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m£todo da gramAtica

prop6sito principal desta gramAtica 6 ensinar ao aluno a entender e fa-

lar a lingua ter€na. Compoe-se de mais de oitenta ligoes em dois volumes.

Abrange o sistema bdsico da lingua, por6m n§o inclui todos os aflxos e tragos

gramaticais. Vem acompanhada de uma s6rie de anexos que visam preencher

as lacunas, proporcionando ao aluno um panorama da lingua total, junto com

indices de afixos e voc6bulos de carfiter gramatical.

Cada ligao 6 constituida de duas partes: exercicios e anotagoes gramati-

cais.

Esperam que o aluno decore, memorize, e utilize todo o material apresen-

tado atrav^s dos exercicios. Estes, por sua parte, sSo de quatro tipos:

1) Conversas. Destinadas a proporcionar ao aluno as frases e vocAbulos

bdsicos ds prosas cotidianas, incluem as saudagoes e frases tipicas. Estdo

apresentadas em pares de frases, com a intengfio de representar um didlogo

entre duas pessoas. A primeira inicia a conversa, a segunda d& uma resposta

apropriada, e assim por diante.

2) Frases-modelos. Constam de frases com imia parte fixa e outra que

pode ser substituida por vArios itens. Fomecem a prdtica necessAria para assi-

milar os padroes gramaticais ao mesmo tempo que ampliam o conhecimento

de vocAbulos novos.

3) Transferfincias (conversSes, transformagSes). Sfto pares de firases com

uma interrelagao que permite a formagSo da segunda atrav^s de uma pe-

quena modificagao da primeira. Propdem-se a salientar distingdes b^sicas

entre os padroes gramaticais.

4) Respons6rios. S3o pares de frases em que a primeira requer a segun-

da, tal como pergunta e resposta, declaragflo e sua aftrmagfto, etc. Destinam-
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-se a estimular a recordapao de frases Gompletas a flm de responder natural e

espontaneamente em situagoes normals.

A compreensao da fala, assim como uma proniincia adequada, resulta do

contato direto com os falantes. aluno deve imitar estes sempre que for possl-

vel. Ainda que tenha as frases registradas em papel, deve prestar atengfio d

sua pronuncia. Note principalmente seu ritmo e acentuagao. A acentuagSo 6,

talvez, trago mais complicado da lingua ter6na. Cada vez que aparece numa

ligao, aluno deve recapitular toda a materia at6 entao apresentada sobre a

acentuagao.

As explicagoes gramaticais destinam-se a ajudar na compreensao do

material dos exercicios. Recomenda-se que o aluno nao procure decorar as

regras gramaticais, nem tentar entrar em conversas baseando sua fala nelas.

Pois, 6 imposslvel lembrar e aplicar regras, recordar voc6bulos, e ao mesmo

tempo conversar com o ritmo, acentuagSo e rapidez normals. domlnio da

fala vem mais facilmente atrav6s da recordagao autom^tica de padr6es pre-

viamente decorados conforme sugeridos nos exercicios.

As primeiras duas ligoes apresentam os sons da lingua terfina. Sao com-

parados com os doportugufis quando 6 posslvel e, quando nao, explicados em
forma coloquial. Os alunos devem dar §nfase em praticar os sons que ocorrem

em combinagoes diferentes do que em portuguSs. Devem prestar muita aten-

gao tamb6m aos que diferem dos do portugufis.

Logo que comega a estudar deve enfatizar a imitagao como o m6todo

mais f^cil para dominar a pronuncia. Seria util para a aprendizagem e re-

conhecimento dos sons, do ritmo, e da acentuagao, pedir a algu6m que se dite

palavras e frases em ter§na enquanto o aluno as escreve. Para ajudar o aluno

a falar em forma natural, 6 sugerido que ele decore os exercicios a fim de

repeti-los. Com o exercicio bem decorado, o aluno pode prestar atengao A pro-

nuncia correta.



L I g A 1

CHAVE DE PRONDNCIA;

ORTOGRAFIA; NASALIZAQAO

Didlogo I

tJnati.

Unati.

Na y6no?

Mbih6potine.

Substituir Mbihopotine.

por: Aco y6nongu.

Miranda-que y6nom.

Tudo bem?

Tudo bem.

Aonde vai?

Estou voltando (para casa).

Substituir Estou voltando.

por: Nao vou a nehuma parte.

