ainda uma terceira cisoo condicionada pela categoria de pessoa em 
combin~lio com os outros dois tipos de cislles. 

Primeiramente, sera observada a ocorr~ncia dos elementos pronominais na lingua, 
sumarizados no quadro abaixo, conforme sua ocorr~ncia como argumentos s., S0 , A e 0. 

Quadro 26: Elementos pronominais- Fun~lio x Forma verbal 

ELEMENTOS PRONOMINAIS 
Fun~lo s. A 0 s. 

Forma verbal curta longa unlc unlca 
a 

1 singular wa i-te i- i-

2 singular ka a-te a- a-

1 dual (1 + 2) ku ? ku- ? 
1 dualplural kum~ ? kumi!- ? 
1 plural exclusivo wa ... m~ i-tem m~i- mi!i-

1 plural inclusivo mpa mpa-tem mpa- mpa-

2 plural ka . .. m~ ka ... mi!- m~a- m~a-

tern 

Observando, primeiramente, os elementos pronominais do singular, os quais 
apresento novamente, em separado, no quadro abaixo, v~-se que hi urna triparti~lio que 
envolve as primeira e segunda pessoas de forma que s. e So slio diferentes de A, que, por sua 
vez, e diferente de 0. Como nlio hi formas especificas de pronomes livres nem de pronomes 
dependentes para a terceira pessoa, a marca te/tem aparece em posi~lio semelhante aquela 

em que viria o argumento A. (cf exemplos (354), (355), (356) e (357)). Pode-se entlio dizer 
que A opera na base Absolutivo-Ergativa, enquanto S e 0, na base Nominativo-Acusativa. 
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Quadro 27: Elementos pronominais singular - Fun~lio x forma verbal 

ELEMENTOS PRONOMINAIS (SINGULAR) 
Func<Ses Sa A So 0 

Formas verbals curta lonEa unlca unlca 

1 singular wa i-te i- i-

2 singular ka a-te a- a-

3 singular te 

Logo, no singular, hi urn sistema tripartido, apenas para a t• e a 2" pessoas, somente 
no passado, conforme o diagrama abaixo: 

Singular 

11 pessoa 2" pessoa 3" pessoa 

(Sa i= So) i= A i= 0 Ai:S-0 

Nos exemplos de (363) a (366), v~-se a primeira pessoa do singular ocorrendo na 
fun~lles acima descritas: em (363) como argumento S de urna constru~lio verbal serial mlS 
t Swa 'ir banhar' do tipo s.; em (364) como A, o constituinte pronominal sendo marcado por 

t£; em (365) o pronominal nlio-marcado ocorre como 0 do verbo kakwin 'bater'; em (366) 

novamente o pronome dependente nlio-marcado ocorre como tinico argumento do verbo So h
ukaprin 'ser.generoso'. 

(363) 3e i- me aykre y-ams. wa mu mll tSwa 

Voc 1- Dat casa Rel-vigiar eu ir banhar 
• .. .J~. vigia a casa pra mim. Eu vou tomar banho ... ' 

(364) i- IE kro pir 
1- Erg porco malar com flecha +Pas 
'eu matei porco (com flecha)' 

(365) ka ka i- kakwin iniiare 

tu Fut 1- bater Neg 

'tu noo me bateras' 

(366) i- 3- ukaprin -ti 

1- Ret- ser.generoso -Intens 
'eu sou muito generoso' 

Nos exemplos que vlio de (367) a (370), a segunda pessoa do singular ocorre nas 
segujntes fun~lles: em (367) como argumento S de urn verbo s.; em (368) como argumento A 
do verbo pi 'malar'; em (369) o pronome dependente a- nlio-marcado ocorre como argumento 
0 preso ao verbo pupQn 'ver'; em (370) o mesmo pronome ocorre como argumento S de urn 

verbo S0 • 
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(367) ka mil mCl maraba wir mCl 
tu ir Maraba Dir ir 
'tu vais para Maraba' 

(368) ya a- t& nCl pir inilan: 
Int 2- Erg urn matar+Pas Neg 
'tu nl!o mataste nenhurn? 

(369) i- t& a- pupiln inilar& 
1- Erg 2- Rel+ver+Pas Neg 
'eu nl!o te vi' 

(370) a- kt:ht:k 

2- ser.mau 
'tu es mau' 

. Como ja foi visto anteriorme~te, nlio ha marcas especlficas para a terceira pessoa. 

Ass1m os exemplos de (371) a (375) v1sam mostrar os ambientes a seguir descritos em que 
0 

contexto aponta a terceira pessoa: em (371) como argumento s de urn verbo s .'em (372) 

como argumento A de urn verbo transitivo; em (373) como argumento de urn v;;bo s. (em 

contraste com (374) em que a locu~lio nominal plena pri 'caminho' esta manifesto na 

senten~a); em (373) e (3?~) ocorrem, os prefixos relacionais; finalmente em (375) 
0 

argumento 0 do verbo transJtJvo pupQn ver' tern como referente a terceira pessoa. 

(371) saw pawlu pi ri mClr 

Sl!o Paulo aldeia ja ir+Pas 
'eleja veio de Sl!o Paulo' 

{372) t& mp&y pir na 
Erg born pegar+Pas ss 
-r& Mr 
-Aten dar+ Pas 
'ele pegou a boa enos deu a feia' 

(373) h-ikotu -ti 
Rel-ser.reto -Intens 
'eta e bern reta' 

(374) pri 3- ikotu 

estrada Rei- ser.reto 
'a estrada e bern reta' 

t& 

Erg 

-ti 
-In tens 

(375) a- tern Mpun inilar& 

2- ErgPI Rel-ver+Pas Neg 
'voces nl!o viram ele' 

mpa rna kt:ht:k 

IPI.Incl Dat feia 

Passo a descrever os elementos pronominais plurais, que, em Parkateje, da mesma 

forma que em algumas lfnguas da familia Je, apresentam formas plurais ou ainda formas 

especlficas para referencia dual e distin~Cles de exclusividade e inclusividade na primeira 

pessoa do plural. Conforme pode ser observado no quadro de elementos pronominais, alguns 
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pronomes sl!o formalmente identicos, entretanto, seu ambiente de ocorrencia determina seu 

-~ . 
Assim, o sistema e tripartido para as primeira e segunda pessoas, enquanto a tercerra 

pessoa nl!o e inclulda e ocorrera na base ergativo-absolutiva, tal qual no sistema do singular. 

0 quadro abaixo evidencia os elementos pronominais do plural: 

Quadro 28: Elementos pronominais plurais 

ELEMENTOS PRONOMINAIS ~LURAL 

Sa/ANom AEnr 0 So 

1 dual (1 + 2) ku ? ku- ku-

1 dual plural kumi!! ? kumi!!- ? 

1 plural exclusiva wami!! i-tem mi!!i- mi!!i-

1 plural inclusiva mpa mpa-t&m mpa- mpa-

2 plural kami!! kami!!-t&m mi!!a- mi!!a-

A* S-O 

Os exemplos (376) e (377) apresentam o dual ku, como argumento S de urn verbo S,, 

no caso ti! 'ir', e argumento Ados verbos kuka 'assar' e kapi 'provar' : 

(376) ku mil maraba wir ti!! 

Du Maraba Dir ir 

'n6s (dois) vamos para Maraba (agora)' 

(377) 3e, apiri tok to wa kapren pi 

Voc Iter fogo fazer eu jabuti pegar 

ku kuka na kapi 

Du assar SS provar 
• .. .Je, faz fogo de novo. Eu pego o jabuti, n6s (dois) vamos assa-lo e prova-lo' 

Na senten~a (378) ve-se a forma plural exclusiva wa ... mi! em fun~l!o de argumento A 

do verbo pupiln 'ver': 

(378) wa ri mi!! katiy pupiln 

eu ja PI tia Rel-ver+Pas 

'n6s ja conheciamos a Katyi.' 