Vou a Miranda.

Unati: Umas poucas pessoas dizem yiinati em vez de linati ao iniciarem

uma conversa.

Dialogo II

Yaaye y6no?

Eem, yaayeque.

Dialogo III

Y^aye y6no?

Xoco Joao (Xu§um) y6nom.

Vem para cd?

Sim, para c&.

Vem para ckl

Vou na casa de Joao.

1.1 Chave de pronuncia

A pronuncia das seguintes letras 6 semelhante A do portugufis: a, c (segui-

do de a, o, u), i (de igreja; v. excegao em 4.2), m, n, p, q, r (de Sao Paulo), s/ss,

t, u, e X (de xarope). Certas consoantes sao sempre pr6-nasalizadas (precedidas

de m ou n) mesmo quando iniciais num vocdbulo: mb, nd, ng, nj, e nz.

e da lingua tergna abrange o ^ e ^ do portugufis (v. tamb6m 4.2), e o o do

ter€na o d e d do portuguSs.

/i 6 som do r do dialeto carioca e o hh 6 h com palatalizagao, seme-

lhante ^s letras ri de riamos neste dialeto.
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O I e n sao semelhantes, mas n§o identicos, ao I enh do portugues. Veja

em 8.3 a lista de voc^bulos com /, e em 26.3 a lista dos com n, comparados com

o I e o nh do portugues.

Quando v precede i ou e, 6 semelhante ao v do portugu6s, mas quando

precede a, o, e u e consoante semi-voc^lica, quase id^ntica ao u de uai.

Y 6 consoante quase igual ao i dos ditongos ia, ie, e io da lingua portu-

guesa.

slmbolo ' e uma ligeira oclusao glotal. (v. 2.1.) Para os acentos agudo e

circunOexo veja 2.2.

1 .2 Ortografia

A ortografia nao marca todas as diferengas existentes na lingua terena.

Para fins pedag6gicos e precise marcar as diferengas todas, por6m, e por isso

se emprega nestas ligoes uma ortografia ligeiramente diferente da normal-

mente usada. Referem-se os seguintes comentarios a ortografia regular.

Nao se escreve n, dada a sua pouca frequencia e o fato da sua crescente

assimilagao ao n; tanto o n como o « se escrevem, pois, n.

Vai-se perdendo a distingao entre h e hh, sobretudo entre os jovens

(v. 4.2); por isso se escrevem ambos como h.

Quando ocorrem juntos duas vogais identicas, so se escreve uma delas.

Quem fala terena como lingua materna le melhor usando apenas uma vogal,

mas quem vem de fora aprender a lingua precisa distinguir as vogais duplas

para pronunciar corretamente (extensao certa); por isso, nestas lipoes se es-

crevem de forma diferente.

1.3 Nasalizagao

1.3.1 Quando ocorre a letra m em posigao final, nao se pronuncia

como m, senao indica simplesmente nasalizagao das vogais e semi-vogais

(v e y). A palavra escrita ydnom se pronuncia yono (" 6 sinal de nasalizagao).

1.3.2 Quando m ou n precede imediatamente uma outra consoante, 6

ligeiramente pr6-nasalizada a consoante e se nasalizam igualmente todas as

vogais e semi-vogais anteriores: aco yonongu (aco yonongu) 'nao vou a

nenhuma parte'; cali yunzicopo (call yunzicopo) 'estou um pouco melhor'.
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L I g A 2

OCLUSIVA GLOTAL; ACENTOS; VOGAIS IDfiNTICAS

Didlogo I

Na qu6yeeye?

Apeepo.

Mbih^paavo.

Y^haapu.

Como vai?

Vou bem.

Estou voltando (para casa)

Pode ir.

Didlogo II

tJnati.



Didlogo V

Mbih6pone. Estou voltando (para casa).

Y6haapu. Pode ir.

Iharooti. At6 amanha.

Ihcirooti. At6 amanha.

Saudagoes: Ihdrooti 'at6 amanha', po'i cdxe 'at6 outro dia' e quiyacdxe

'at6 a tarde' sao formas de despedida. Nao significam necessariamente a

expectativa de ver a outra pessoa na hora especificada. Tanto ihdrooti como

po'i cdxe pode-se usar quando a gente se despede de algu6m que nao verA

novamente por muito tempo. Ihdrooti 6 outrossim forma comum de 'boa noite'

usada com pessoas vistas com freqiifincia. Quiyacdxe se usa comumente na

parte da manha.