No exemplo (379), a forma plural inclusiva mpa aparece como argumento da 

constru~l!o verbal tek prem e, no exemplo (380), a forma mi!kwe 'alguns' aparece como 

argumento do verbo amrJ 'NegExist': 

(379) mpa tek pram nir& 

1Pllncl jogar ter.fome muita 

'n6s estamos com muita vontade de jogar' 
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(380) mekwa pe hi anui art 

alguns Mal semente Neg.Exist. Enf. 
'Alguns nilo tinham semente' 

As or~oes (381) e (382) trazem a forma plural inclusiva mpa-tcm como argumento 

A do verbo pupfln 'ver' e como argumento do verbo h.ir 'cortar', respectivamente: 

(381) mpa tern keti pupiin 
1Pllncl ErgPI tio Rel-ver+Pas 
'n6s vimos o tio' 

(382) mpa tern kay to aiD3i me hir 

1Pllncl ErgPl faca Instr Refl Dat cortar 
'n6s nos cortamos com a faca' 

Em (383) e (384), ve-se a forma plural exclusiva i-tem como argumento A do verbo 
hllpun I pupfln 'ver', bern como as formas me, em referencia a 'eles' e me a- referindo-se a 
'voces' como argumentos 0 dos mesmos verbos, anteriormente mencionados: 

(383) i- tern me hopun iniiare 
1- ErgPI PI Rel-ver+Pas Neg 
'n6s nilo os vimos' 

(384) i- tern me a- pupiin iniiare 
1- ErgPI PI 2- Rel-ver+Pas Neg 
'n6s nilo vimos voces' 

0 exemplo (385) apresenta a forma ka ... me como argumento A do verbo kakok 
'conversar', enquanto a forma me i- eo argumento 0 do mesmo verbo. 

(385) ka me aipen me me i- kakok 
2 PI Rec Dat 1P1Excl conversar 
'voces conversam com a gente e a gente com voces' 

0 exemplo (386) tern a forma tern ocorrendo na posi~ilo de argumento A do verbo 

pupfln 'ver', enquanto no exemplo (387) a forma me aparece como argumento do mesmo 
verbo em sua forma hllpun: 

(386) tern keti pupiin ne me kemkakok 
ErgPl tio Rel-ver+Pas ss PI Loc.conversar 
'eles viram o tio e conversaram com ele' 

(387) i- tern me hOpun in flare 
1- ErgPI PI Rel-ver+Pas Neg 
'n6s nilo os vimos' 

As generaliza~oes possiveis de serem feitas sobre o sistema de marca~ilo de caso nas 
ora~oes independentes da lingua Parkateje silo as seguintes: 

(1) 

(2) 

(3) 
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no passado: 1" e 2" pessoas ocorrem em urn sistema tripartido; isto e, os argumentos S, 
A e 0 ocorrem diferenciadamente (S j A f;O); a 3" pessoa ocorre no sistema 
Absolutivo/Ergativo, (de acordo com a hierarquia nominal de Silverstein (1976)); 
no nilo-passado: 1" e 2" pessoas ocorrem no sistema Nominativo/Acusativo, enquanto 
para a 3" pessoa nilo M altera~ilo, isto e, nilo M marca~ilo alguma; 
So sera sempre identico a 0 . 
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Capitulo 4 
lncorpora~iio Nominal 

Ha vanas defini~oes do fenomeno de incorpora~iio nominal. Pode-se dizer, com base 
em Mithun (1984 e 1986), que a incorpora~iio ~ o tipo de processo gramatical pelo qual o 
nucleo de urn sintagrnajunta-se ou incorpora-se ao nucleo de outro sintagrna. 

Esse t ipo de f enomeno j a t em s ido a testado em outras 1 fnguas do t ronco M acro-Je, 
como, por exemplo, em Karaja (cf. Ribeiro, 1996 e 1999) e em Panara (cf. Dourado, 2001). 

Em P arkateje, a s emelhan~a do P anara, v erifica-se a ocorrencia d e i ncorpora~iio de 
nomes e de posposi~oes a nucleos verbais, is to ~. a jun~iio de urn argumento nuclear ou de urn 
argumento niio-nuclear (tal como urn locativo ou urn instrumental) que se prende ao verbo 
formando assim urn verbo complexo. 

0 fenomeno da incorpora~iio nominal ~ apresentado, neste capitulo. Muito embora 
haja evidencias irrefutaveis da incorpora~iio posposicional, de forma bastante assemelhada ao 
que ocorre em Panara, de acordo com Dourado (2001), tal fenomeno sera objeto de estudos 
futuros, quando pretendo aprofundar a analise iniciada por ocasiiio da feitura desta tese. 

4.1. Urn conceito de incorpora~iio nominal 

Estou considerando a incorpora~iio nominal como a jun~iio de urn argumento nuclear 
que se prende ao verbo, formando assim urn verbo complexo. Em Parkateje, verifica-se que ~ 
possivel alguns nomes serem incorporados a esquerda de verbos intransitivos e de verbos 
transitivos. 

A1> fun~oes sintaticas que tais nomes podem desempenhar dentro da locu~iio silo as de 
(i) micleo de urna LN objeto direto de urn verbo transitivo e (ii) micleo de urna LN sujeito de 
urn verbo intransitivo niio-ativo. 

De acordo com Mithun (1984:848), a incorpora~iio nominal considera o verbo 
complexo como lexicalmente derivado por urn processo de forma~iio de palavra, a 
semelhan~a da composi~iio. Dessa forma, a incorpora~iio nominal ~ desencadeada por urn 
processo lexical. A meu ver, essa visiio ~ a que mais se adapta a analise do fenomeno em 
Parkateje, pois, conforme sera verificado mais adiante, a incorpora~iio nominal resulta na 
form~iio de novos lexemas. 

Para a pesquisadora supracitada, ba quatro tipos de incorpora~iio nominal, cada urn 
dos quais esta associado a quatro fun~oes distintas no discurso: (a) composi~iio lexical, (b) urn 
tipo de composi~iio lexical mais amplo, (c) manipula~iio da estrutura discursiva e (d) 
classificadores. 

Ainda de acordo com Mithun (1984), o fenomeno da incorpora~iio nominal ~ urn 
processo morfol6gico com caracterfsticas notadarnente sintaticas, o qual forma itens lexicais 
novos. Tal fenomeno ~ urn tipo de composi~iio, em que urn nome e urn verbo se combinam 
para formar urn novo verbo. Nesse caso, conforme Mithun, o nome mant~m urna rela~iio 
semantica especifica com o verbo, a qual pode ser de paciente, locativo ou instrumental. 

Mithun afirma que, no caso de incorpora~iio por composi~iio lexical, a valencia verbal 
diminui, visto que ba a deriva~iio de predicados intransitivos de predicados originalmente 
transitivos. 0 nome composto resultante ~ mais do que urna simples descri~iio, ~ urna 
atividade ou urn estado especializado. 0 nome incorporado niio tern qualquer papel sintatico 
na senten~a. A fun~iio desse tipo de incorpora~iio seria tiio-somente a de reduzir a saliencia do 
nome incluido dentro do verbo. 

No segundo caso, que pode ser entendido como urna extensiio do primeiro, a 
incorpora~iio nominal promove urn argumento para a posi~iio de caso deixada pelo nome 
incorporado. A fun~iio desse tipo de processo seria a redu~iio da saliencia do nome dentro da 
ora~iio. 
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. No terceiro caso, a incorpora9Ao reduziria a saliencia do nome nurna porylio especlfica 
do . dtscurso. <?s argumentos ext~mos estabeleceriam e manteriam a referencia, porem nlio 
senam gramaticalmente necessmos. 

Finalmente no quarto caso, a incorporaylio de urn nome a urn nucleo verbal ocorreria a 
semelhan9a de ~ sistema de classificadores, isto e, urn nome generico seria incorporado ao 
verbo para afunilar seu escopo, porem urn sintagma nominal extemo ocorreria com esse 
complexo ~erbal. a fim de iden~ficar o argumento envolvido na incorporay!o, em determinado 
co~texto d~scurstvo, no ~ual a ~ormay!o nova e introduzida. A partir de entlio, a referencia 
sena ?Jantid~ pe~o classtticador mcorporado. Nesse caso, a funylio da incorporaylio seria a de 
reduzrr a sahencta do nome dentro do discurso como urn todo. 
. Observand~ OS dados da lingua Parkateje, a primeira vista, verifica-se que a 
mcorporaylio n ommal n lio c ausa m udan9as n as relay<les s intaticas entre os c onstituintes d a 
ora9Ao. Os verbos intransitivos aos quais determinados nomes slio incorporados nlio tern sua 
estrutura argumental alterada, como e o caso de m6 'ir', que e urn verbo intransitive. Da 
mesma forma, verbos transitivos, quando tern nomes a eles incorporados mantem-se 
transitivos, como eo caso de krem~n 'cortar.todo.o.cabelo (raspar a cabe9a durante o perfodo 
de luto)', que literalmente e constituldo dos seguintes lexemas: kre34 'cabelo' e m~n 
'derrubar'. 

. <;=riterios como a impossibilidade de interven9lio de urn outro elemento entre os 
constttulntes dessa palavra composta fomecem evidencias de que esse tipo de incorporaylio 
corresponde ao primeiro caso de Mithun. 

4.2. Composi9Ao lexical 

Analogam~nte ao que ~urado (2001:189) observou em Panara e ao que Ribeiro 
(1996 e 1999) venficou em K~aJ~, os nomes que slio incorporados aos verbos em Parkateje 
perdem, de certa forma, seu stgruficado especlfico, tomando-se assim urn componente do 
verbo .. 0 verbo por sua vez designa urn evento Unico, tendo seu sentido restringido pelo nome 
a ele mcorporado. Os exemplos encontrados no corpus apresentam quase sempre nomes de 
partes de. urn todo, urn exemplo traz urn nome de secrey<les do corpo ('pus'). Todos esses 
nomes, diga-se de passagem, slio potencialmente incorporaveis, slio nomes inalienavelmente 
possuf~os - que se acoplam a verbos, os quais podem ser ativos (transitivos ou intransitivos) e 
n!o-ativos. 

Alguns exemplos desse tipo de composiylio lexical, que resulta em verbos ativos slio: 
krem6 (kra 'cabeya' + m<l 'ir') 'nadar; boiar'; krem~n (kra 'cabelo' + m~n 'derrubar') 
'cortar o cabelo (todo)'; b6kr£poy (Mkrc 'garganta' + poy '?') 'cantar (ritualisticamente 
dan9ando e sacudindo o maraca)'; b&rpopok (her 'asa; guelra' + popok 'onomatopeia que 
indica fazer barulho semelhante a popok' 'bater as asas'; bGkrapopok (Mkra 'mlio' + popok 
'bater 'aplaudir'); 3ilm3apro (3ilrn 'Int' + 3apro 'levar') 'casar' . 

Alguns verbos n!o-ativos slio: kreyaple (kra 'cabelo' + yapie 'criar') 'crescer 
(cabelo)'; b-arkom~n (h-arko 'saliva' + m~n 'derrubar') 'cuspir'; kritati (krit 'nariz' + 
ati 'barulho do espirro') 'espirrar'; kritputiti (krit 'nariz' + putiti 'ser.pesado') 
'estar.com.o.nariz.entupido'; botey (ho ' pelo' + tey 'ser.duro') 'arrepiar'; b6kr£kak (h<lkrc 
'garganta' + kak 'barulho causado pela expulslio do ar durante o ato de arrotar') 'arrotar'; 
b6kr£pok (Mkrc 'garganta' + pok 'barulho da secre9lio excretada pelo ato de tossir') 
'expectorar'; kaprokato (kapro 'sangue' + kato 'sair') 'menstruar'; krakato (kra 'filho' + 

34 Kr- . ' fi ' b , e stgru ca ca e9a eporextenslio 'cabelo'. 
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kato 'sair') 'parir'; bGtotSwatl (hoto 'olho' + tSwati 'molhar.Enf') 'estar.com.sono'; 

b6tok8mkrlrl (Mto 'olho' + kam 'Loc' kriri 'girar') 'estar.tonto' . 
De urna perspectiva semantica, podemos dizer que o significado resultante desses 

verbos e urn tanto ou quanto imprevislvel, ou seja, o sentido do verbo composto n!o pode ser 
previsto a partir de seus componentes lexicais. 

Esta parece ser o tipo de incorporaylio mais produtiva na lingua, a saber, a que envolve 
termos inalienavelmente possufdos, n!o alterando a valencia do verbo. Dessa forma, 
conforme observou Ribeiro (1996:48), a incorporay!o nominal apresenta restri90es 
semanticas com relaylio (i) ao tipo de nome que pode ser incorporado -diferentemente do 
Karaji, em que hi incorporay!o do reclproco, em Parkateje, a Unica aparente excey!o e a 
incorpora9Ao do reflexive- e (ii) ao tipo de verbo que admite a incorporaylio. 

Tipologicamente, tem-se observado que nomes de partes do corpo geralmente slio os 
preferidos para a incorpo~Ao. o que, de acordo com Velazquez-Castillo (1996:191), deve-se 
ao fato de que semanticamente tais nomes apresentam urna proeminencia baixa, sendo 
conceitualmente dependentes de seus possuidores. Nesses casos, tais termos slio locuy<les 
nominais que funcionarn como o bjeto d ireto de verbo t ransitivo o u como s ujeito de v erbo 
intransitive, marcados pelo caso absolutivo. 

Como somente o micleo de tais locuy<les e incorporado, o composto resultante tern sua 
valencia inalterada. Porem o possuidor e promovido (i) ou a sujeito, quando se trata de verbos 
intransitivos (ativos ou nlio-ativos), (ii) ou a objeto, com verbos transitivos. De acordo com 
Mithun (1984) e Baker (1985), trata-se aqui do conhecido fen6meno de al9amento de 
possuidor. 

Assim, seguindo a linha de analise de Ribeiro (1999), a incorporaylio nominal em 
Parkateje e urn mecanisme de preservaylio de valencia. 

Dos textos extrafmos alguns exemplos: 

(388) rniti katiti aiku wir kram<l 
jacare grande PR Dir cabe9a.ir 
'Jacare grande estava boiando (no rio)' 

(389) pe aiku a3et na herpopok 
PD PR pendurar SS asa.bater 
'Ele ficou pendurado, bateu as asas, e morreu' 

(390) ka pia a-

Int Dub 2-
'tu ja casaste?' 

ri 

ja 

3ilrn3apro? 

Int.buscar 

na 

ss 
ti:n 

morrer+Pas 

Os exemplos (388), (389) e (390) ilustram tres cases de incorpora9Ao. Nos dois 
primeiros exemplos, ha nomes de partes do corpo: 'cabeya' (kra), que se junta ao verbo 
intransitive 'ir' (mO), originando o verbo 'boiar', e 'asa' (her) que se junta com 'bater' 
(popok) para formar 'bater.as.asas'. Nlio foi atestada a possibilidade de ocorrencia separada 
dos nomes incorporados aos verbos, tendo esses a mesma acepy!o. 

4.3. Incorporay!o do pronome reflexive 

Encontrei in6meros exemplos em que o reflexive aparece como que incorporado a raiz 
verbal, considerando que, algumas dessas rafzes existem na lingua, sem a presen9a do 
reflexivo. Entretanto tal fen6meno ainda nlio esta suficientemente claro. A primeira vista, o 
reflexivo e urn complemento redundante, conforme observou Ribeiro (1996:51) para o 
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Karaja. ~om rela9lio ao recipr~co, Ribeiro afirma que a incorporaylio do referido elemento 

naquel~ 1~ngu,a en~uadra-se no tipo m proposto por Mithun (1984:859), cuja composiylio tern 

por obJettvo marupular a estrutura do discurso, relegando elementos semanticamente vazios 

?u redundantes a urn segundo plano'. Nos casos em que estou considerando, 0 reflexivo nlio

mcorporado ~ marcado por urna posposi9lio, como no exemplo abaixo, em que 0 reflexivo 
refere-se ao no, que se encheu: 

(391) pe pia piti am3i me hi'!ta 

PD Dub rio Refl Dat transbordar 
'Dizem que o rio transbordou' 

Alguns exemplos de verbos em que o reflexivo aparece incorporado slio os seguintes· 

am3i3akri 'alegrar(-se)
35

'; am3l3akop 'pensar'; am3l3lpey 'amadurecer; transformar(~ 

se)'; am3l3akn: 'resguardar(-se); guardar resguardo de (parto, doen9a, pemp36)'; am31kapl 

'aprender (urna li9lio)'; am3lyar~n 'refletir'; am3itete 'proibir'; am3itey 'estar.farto (de 

alimentos)'; am3i363e 'segurar.pela.mlio'; am31kin 'alegrar (-se)'; am3lnkrik 'aborrecer 

(-se)'. 