2.1 Oclusiva glotal

Representa o simbolo ' oclusiva glotal. Interrompe-se a passagem do ar

pela garganta, cortando-se momentaneamente o som produzido. fi de notar

que na palavra po'i 'outro' nao se sucedem as duas vogais sem ruptura.

2.2 Acentos

Na lingua terena e sempre necessario marcar a silaba acentuada porque

nao 6 predizlvel. £ obrigat6rio decorar a acentuacjao de cada palavra.

Dadas cartas circunstSncias, o acento cai na ultima silaba da palavra,

mas normalmente flea numa das primeiras tr€s siiabas. Seguem abaixo algu-

mas formas oxitonas tendo todas oclusiva glotal final:

vocatives: calivond' 'crianga' (37.3)

certas frases auxihares: coyuhohi' cde 'falou A toa' (46.1, 47.1, 52.1,

55.1)

certos vocSbulos avulsos: hhingd' 'vamos' (Ligao 2).

A16m destas situagoes pouco freqiientes, cai o acento regularmente numa
das primeiras 3 sllabas. Se a terceira e a quarta vogal formam um grupo acen-

tuado, cai o acento geralmente na quarta, a menos que nao haja mais siiabas;
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sendo assim, cal o acento na terceira vogal: porexodti 'est6 dando-o', ene

porexoa 'e ele quern deu'.

2.2.1 acento circunflexo (

' ) significa que a sllaba e mais reforgada,

e que a vogal da silaba 6 prolongada e pronunciada em torn decrescente: piho

Ipiiho) 'ele foi', tdqui (tadqui) 'o brago dele'.

2.2.2 acento agudo (
'

) tamb^m significa que a silaba 6 mais refor-

gada. Mas em vez da vogal ser prolongada, 6 o som ap6s a vogal acentuada

que 6 prolongado. Consoante prolongada 6 semelhante ao s da locugao 'as

senhoras' era portugu6s: yunzicopone (yunzlccopone), 'estou melhor agora',

ydti (ydtti) 'noite'. Vogal prolongada 6 menos freqiiente: ydatiqueneeye (ydaa-

tiqueneeye) '\A'. Ainda em contraste ao acento circunflexo, o tom da vogal na

silaba que leva o acento agudo nao decresce, senSo continua no mesmo nivel.

Note-se ainda o caso de iti 'sangue' e id 'voc6; ptho 'quando foi' e ptho

foi'. Estes e outros pares se diferenciam apenas pelo acento empregado.

2.3 Vogais identicas

Pronuncia-se como vogal prolongada a sequSncia de duas vogais idfinti-

cas. Tal prolongamento nao se relaciona com o prolongamento descrito em
2.2.1. Em palavras como mbihdpaavo 'vou voltando (para casa)', a extensao

6 resultado da combinagao de mbihdpa deixa-me voltar' e -avo 'agao

iminente'. Em outras palavras que sofrem prolongamento, a extensao parece

ser parte integral do vocabulo: y^haapu pode ir', e nao resultado dajustaposi-

gao de vogal radical e vogal de sufixo identicas.

2.4 Unidades de acentuagao

Certas palavras nao apresentam silaba acentuada; pronunciam-se como

se fossem parte da palavra seguinte. Assim duas palavras, ou mais, podem

formar uma linica unidade de acentuagao; cali yunzicopo 'estou um pouco

melhor'.
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L I g A 3

GfiNERO; ^rtJMERO; TERCEIRA PESSOA;

SEGUNDA PESSOA; UNIDADES DE ACENTUAgAO

Exercicio: transformagao (terceira * segunda)

Maria coeha? (M^ria) Ela se chama Maria?

Devi queeha? (Davi) Voce se chama Davi?

Icoti line? Esta buscando agua?

Iqueti line? Voce estd buscando agua?

Yutoxoti. Esta escrevendo.

Yit6xoti. Voce esta escrevendo.

Pihopotine? Ja vai embora?

Pihepotine? Voce ja vai embora?

Xo'6peeti? Esta visitando?

Xe'6peeti? Voce esta visitando?

Nestas ligoes escrevem-se os nomes prbprios segundo as convengoes da

lingua portuguesa. Certos nomes apresentam mais dificuldades que outros

para quern fala a lingua terena. A maneira de pronunciar os nomes varia

muito conforme o grau de bilinguismo de quem fala. Sempre que se introduz

pela primeira vez nestas ligoes um nome pr6prio brasileiro, dd-se a pronuncia

tipica em lingua terfina se tal difere muito da pronuncia em portugufis. Sub-

seqiientemente, por6m, escreve-se o nome apenas em portugufis.

Nao se usam comumente titulos, de maneira que yeno Jodo pode ser tra-

duzido 'a esposa de Joao' ou 'a esposa do Sr. Joao'. Alguns jovens e criangas

usam titio como tltulo de respeito: titio Joao.

Dialogo

Iv6taca. Sente-se.

Eem, iv^ndacone. Sim, j4 me sentei.
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Cuti qu6eha?

Davi ng6eha.

Quene fti, cuti qu6eha?

Maria ng6eha.

Cutic6ehape'inu?

Rute c6eha.

Iqueti line?

Eem, ingoti line.

Yit6xoti?

Eem, yundoxoti.

Como voc6 se chama?

Chamo-me Davi.

E voc6, como se chama?

Chamo-me Maria.

Como se chama seu irmao/sua irma?

Chama-seRute.

Estd buscando dgua?

Sim, estou buscando dgua.

Estd escrevendo?

Sim, estou escrevendo.

Exercicio: padrao gramatical I

Cuti c6eha ne pe'inu?

Pedro c6eha.

Substituir pe'inu

por: yino

m6maina

ha'a Joao

ex6vi

yut6xoti

icoti line

Como se chama seu irmao/sua irma?

Chama-se Pedro.

Substituir seu irmdo/sua irmd

por: sua esposa

sua m§e

o pai de Joao

o irmao dele / a irma dela

a pessoa que estd escrevendo

a pessoa que estd buscando

Sgua

Exdvi: Exdvi 6 o irmao ou primo mais velho de um homem, ou a irmft

ou prima mais velha de uma mulher: yexdvi 'seu irmao maior' (a um homem)/

sua irma maior' (a uma mulher).

Exercicio: padrao gramatical II

Cuti itiico ne Maria?

Icoti line.

O que a Maria estd fazendo?

EstS buscando Sgua.
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Substituir Icoti line. Substituir Est& buscando dgua.

por: yutoxoti. por: estd escrevendo.

xo'6peeti. estd passeando.

ivat^coti. estd sentada.

3.1 GSnero

Nao h& distingao de gfinero na gram&tica terfina: hd'a 'pai dele/dela',

na ydno? 'onde 6 que ele/ela foi?', ndinjoa 'eu a vi/eu o vi'. Nestas ligoes se d&

apenas a forma masculina em portugufis, mas deve-se lembrar que isto nao

implica g§nero.

3.2 Numero

Na primeira pessoa, singular a plural, distingue-se sempre niimero. Nas

pessoas segunda e terceira, nao 6 obrigat6rio indicar se o numero 6 singular

ou plural. Hd certos sufixos usados para indicar pluralidade (7.2) mas a au-

s6ncia de tais sufixos nao implica niimero singular: ndixonu 'ele(s) me viu/vi-

ram', ndinjoa 'vi a ele/eles', xuxdpati '6/sao r6pido(s)' ou '6/sao ligeiro(s).'

3.3 Terceira pessoa

Nao apresentando marcador de pessoa, entende-se que uma palavra & da

terceira pessoa. Para se incorporar como primeira ou segimda pessoa, a pa-

lavra deve ser marcada especificamente pela adigSo de prefixos, por nasaliza-

gao, ou por uma mudanga vocddica. Nestas ligoes o termo seu/sua se reserva

para a segunda pessoa.

Se estudante deparar com uma palavra desconhecida cuja primeira vo-

gal, pelo menos, 6 i, e ou u, e se nSo houver contexto, ele n§o vai saber se 6 da

segunda ou da terceira pessoa at6 conferir outras formas da referida palavra.

voc6bulo vira'acoa, por exemplo, poderla ser na terceira pessoa ou ser a

segunda pessoa de vdra 'acoa ou v6ra 'acoa. Mas quando se souber que outras

formas sao vira'acoa e v6ra'angoa, toma-se evidente que vira'acoa 'ele a

poda' 6 da terceira pessoa.
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3.4 Segunda pessoa (consoante ou i inicialj

Para fonnar a segunda pessoa de uma terceira pessoa com consoante ou

i inicial, muda-se a primeira vogal (menos i) assim:

e e u se transformam em i,

a e se transformam em e.