. Nos exemplos que seguem de (392) a (396), os verbos apresentados nlio adrnitem a 
mtervenylio da posposi9llo entre o reflexivo e a raiz verbal: 

(392) pit kat S er kern nkrik: 3e am3ikapi puro 

sol lua Loc estar.zangado Voc Refl.tentar logo 
'o Sol ficou zangado com a Lua: Je, agora tu aprendeste!' 

(393) pe 

PD 
kri! 

pia miti kern am3i3ari!: 

Dub jacare Loc Refl.dizer 
inuan: 

comer Neg 

ituware, 

sobrinho 

wa 

eu 

ka 

Fut 

'Dizem que o Jacare mesmo disse: sobrinho, eu nllo vou te comer.' 

(394) kat S er 

lua Dat Refl.dizer 
'a Lua refletiu' lit. 'a Lua disse consigo mesma' 

(395) pe 

PD 
pia mil 
Dub 

am3i303e 

Refl.segurar.pela.mllo 

h-apron 
Rel-buscar 

mil mi! 
3PI 

to 
ir 

mo 

'Dizem que ele foi busca-los e eles foram segurando na mlio (do Sol)' 

(396) pe pia teri ne kOkore 

PD Dub mesmo SS calango 

na kre to mO ne kato 

SS cavar ir SS sair 

na 

ss 
am3i3ipey 

Refl. tornar 

'Dizem que o Sol; ele mesmo na qualidade de urn calango, cavou e saiu ' 

35 
Pode ser urn equlvoco traduzir o verbo como reflexivo. 

36 
Ritual de inicia9lio masculina. 

a-
2-

mi! 
3PI 

to 
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Segundo Ribeiro (1996:49), em Karaja alguns verbos compostos por incorpora9lio tern 

sentido idiomatico, o que tamb6m 6 percebido em Parkateje. Alguns exemplos slio: 

biltotSwati (hi'!to 'olho' + tSwati 'molhar.Enf) 'estar.com.sono', que literalmente pode ser 

pensado como 'o olho molha muito' - como conseqUencia do bocejar - de acordo com Araujo 

(em comunica9lio pessaal); biltokemkrlri (bOto 'olho' + kern 'Loc' kriri 'girar'} 

'estar.tonto', que literalmente seria 'o o lho gira'. T ais exemplos, conformej a foi dito, slio 

casos de composi9lio lexical nos termos de Mithun (1984). 

Alguns verbos aparecem com o verbo to 'fazer' como, por exemplo, toyapak 

'lembrar' e toyapakuket 'esquecer' . Literalmente, toyapak e urna palavra constitulda por to 

'fazer' e yapak 'orelha' - a audi9llo e o sentido ligado a mem6ria para os parkateje. No caso 

do verbo toyapakuket, a origem de sua composi9lio ja nlio e tlio 6bvia. Poderfamos imaginar 

que ket teria alguma relaylio com a forma da negaylio sentencial final em Kayap6 

(Mi!bi!ngokre) (anota90es pessoais de Borges, 1991-1995), mas isto 6 mera especula9lio. 

Estudos posteriores aprofundarlio essas questOes. 

4.4. Termos declasse 

Tomando por base o que a literatura especializada tern assurnido acerca dos tipos de 

sistemas de classificadores - Allan (1977), Craig (1986), Mithun (1986) e Aikhenvald (2000), 

entre outros -, verifiquei que o Parkateje, diferentemente do Panaca e do Karirf, nlio apresenta 

urn sistema de classificadores semelhantes aos dessas linguas. 
Para Ribeiro (1996), o Karaja apresenta urn tipo de incorpora9lio nominal 

classificat6ria, isto e, termos de partes do corpo funcionam ordinariamente como termos de 

medida, como "cabeya", "olho", "barriga", etc. 
Dourado (2001:206), no entanto, separa tais termos dos classificadores propriamente 

ditos em Panara, chamando-os de termos de classe. Estes, ainda de acordo com sua analise, 

que tern base em Rosch (1978) e em Berlin et al. (1968), correspondem ao nivel basico de 

categoriza9lio, tendo urna fun9lio semelhante a dos classificadores, porem em ambito lexical. 

De acordo com Aikhenvald (2000:86-7), e geralmente urna tarefa ardua decidir se uma 

Hngua estabeleceu urn sistema nominal de classificadores ou se ela somente apresenta urn 

mecanismo que consiste em emparelhar nomes genericos e nomes especfficos. 

0 Parkateje apresenta urn conjunto de termos, que funcionam como formativos 

classificat6rios e que slio constituidos basicamente de uma sflaba. Essas palavras combinam

se com outras raizes nominais, formando compostos do tipo nome especlfico + nome generico 

na lingua, que resultam em urn nome especffico: 

(397) ko 
roti-ko 
kapere-ko 
terere-ko 
awara-ko 

'indicativo de frutos que dlio em cachos' 
'coca!' 
'bacabal' 
'a9aizal' 
'anajazal' 

Os termos de classe slio nomes que fazem parte de urn grupo semantico, cujos tra9os 

comuns podem ser definidos pelas propriedades fisicas a que fazem referencia. Esses termos 

slio restritos a poucos campos lexicais, o que os diferencia de classificadores nominais, que 

cobrem mais extensivamente o lexico. Termos de classe nlio constituem uma construylio 

sintatica do mesmo modo que as constru90es com classificadores nominais, ja que os 

primeiros slio basicamente exemplos de urn tipo de composi9lio lexical. 

Morfossintaticamente, entre outras caracteristicas, ocorrem como nticleos de predicados 

verbais, e alguns deles, como foi visto na se9lio anterior acerca da incorpora9lio nominal, 
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podem ser incorporados em uma raiz verbal. Ao ocorrerem em combina~lio com outros 
nomes, fomecem a estes tra~os semanticos definidos principalmente pelas caracterfsticas 
fisicas presentes em seu conteudo nocional. 

Os termos de classe constituem uma categoria que ocorre como nucleo de nomes 
compostos com fun~lio classificat6ria em nfvel lexical, ja que aqueles nlio apresentam a 
mesma extenslio de uso dos chamados classificadores ( cf Dourado, 2001 :206). 

Alguns exemplos dos termos declasse em Parkateje slio: 

Quadro 29: Termos de Classe 

Ttrmos de classe Composto Glossa Tradu~lio 

parke pau-inv6Iucro Casca de arvore 
ke perk£ pe-inv6Iucro sapato 

'inv6lucro' 
i-ke ls-inv6lucro minhapele 

parho pau-folha folha 
ho r~tiho bab~u-folha folha de babat;u 'folha' 

piho urucum-folha folha de urucum 

pretSohi castanha-semente castanha-do-para 
hi 

kat~khi espingarda-semente projetil 
'semente' 

p~hi milho-semente milho 

aprikra -cabe~a petecaJ 
kra katSetkra algodlio-cabet;a novelo de Iinha 

'cabeca' 
kwertSom mandioca-p6 farinha 

tSom kapamtSom areia-p6 areia 
'farinha' 

i-krathi l s-tronco-osso minha bacia 
hi i-katuthi ls-costas-osso minha coluna 'osso' 

vertebral 
wa3f dente-came gengiva 

hi 
'carne' 

h-arko boca-agua saliva 
ko 

'Jiquido' 
m! m!kwa humanos-Quant. alguns 

'humano' 
mpo mpo3~kra Ind-Rel-Pos-mlio primatas 
'Ind' mpoyara Ind-Rel-asa aves 

Para Aikhenvald (2000:86-7), a composit;lio de nomes envolvendo nomes genericos
especificos pode ser comparada a componentes derivacionais em classes nominais (como 
berry em ingles - strawberry, blackberry), dada sua Iimitada produtividade, seu alto grau de 

37 Peteca feita d.e palha de milho seca, a qual e jogada durante a festa do Milho Verde, pelos 
homens, o patio, ap6s a corrida de tora. 
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Iexicali~lio e o fato de eles serem restritos a uma classe fechada de raizes nominais. Por tais 
raz~es, tais termos de classe nlio devem ser considerados como parte de urn sistema de 
classifica~lio. 

Alem disso, Aikhenvald afirrna que o criterio decisivo para decidir se determinado 
sistema e de c)assificadores OU de termos de classe e verificar se OS nomes genericos (ou 
termos declasse, de acordo com a terminologia usada por Dourado (2001) slio obrigat6rios, e 
se e possivel formular regras explicitas para a sua omisslio. Pode-se afirrnar que em Parkateje 
esses termos slio obrigat6rios, nlio sendo possivel omiti-los sem prejuizo para o significado 
dos compostos em que eles tomam parte. 

Termos referentes a nomes de filhotes de animais apresentam diferent;as que podem 
ser interpretadas como uma classific~lio particular da cultura a que pertence a lingua 
Parkateje. Tais conjuntos diferem de nossa vislio ocidental, em que temos divis~es como 
mamiferos, anfibios, aves e etc. Alguns desses termos slio apresentados abaixo: 
Quadro 30: Termos de classe para alguns itens da fauna 

Animal Termo declasse para o filhote 
kra 'paca'; kukinere 'cotia'; ton 'tatu'; 

rop 'ont;a' 
pliire 

rop 'cachorro'; mire 'jacare'; kaha 
'cobra (em geral)'; roti 'cobra (d'agua)'; 
ti:rihokuti 'cobra-papagaio'; kahateteti 

'cobra-amarela'; petere 'preguit;a'; 

petere kruture 'tamandua-bandeira'; 

pctere katut t Setere 'preguit;a kra 

bentinho'; kukrH 'anta'; yatSi 'veado'; 

karE.ire 'veado-branco'; yatS i 

kehekre 'bode'; wale~ 'quati'; mpokoti 

'boi'; mpokoti kchckre 'jumento'; kroti 

'mucura'; pip 'poraque'; 
kro 'porco'; krore 'caititu'; kroyapure krayakotore 

'porco-de-casa' 
kupi:t 'guariba'; kukoy 'macaco'; kukoy 

kat~nkre; pi:thck 'macaco-cuxiu'; 
rore 

kukoypey 'macaco quinze quilos'; 
katikat S etere 'macaco mlio-de-ouro'; 

tScnre; tSepre 'morcego' 

pH!kti 'mutum'; pen 'arara'; a2are 

'galinha'; mpopcrpoti 'pato (em geral); 

p&nhekti 'arara azul'; pcnare 'ararinha'; 

kriiti 'papagaio'; kriire 'papagaio ntore 

preto'; kri:irepakre; hoire 'periquito'; 
keketere; kek&re; kaheyti 'curica' 
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hck 'gavillo' titore 
tepti; tewati; krititi 'trafra'; 

tepkratikimatoti 'tucunare'; hire 'mandi 

pequeno'; hiti 'mandi maior'; krcti 

'peixe-sabllo'; tepepeiti 'peixe-pedra'; 
raire 

tept S wayapieti 'peixe-cachorro'; 
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Capitulo 5 

Construyoes verbais seriais 

De acordo com o que atesta Aikhenvald (1999:469), ha urn consideravel nUmero de 
trabalhos acerca.das constru9<1es seriais verbais, muito embora nenhurn deles trate desse tipo· 
de constru9llo em linguas indigenas da America do Sui. Trabalhos recentes como os de 
Martins (1994), de Aikhenvald (1999) e de Dourado (2001) mostram, entretanto, que, de fato, 
essas constru9<1es silo encontradas em linguas indigenas brasileiras. No caso da Bacia do Alto 
Rio Negro, Aikhenvald (1999) afirma que este e urn tra9o areal daquela regillo. 

Com base em trabalhos sobre o tema (Aikhenvald, 1999; Crowley, 1987; Durie, 1988 
e 1997; Lord, 1977; Zwicky, 1990), pode-se afirrnar que tais constru9oes apresentam, entre 
outras, as seguintes propriedades: 
(a) fazem referencia a urn llnico evento; 
(b) partilham o sujeito bern como tambem outros argumentos; 
(c) partilham tempo, aspecto, modalidade e, algumas vezes, valor de polaridade; 
(d) do ponto de vista fonol6gico, apresentam propriedades entonacionais de urna senten9a 

Unica; 
(e) muito embora cada verbo que as compaem seja urna palavra morfol6gica, agem como urn 

todo sintatico; 
(f) por funcionarem como urn predicado Unico, nllo admitem marcas de dependencia 

5intatica entre seus elementos, o que as diferencia das senten9as coordenadas e 
subordinadas. 

A ultima propriedade pode ser atestada em linguas que apresentam marcas explicitas 
para a coordena9llo ou para a subordina9llo de senten9as. Muito embora nllo tenha 
apresentado, neste trabalho, as senten9as complexas da lingua, posso afirrnar com base nos 
dados de ora9<1es subordinadas ja coletados, transcritos e selecionados para estudos 
posteriores, que, em Parkateje, as constru9<1es seriais funcionam como urn predicado Unico, 
isto e, nllo admitem marcas de dependencia sintatica entre seus elementos. 

5.1. Caracteriza9llo das constru9oes seriais em Parkateje 

Uma constru9llo verbal serial e urna seqUencia de varios verbos que funciona como 
urn predicado simples. Em Parkateje, urna constru9llo desse tipo e constituida mais 
comurnente de dois elementos, podendo reunir ate tres verbos, que formam urn predicado com 
nucleo complexo, combinando: 

(a) dois ou tres verbos de mo9llo; 
(b) urn verbo de m09llo e urn verbo S;0 do tipo pram; 
(c) dois verbos posicionais. 

Para fins descritivos, apresento o quadro abaixo que visa ilustrar a estrutura de urna 
constru9llo verbal serial. A nurnera9llo dos verbos (V~, V2, V3) e somente aproximativa. 
Porem, minha hip6tese e a de que verbos de mo91lo na posi91lo V 1, tais como mo, tern posi9llo 
fixa. Da mesma forma, se na constru9ll0 serial aparecer urn verbo posicional, ele estara em 
posi9ilO v2. que e opcional, e verbos de propriedade f!sica do tipo sio aparecerilo sempre em 
V3• Em outras palavras, urna constru91lo serial em Parkateje comurnente reunira dois verbos. 
Se reunir tres, muito provavelmente a posi9l!o V2 sera ocupada por urn verbo posicional. 
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Quadro 31: Estrutura de urna constru~llo serial verbal 

Estrutura de urna Construcllo Serial Verbal 

Verbo de mo~llo Verbo 
(Sa) posicional ou 

verbo de m~llo 
(Sa) 

Verbo de mo~llo, verbo 
posicional (S1) ou verbo 
de propriedades fisicas 

(S;o) 

(a) Exemplos de constru~Oes envolvendo verbos de mo~llo: 
mO t Swa 'ir-banhar' 

kulc:re 'ir-comer' 
kato 'ir-sair' 

(b) Exemplo de constru~Oes envolvendo verbo de mo~llo + verbo posicional + 
verbo ativo: 

mO nO hO 'ir-deitar-dormir' 

(c) Exemplo de constru~Oes envolvendo verbo de mo~llo + verbo de propriedades 
fisicas (S;0) (com sentido modal, desiderativo): 

koran pram 'querer-matar' 

tek pram 'querer-jogar' 

Aikhenvald (1999:473) afirma: 
"verbos em 'series' referem urn evento ou urn processo; verbos que referem estados e 
nllo eventos tern muito menos chance de aparecer nurna constru~llo verbal serial. De 
fato, muitas Hnguas apresentam a restri~llo de serializar verbos estativos. Por exemplo, 
em Gurr-goni (Australiana: Green 1995) e Tamambo (Oceanica: Jauncey 1997)". 
(tradu~!o minha) 
Entretanto, em Parkateje, encontramos urn par de exemplos, cada urn com dois verbos 

- urn So e urn verbo s •. Os exemplos abaixo apresentam esses dados: 

(398) A. mpo na a- kapri -re 3a? 
Ind Int 2- estar.triste -A ten estar.sentado 
'Por que tu estas sentado triste?' 