Nos grupos qui e que, o qu representa apenas um som. Assim quando fala

da primeira vogal em qualquer palavra comegando com qui ou que, estd falan-

do do i ou e: queno'dcoti 'ele vem', quino'dcoti 'voc6 vem'.

diagrama seguinte indica a posi(;ao relativa da lingua na boca para a

formagao das cinco vogais da lingua terfina.

cima

1 < uV
frente e * o fimdoV

a

baixo

Podem-se resumir assim as regras acima elaboradas:

1) vogal da frente se transforma na vogal imediatamente acima dela: md-

maina 'mae dele', m^maina 'sua mae'; yino 'esposa dele', yfno 'sua esposa'.

2) vogal do fundo se transforma na correspondente vogal da frente: qui-

pdheoti 'ela estS lavando roupa', quip^heoti 'voc6 est6 lavando roupa'; issu-

pdheoti 'ele estA rogando', issipdheoti 'voc6 estd rogando'.

Hd duas principals excegoes na formagio da segunda pessoa i base de

uma terceira pessoa com consoante ou i inicial. Tratam-se estas na Ligao 51

:

xe'6xa 'filho/filha dele', xi'ixa 'seu filho'; tdqui 'o brago dele', tiaqui 'seu bra-

go'. Uma das poucas excegoes restantes € hd'a 'o pai dele', yd'a 'seu pai'.

3.5 Unidades de acentuagao

Unidades de acentuagdo (grupos de duas palavras ou mais com apenas

um acento tdnico) podem apresentar as seguintes formas:
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3.5.1 Substantivo + substantivo numa relapao possessiva;xe'dxa 'pro-

duto/filho/descendente de pessoa ou animal' mais tapCi 'galinha', deindo

xe'exa tapi'i ovo/pinto'. Note-se que 6 a primeira palavra que perde seu

acento.

3.5.2 Verbos de duas ou tr6s sflabas (exceto quando se inclui o sufixo -ea)

+ objeto substantivo: nicdti 'estd comendo' mais tapt'i 'galinha', dando nicoti

tapi'i estd comendo galinha'; mas cahhd'a nlquea tapt'i 'quer comer gahnha'.

(Nao h& verbos monossilibicos.)

3.5.3 Quando se d& o caso de 3.5.1 ou 3.5.2 (acima referidos), ocorren-

do uti 'nds/nosso', constituem as duas (ou mais) palavras imia s6 unidade de

acentuag§o: ha'a uti 'nosso pai', nicoti uti tapt'i 'estamos comendo galinha'.

3.5.4 Pronome mais substantivo predicative a seguir: iti nje'6xa 'voc6

(6) meu filho'.

3.5.5 Certas classes de voc&bulos + a palavra imediata:

3.5.5.1 Unidades nucleares de palavras demonstratives , i.e. ra e

ne; enepo ra hdyeno 'este homem', issilcoa ne hdyeno 'bateu naquele homem.'

3.5.5.2 Auxiliares negatives: aco 'ndo', hhoco 'nao se pode'

( + infinitivo), avo 'ainda nao', haina 'n§o 6'; avo pQia 'ainda nao foi'.

3.5.5.3 Palavras interrogativas: na 'onde/quando?', cuti 'quem/

que/a quem/para quem?'; na yd'a? 'onde est6 seu pai?'

3.5.5.4 Elementos que introduzem novas cldusulas: ina 'entio',

itea 'mas/por6m', quene 'mas/por6m/e/ora', yoco 'e/ora'; inapiho 'entao foi'.

3.5.5.5 Preposigoes: ope 'embaixo/debaixo', ique 'depois', xe'o

ao lado de', xoco 'em/a/de/para/em cima', ouque 'em cima'; xe'o xine 'ao la-

do do caminho/ a beira do caminho'.

3.5.5.6 Elementos qualificativos: cali 'pequeno', sino 'f§mea',

p6'i 'outro'; seno tapt'i 'galinha'.

Quando se acrescenta qualquer sufixo & primeira palavra das unidades

de acentuagao (3.5.1 e 3.5.2) estas nao sao mais uma s6 unidade: ovocu hd'a
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'a casa do pai dele', dvocuque na-a a casa do pai dele', nicoti taptH. 'estfi co-

mendo galinha', nicdpoti tapt'i 'estd comendo galinha outra vez'.