B. wa kima arik ta pupun. 
Eu Cont estar.calado chuva Rel-ver 
'eu estou calado vendo a chuva' 

A parte A do exemplo (398) apresenta os verbos kapri-38 'estar.triste-estar.sentado'. 

0 verbo posicional imprime urna nuance aspectual a constru~!o. Quanto a parte B do mesmo 
exemplo, nllo se·pode falar em partilha de objeto direto, porque o verbo arik 'estar.calado' e 
urn verbo intransitivo. Todavia ha partilha das no~Oes de tempo e aspecto na referida ora~llo. 

Cada urn dos verbos que compOem urna constru~llo verbal serial e urna palavra 
fonol6gica independente com acento pr6prio. Alem disso, as propriedades entonacionais 
indicam que h8 pausa entre esses elementos. Cada urn desses verbos tambem ocorre como 
elemento independente em ora~Oes simples. 

Esses predicados podem tanto ser transitivos quanto intransitivos. 0 ultimo verbo da 
serie define a transitividade ou a intransitividade da constru~llo. 
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Entre os varios verbos existentes para indicar mo~llo em Parkateje, estllo os verbos m6· 
e U, cujo sentido e ir. Entretanto, as constru~Oes seriais somente envolverllo m6. 

Cabe aqui tambem ressaltar o que varios estudiosos tern observado em rela~llo as 
constru~Oes seriais. Algumas vezes nllo e possfvel atribuir urn sentido as partes da constru~llo. 
Durie (1997:323) chama a aten~llo para o fato de que em, alguns casos, urn complexo verbal 
pode ser semanticamente n!o-analisavel, por duas razOes: ou porque nllo e possfvel dar 
significado& separados para cada urn dos constituintes da constru~llo, ou porque os sentidos 
independentes dos verbos constituintes da constru~llo parecerem nllo ter rela~llo nenhuma com 
o sentido do todo. E. o c aso de mil to te '? fazer ir', por exemplo, expressllo usada para a 
despedida em Parkateje, traduzida pelos informantes como 'vai!' . Muitas vezes, a tradu~llo de 
urn complexo serial inteiro e feita por urn simples verbo. 

Bastante comurn em lfnguas que apresentam esse tipo de constru~llo e a necessidade 
de expressllo de toda a seqUencia de urn deterrninado evento, fato mencionado por Durie, ao 
tratar da produtividade da serializa~!o verbal, usando como exemplo a lingua Kalam descrita 
por Pawley (ver Durie 1997:325). Em Parkateje, por exemplo, urn falante dira 'o menino 
subiu (na arvore) e caiu' para urna senten~a como 'o menino caiu da arvore' . 

(399) mi!krarE: apu api pip 
menino Cont subir cair 
'0 menino caiu' lit. '0 menino (estava) subindo-caindo' 

Com rel~!o as constru~Oes em que aparece o verbo de mo~llo m6 'ir' , as 
caracterfsticas tipol6gicas do Parkateje cabem na observ~!o de Durie (1997:310) sobre urna 
categoria de seriali~!o de mo~!o - em que urn verbo de m~llo e combinado com qualquer 
outro verbo, de forma que aquele vern primeiro. Alem disso, segundo ele, ha verbos que 
parecem ser mais comumente utilizados nas constru~Oes seriais. Entre eles, em Parkateje, 
aponto m6 'ir', to 'fazer' e prem 'querer' . 

Como sera visto nos exemplos abaixo, urna constru~llo serial verbal, com os varios 
verbos contiguos ou nllo, mostra que os verbos que a constituem partilham o mesmo sujeito 
bern como o mesmo objeto, no caso das constru~Oes que envolvem o verbo to. 

Como o P arkateje apresenta marcas explfcitas tanto para a coordena~lio de ora~Oes 
(com urn mesmo sujeito ou com sujeitos diferentes) quanto para a subordin~lo, pode-se 
contar com urn born criterio para distinguir constru~Oes verbais seriais de senten~as 
coordenadas na lingua. 

Os exemplos (400) e (401) ilustram o processo de coordena~llo de senten~as na lingua: 
me marca as senten~as com sujeitos diferentes e ne marca a ocorrencia de senten~as com o 

mesmo sujeito. Ja em (402), m6-tSwa 'ir-banhar' contlguos, referem-se a urn Unico evento. 

A senten~a em que ocorre a constru~llo serial verbal esta sublinhada. 

(400) a- tern pi are pupiin rna tE: a- mi! 

2- ErgPl NPr Rel-ver+Pas DS Erg 2- PI 

pupiin iniiare 
Rel-ver Neg 
'voces viram o Piare, mas ele nllo viu voces' 

(401) ka ka to prHSo 3-itE:p na 

tu Fut fazer castanha Rel-cortar ss 
pen i-ma Mr 

carregar+ Pas 1-Dat dar+ Pas 
'Tu vais cortar castanha e carregar para me pagar' 
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(402) wa mii mO 

eu ir 
'eu vou banhar' 

Com base nas observa~Oes de Durie (1997) sobre as constru~Oes verbais seriais dois 

parAmetros relativamente independentes podem ser usados para classificar as ref~ridas 
cons.tru~Oes: (i) a distribui~!l.o e a posi~!l.o da flex!l.o versus a contigUidade e a n!l.o

conttgllidade dos ~omponentes da constru~!l.o e (ii) as rela~Oes entre os componentes de urna 

constru~!l.o desse tlpo versus a forma pela qual seus componentes interagem . 

. . ~vando em consi~era~!l.o o primeiro criterio (i), Durie (1997) apresenta quatro 

posstbdtdades de caractenza~!l.o para linguas que serializam verbos: por urn lado, os 

compon~tes das constru~Oes seriais podem ser mais ou menos contfguos, por outro, urna 

sequancta verbal pode ou n!l.o formar urna Unica palavra morfol6gica ou fonol6gica (isto e, 

es~as .r af~~s p odem estar o u. n llo m ais o u m enos i ncorporadas ). De a cordo com o segundo 

cnteno (u), podem-se classtficar as constru~Oes seriais em tras: assirnetricas, simetricas e 
ambient. 

5.2. Tipos de constru~Oes seriais 

~o~ base no primeiro criterio - distribui~!l.o e posi~llo da flex!l.o e contigUidade e · 

n!l.o-c~n~gUtdade dos componentes - , pode-se dizer que, em Parkataja, os elementos 

constitumtes de urna constru~!l.o serial verbal podem apresentar-se da seguinte forma: 
(i) [ -contfguo; -incorporado ]; 
(ii) [ +contfguo; -incorporado ). 

No primeiro caso, os componentes de urna constru~!l.o serial verbal s!l.o n!l.o-contiguos 

e s!l.o n!l.o-incorporados. Possivelmente, o fato de serem n!l.o contfguos alterara a distribui~!l.o e 

a posi~!l.o da flexilo, hip6tese que preciso fundamentar melhor, em estudos subseqUentes. 

. No segundo caso, podem ser contiguos, mas n!l.o incorporados. N esse c aso, adverte 

~e~vald (1999:471), e preciso diferenciar composi~!l.o verbal de constru~!l.o serial. No 

pnrn~tr~ caso, tam-se duas rafzes verbais justapostas formando urn s6 predicado e 

constltumdo urna s6 palavra. No segundo caso, o que se tern s!l.o vArias palavras morfol6gicas. 