Pode-se interpolar um ntimero qualquer de sufixos entre enepo e as uni-

dades demonstrativas nucleares (3.4.4.1); o gnipo, contudo, permanece uni-

dade: enepohico ra hdyeno 'estes homens'.

Quando se acrescentam sufixos d primeira palavra das unidades restan-

tes, hh muita variagSo quanto d continuagSo das duas palavras como uma s6

unidade de acentuagSo. Em geral, divide-se a unidade em duas: tnamo pQiaJ

inamo p(ha 'entao ird', inamaca pCho / (namaca pOio 'entSo foi tamb6m'.

As unidades de acentuagao acima referidas sao as mais comuns; h& ou-

tras, por6m. £ posslvel ocorrerem mais de duas palavras numa unidade de

acentuagio: mahi yonoti xoco po'tnu 'Dizem que vai na casa do irmao.' Al6m

disso, deve-se notar que existem variagSes entre um e outro indivlduo na ma-

neira de falarem, no que diz respeito d combinagSo de elementos numa

unidade de acentuagao; ds vezes se notam variagoes na fala do mesmo in-

dividuo.

3.6 Palavra de pausa

Quando se toma necess^rio hesitar para pensar na pr6xima palavra,

deve-se usar cd'aye em vez de 'uh' ou qualquer outra palavra nfio-ter§na:

na ydno cd'aye yexdvi? 'Aonde foi seu . . . seu irmao?' As vezes se abrevia

cd'aye para ca'. (Usa-se outrossim cd'aye para chamar atengfio a alguma

coisa que se vai dizer: cd'aye coe ytlho 'assimele disse', seguido de uma cita-

gSo).

Quando a gente profere uma palavra errada, pode-se dar a forma certa

e acrescentar mani ngoSti: ya'a mani ngoSti 'quer dizer "seu pai'".



L I g A 4

PRIMEIRA FESSOA DO SINGULAR;H E HH

Exercicio: Resposta

Yahhicovoti?

E6m, anjicovoti.

Quip6heoti?

Eem, nguipoheoti.

Iqueti line?

ESm, ingoti une.

Issipiheoti?

Eem, inzupAheoti.

Quem6hiti?

E6m, ngom6hiti.

Xe'6peeti?

Eem, njo'6peeti.

Estd tomando banho?

Sim, estou tomando banho.

Estd lavando roupa?

Sim, estou lavando roupa.

Esti buscando Agua?

Sim, estou buscando Sgua.

Esta rogando?

Sim, estou rogando.

Est^ brincando?

Sim, estou brincando.

Estd passeando?

Sim, estou passeando.

Exercicio: padrao gramatical I

Na y6no?

Aco y6nongu.

Substituir i4co ydnongu.

por: Miranda-que y6nom.

Njo'6peeti.

Tdnguique y6nom.

Aonde vocfi vai?

N§o vou a nenhuma parte.

Substituir Ndo vou a nenhuma parte.

por: Vou a Miranda.

Vou passear.

Vou no tanque.

Exercicio: padrao gramatical II

Nac6yeeyey6'a?

Apeepo.

Como vai seu pai?

Vai bem.
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Substituir yd 'a

por: yeno Joao

xe'exa Joao

eno Joao

Substituir Apeepo-

por: Cali yussicapone.

Aco c6yeecu.

Aco yuvaati.

Substituir seu pai

por: a esposa de Joao

filho de Joao

a mae de Joao

Substituir Vai bem.

por: Est^ um pouco melhor agora.

Estd bem.

EstA bem. / Nao tern nada.

Exercicio: padrao gramatical III

Na queyeeye?

Apeepo.

Substituir Apeepo.

por: Cali yunzicopone.

Aco ngoyeecu.

Aco yuv6nuti.

Como vai? (voc§)

Vou bem.

Substituir Vou bem.

por: Estou um pouco melhor agora.

Estou bem.

Estou bem. / Nao tenho nada.

4. 1 Primeira pessoa do singular

4.1.1 Revise 1.3, nasalizagao.

4. 1 .2 Qualquer palavra referente d 1' pessoa sg., sem levar em conta a

categoria gramatical a que possa pertencer, recebe caracteristica de nasaliza-

(jfto: nzd'a meu pai', ngodne eu tamb6m', anjtcovoti 'estou tomando banho'.