En?"e~anto, geralmente urn caso tern sido equiparado ao outro, isto e, geralmente se equipara 

senahza~!l.o verbal a composi~!l.o verbal. Muitas linguas tendem a ter uma ou outra mas a 

mudan~a de seriali~!l.o verbal para composi~!l.o verbal nllo e incomurn. ' 

5.2.1. Tipo (a): constru~llo serial [- contfguo; - incorporado] 

No exemplo ( 403), a primeira ora~!l.o apresenta duas rafzes verbais, p upOn 'ver' e 

kempa 'escutar' . Va-se que a marca de aspecto iterativo aplri ocorre entre as duas rafzes 

verbais. A prova de que esses dois verbos constituem uma constru~!l.o serial vern dos 
seguintes fatos: 

(i) as duas raizes est!l.o no escopo dessa marca aspectual, ou seja, o aspecto iterativo 
refere-se aos dois verbos; 

(ii) 

(iii) 

a constru~!l.o que envolve os verbos puplln 'ver' e kempa ' escutar' partilha o 

mesmo sujeito, no caso, kaprAni katiti 'jabuti grande'; 

as duas rafzes referem-se a urn evento ocorrido simultaneamente [ver-ouvir]. 

(403) kaprani katiti pupiln apiri kempa: 3e 
jabuti grande Rel-ver+Pas Iter escutar Voc 
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apiri tok to! 

Iter fogo fazer 
'Jabuti grande viu e ouviu novamente: Ja faz fogo de novo! ' 

5.2.2. Tipo (b): constru~llo seriaf [+ contiguo;- incorporado] 

Da mesma forma, os componentes de urna constru~llo verbal serial podem ser 

contiguos e n!l.o-incorporados como no exemplo (404), em que se tern os verbos to ' fazer', 

m6 'ir' e ku-kri! 'comer' : 

(404) wa 

eu 
ka 
Fut 

mii to 

fazer ir 
'eu vou comer' 

One-comer 

Nesse caso, os verbos que formam a constru~!l.o serial partilham o mesmo sujeito e as 

marcas de tempo e aspecto, pois ocorrem todos contfguos. E importante observar que o verbo 

ku-kri! 'comer', que pertence a c lasse de verbos ku-, aparece com esse morfema, por n!l.o 

haver men~!l.o ao objeto, isto e, poder-se-ia postular que os verbos que s!l.o serializados devem 

ter o mesmo valor de transitividade. Como serA visto abaixo, o verbo to 'fazer' em algumas 

constru~Oes parece conferir uma aspecto de voli~!l.o a a~!l.o descrita pela constru~!l.o como urn 

todo. 
De fato, a tendancia, em Parkateja, parece ser a de que as raizes verbais nas 

constru~Oes seriais ocorram nllo incorporadas urnas nas outras. 

Com base no segundo parAmetro - que envolve as rei~Oes entre os componentes de 

urna constru~!l.o verbal serial e a forma pela qual seus componentes interagem - pode-se dizer 

que tais constru~Oes, em Parkataja, podem ser de dois tipos: simetricas e assimetricas. 

As constru~Oes seriais verbais do tipo assimetricas, segundo Aikhenvald (1999:472), 

consistem em urn verbo escolhido em uma larga classe aberta, maior, e em urn outro verbo 

selecionado em urn grupo pequeno fechado, tais como verbos de m~llo ou de postura. 0 

sentido de urna constru~!l.o desse tipo corresponde a urn Unico evento descrito pelo verbo da 

classe maior, enquanto o verbo da classe fechada confere urna nuance aspectual a constru~!l.o 
como urn todo. No exemplo ( 405), em que ocorre tern a constru~!l.o n6-h6, en tendo que o 

verbo n6 'deitar', semanticamente, vern de urna classe pequena - os verbos posicionais: 

(405) wa ka ariatSc kern nO hO 

eu Fut rede Loc deitar dormir 

'eu vou dormir na rede' lit. 'eu vou deitar-donnir na rede' 

JA as constru~Oes seriais verbais simetricas sllo aquelas em que todos os verbos vern de 

urna larga classe aberta. A ordem de ocorrencia desses verbos na constru~!l.o e ic6nica, o que 

reflete a ordem de acontecimento dos eventos. 

( 406) wa ka kotat S c te kemprOn ku-kre 

eu Fut perseguir ir pegar.na.unha One-comer 

' eu o perseguirei, pega-lo-ei na unha eo comerei ' 

(407) pe pia katSermOr kat or pit mil to 

PD Dub lua ir+Pas sair+Pas sol 

mO n!l. kllm toh6 n!l. ku-krcn kupan 

ir ss Posp cortar.franja ss One-pin tar Onc-carregar 
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'A Lua saiu. 0 Sol foi (atras deJa), cortou seu cabelo, pintou seu corpo com urucurn, 
carregou-a e foi coloca-1a nurn ped~o de madeira.' 

0 exemplo (407), retirado de urn texto mltico, apresenta urna seqUencia de eventos: a 
Lua saiu; o Sol vai atras dela, que morreu, e prepara o seu funeral. Corta o cabelo dela. Pinta
lhe o corpo com urucurn. Carrega-a, etc. Na enurner~llo desses eventos, temos as constru~oes 
mi!r-kator 'ir-sair' e kukr&n- kupen 'pintar o corpo com urucurn-carregar', ambos verbos 

da classe ku-. Novamente vale lembrar a observa~llo de Durie (1997:323) quanto ao 
significado de urna constru~llo serial. Essa observ~llo explica por que nero sempre o sentido 
de cada urn dos constituintes corresponde ao sentido da constru~llo serial inteira. Note-se 
tambem no exemplo (407) que a lacuna deixada pela falta de formas pronominais livres e 
dependentes para a terceira pessoa na lingua e suprida pela presen~a dos prefixos relacionais e 
pela presen~a do morfema ku- nos verbos. Assirn, a Jocu~llo nominal Lua ocorre como 
sujeito da primeira senten~a e em seguida ocorre como objeto das ora~oes subseq!fentes. 

A evidencia de que os verbos sublinhados no exemplo (407) constituem urna 
constru~llo serial encontra apoio no fato de tais verbos partilharem o sujeito. A primeira 
constru~llo - mi!r-kator 'ir-sair' - tern como sujeito (S) katSer 'lua', que aparece na 

primeira senten9a. Ja a constru~llo ku-kr&n-ku-pen 'pintar o corpo com urucurn-carregar' 

tern como sujeito (A) pit 'sol', o qual e citado no infcio do perlodo e depois marcado pela 

conjun~llo ne, usada na coordena~llo de ora~oes que apresentam o mesmo sujeito. Alem 
disso, as duas rafzes em questllo partilham todas as marcas de tempo, aspecto e modo que 
ocorrem na seqUencia como urn todo, que reflete a ordem em que os eventos ocorrem. 

Da mesma forma, o exemplo (408) traz urna seqUencia de eventos- kupen-kapi

mi!n-kator 'pegar-provar-ir-sair'. Todos os verbos sllo oriundos de urna classe larga. 

(408) mpo me pia arc wa mpo ita no kapi 
Ind Int Dub Enf eu Ind Dem Quant provar 
pe pia ku-pen kapi mon 
PD Dub Onc-pegar+Pas provar irtPas 
kator 
sairtPas 
'(0 Sol pensou consigo mesmo)- o que e essa coisa? Eu vou provar urna coisa dessas. 
Dizem que pegou, provou e saiu' 

5.2.3. Tipos semAnticos de constru~oes verbais seriais 

As constru9oes verbais seriais em Parkateje estllo ligadas aos seguintes tipos 
semAnticos, fundamentalmente: 

6.2.3.1. Inten~llo- o verbo mil 'ir' da a constru9llo urn sentido de futuro: 

(409) wa mii mo 

eu ir 
• eu vou tomar banho' 

tSwa 

banhar 
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5.2.3.2. Modal- o verbo prem 'querer' confere a constru~llo urn sentido modal: 

(410) mari.A:a me parkate3e kakok pram nir& 

NPr Dat NPr falar querer m uito 
'Marllia quer muito fa1ar Parkateje' 

5.2.3.3. Aspectual- constru~oes seriais como verbo to 'fazer', cujo senti do ja esta 
gramaticalizado: 

(411) rna ku 
Exort Du 

tokrcl 
cavar 

'vamos cavar!' 

5.2.3.4. Causativo: 

(412) me ntia t& mekaro 
PI mulher Erg foto 
'as mulheres perderam as fotos' 

5.4. Construyoes verbais como verbo to 'fazer' 

to tayma 
Caus desaparecer 

Constru9iles verbais como verbo to 'fazer' parecem ser bern produtivas em Parkateje. 

Verifica-se a ocorrencia de tres tipos de constru~llo como verbo to na lingua. Sllo elas: 
(i) com o verbo to em seu sentido 'fazer'; na verdade, alguns exemp1os parecem ter o 

verbo to 'fazer' ocorrendo em posi~llo nllo-fina1 e ainda assirn mantendo seu 
sentido literal - essas ocorrencias, que podem ser somente urn decalque do 
portugues, devem ser mais bern investigadas; 

(ii) com o verbo to ocorrendo como causativo - urna posslve1 constru~llo verbal serial 
no passado, segundo Aikhenvald (em comunicayllo pessoal); 

(ii) com o verbo to como componente de urna construyllo serial verbal, sem que o 
sentido seja ligado a caus~llo - como o sentido e a fun~llo ainda silo sobremodo 
obscuros, e necessaria urn estudo aprofundado dessa ocorrencia;· 

Como foi visto na seyllo sobre verbos no capitulo que trata das classes de 
Palavras, o verbo to tambem ocorre em nominalizayoes do tipo m~tohapakt S & (Pl-to

lembrar-Nom) 'saudoso'. 
Essas ocorrencias podem distinguir-se em fun~llo principalmente da posi~llo que o 

verbo ocupa na constru~llo : 

(a) em seu sentido 'fazer', to, como outros verbos da lingua, ocorre em posi~llo sentencial 
final; 
(b) nos outros dois casos, nllo ha evidencias de sua ocorrencia na posi~llo mencionada em (a). 

Como exemplos das ocorrencias (i) e (ii), apresento os dados (413) e (414), 
respectivamente: 

(413) a- tc ita to 
2- Erg Dem fazer 
'tu fizeste isto' (o Sol disse para a Lua) 
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(414) m~ ntia t& m~karOn to tay 
PI mulher Erg fotos Caus desaparecer 
'as mulheres perderam as fotos' lit. 'as mulheres causaram as fotos desaparecem' 

Alem disso, me foi posslvel distinguir as ocorrencias com o verbo to observando se 
houve a inclus3o ou n3o de mais urn participante agentivo. Dessa forma, cheguei ao seguinte 
resultado: 
(a) as senten\)as com to, que incluem mais urn participante, alem daqueles que normalmente 
s3o associados a determinado verbo, s3o consideradas causativas; 
(b) as senten\)as com to, que n3o incluem mais urn participante agentivo (isto e, em que n3o 
hA urn reajuste dos papeis semAnticos e gramaticais), e relinem, pelo menos, dois verbos, 
constituem constru\)Oes seriais. 

Neste ultimo caso, o uso de to parece enfatizar a express3o de intencionalidade das 
constru\)Oes, conferindo-lhes urn sentido aspectual. Os verbos, em tal situa\)30, s3o n3o
contlguos, sendo que a ocorrencia de to e fixa na posi\)3o que antecede a locu\)30 nominal 
objeto. Em alguns casos, to aparece tambem antecedendo o outro verbo, que esta na posi\)3o 
final. Ocorrencias desse tipo mostram que o referido verbo, em tal contexto, sofreu urn 
processo de gramaticaliz8\13o, com perda de conteudo nocional e descatego~3o. Assirn 
sendo, essa forma assume urn novo comportamento de marca aspectual, evidenciando, 
inclusive, urn outro padr3o de ocorrencia, sobre o qual muito ba ainda a ser investigado. Por 
exemplo, observemos a senten\)a (415): 

(415) mJ pi arc ka ka lQ prctSo 3-!lli! na 
pegar NPr tu Fut fazer castanha Rel-cortar ss 
pen i- rna Mr 

carregar 1- Oat Onc-dar+Pas 
'Pega, Piare. Tu vais cortar castanha para me pagar' lit 'Pega, Piare. Tu vais 
cortar castanha, carregar e me dar' 

Observa-se na senten\)a (415) que, muito embora se tenha a ocorrencia de to, nenhurn 
outro participante e incluldo na estrutura argumental, isto e, 0 verbo transitivo h-it&p 'cortar' 
permanece como urn verbo de dois Jugares, A e 0. Nesse caso, A = ka 'tu' e 0 = pretSo 
' castanha', o que e comprovado principalmente pela ordem das palavras, visto que, como a 
lingua esta funcionando nurna base nominativo-acusativa, A ocorre da mesma forma que S, e 
0 e marcado por 0. Pode-se dizer, pois, que os verbos presentes na estrutura sentencial 
partilham as loCU\)Oes nominais sujeito e objeto. 

N3o considero, portanto, que a senten\)a em ( 41 5) ilustre urn caso de causativiza\)3o, 
como ja acirna mencionei: (i) n3o hA urn outro participante agentivo incluldo na estrutura 
sentencial; (ii) n3o ba urn sentido de causa\)3o atribuldo a senten\)a pela presen\)a de to. 

Outros casos semelhantes s3o apresentados abaixo: 

(416) rna ku m~ to t&p katie 

Exort DuPI peixe linhar 
'vamos pescar? ' 

(417) pe pia tS eyti lQ per y-ahi 

PD Dub pica-pau fazer pau Rel-picar 
'Diz que o pica-pau estava picando pau' lit. 
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'Diz que o pica-pau estava fazendo-picar pau' 

(418) katSer 

Jua 
wir kato 
Dir chegar 

api na mO pit y-apen 

voltar Loc ir sol Rel-trabalhar 

'A Lua foi e voltou. 0 Sol foi trabalhar e chegou.' 

mO 

ir 
na 

ss 

Determinar o sentido de to em tais constru\)Oes pode representar urn grande desafio. 
De acordo com o que apontei no capitulo sobre mecanismos de deriva\)30 verbal, algumas 
coruitru\)Oes com o verbo to 'fazer' parecem atribuir urn maior grau de voli\)3o/coer\)3o a 
a\)3o expressa pelo verbo, hip6tese que precisa ser devidamente verificada. 

As ocorrencias com o verbo t .o suscitam ainda urna outra quest3o. Examine-se o 

exemplo (419), em que to aparece antes da Jocu\)30 nominal objeto e antes da Jocu\)30 verbal. 

Os falantes, quando indagados acerca do sentido de tal ocorrencia com e sem to diante do 
verbo ou diante da locu\)30 nominal, dizem ser a 'mesma coisa', isto e, as senten\)as teriam o 
mesmo sentido, o que n3o e nem urn pouco convincente. 

(419) ri 

ja 
kat or 

arnn~ 

para.ca 

ap£r me 

baixo Loc 

kwa 
Quant 

chegar+Pas . 
'ele ja desceu para ca para baixo (com a bacaba)' lit. ' ele ja para ca para batxo com 
muita (bacaba) e chegou' 

0 exemplo supracitado foi-me fomecido pelo Capit3o Krl>hokrenhiim, em fala 
espontAnea. Ele estava vendo algumas fotos que n6s havlamos feito nurna excurs3o com urn 
grupo de mulheres e somente urn homem dentro de urn dos castanhais existentes na reserva. 0 
homem subiu nurna alta c perigosa palmeira de bacaba, a fun de colher urn grande cacho da 
referida fruta. A or8\13o (419) foi proferida pelo Capit3o ao ver a referida foto em que o 
homem vern desccndo com urn cacho de bacaba nas costas. 

0 exemplo (419) tambem ilustra a ocorrencia de to antes da JocUI;:3o nominal 
objeto e antes da Jocu\)30 verbal. E interessante observar que Dourado (~001 :138), tratando 
das constru\)Oes verbais seriais em Panara, afirrna que "e comurn a duphc8\13o de urn dos 
verbos da seric ap6s o argumento nominal complemento do verbo". 
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