4.1.3 Todas as vogais e semi-vogais v e y das palavras da 1' pessoa sg.

sao nasalizadas a menos que esteja presente uma das seguintes consoantes

sonoras, pr6-nasalizadas: mb, nd, ng, nz, e nj. Em tais casos, estende-se a

nasalizagao A primeira das consoantes. Compare-se inom (end) 'minha mae'

com end'inguene (eno'inguene) 'minha finada mae'.

4.1.4 Quando a 1^ pessoa sg. apresenta mb, nd, ou ng, a terceira pessoa

sg. ser6 p, t, e c/q respectivamente: mbtho 'fui', pfho 'ele foi' ; ivdndaco 'sentei-

-me', ivdtaco 'ele sentou-se'; nguipdheoti 'estou lavando roupa', quipdheoti

25



'ela est^ lavando roupa'. Assim 6 posslvel derivar a 1' pessoa sg. da terceira

pessoa sg. e vice-versa

.

4.1.5 Quando a 1» pessoa sg. apresenta nz ou nj, nSo § posslvel saber

qual ser^ a forma da terceira pessoa sg., ja que h& dois sons na terceira sg. que

se tomam nz na 1' pessoa sg. e dois que se tomam nj: nzd'a 'meu pai', hd'a

pai dele'; inzupdheoti estou rogando', issupdheoti estfi rogando'; anjtcovoti

'estou tomando banho', ahhicovoti 'ele est6 tomando banho', njo'dpeeti 'estou

fazendo visita', xo 'dpeeti 'esta fazendo visita'. Note-se que nao h& confusao na

mudanga de terceira pessoa sg. para 1' pessoa sg. porque h/s sempre se trans-

forma em nz e hh/x se transforma sempre em nj.

4.1.6 Em resumo, para formar a 1' pessoa do singular modifica-se a

forma da 3' pessoa sg. da seguinte maneira: p > mb, t y nd, clq > ng, his > nz,

hh/x > nj, e nasaliza-se toda vogal ou semi-vogal anterior.

Quando o suflxo -hico 'plural' recebe a nasalizagao, normalmente 6 o c

que muda para ng em vez do h para nz: dyom 'meu irmao', aydhingo meus

irmaos'.

(Algumas palavras emprestadas apresentam nasalizagao que nao se rela-

ciona com a 1' pessoa do singular (69.21: sindu 'cem/cento'. A16m destas, hi

mais umas poucas palavras nasalizadas na lingua terfina que nao tSm nenhu-

ma relagao com a 1* pessoa sg.: eSm 'sim', mium 'mundo/campo'.)

4.2 Hehh
Na fala de alguns indivlduos, hha, hho, e hhu soam iguais a ha, ho, e, hu

respectivamente. Tais pessoas distinguem entre hh e h apenas quando prece-

dem a i ou e. A proniincia variada de hha, hho, e hhu 6 mais comum em Ca-

choeirinha e entre as pessoas mais idosas; antigamente era mais frequente.

Os jovens tendem ds vezes a usar hh quando os adultos dizem h: -hhico

'plural' em vez de -hico. For outro lado, tamb6m empregam nz em certas pa-

lavras que OS adultos pronunciam com nj: anzd'axo 'gosto de' em vez de

anjd 'axo.

Quando ocorre uma das seqii§ncias hi, ihi, ihe, ou ehi, pronimcia-se o i

mais ou menos como u, estando os l^ios, por6m, distendidos em vez de arre-

dondados: ihi rabo dele', the 'seu nome'. Compare-se o i depOio 'ele foi' com
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i de pthe 'vocfi foi' ; note-se que no segundo exemplo o i 6 desta variedade

incomum por fazer parte da sequ§ncia ihe.

Quando ocorre uma das sequfincias he, ehe, ehi, ou ihe, pronuncia-se o

e ligeiramente mais aberto que o 6; eheh6pixoti 'est6 raspando' (mandioca).

Compare-se enzehipixoti 'estou raspando'. primeiro e j6 nao 6 desta varieda-

de uma vez que nSo 6 mais das seqiifincias acima referidas.

A16m das seqiifincias aqui mencionadas, pronuncia-se o i como em igreja

e e entre ^ e e do portugufis.



L I g A 5

SEGUNDA PESSOA (CONTD.); TERMOS UTEIS

PARA ESTUDO DA LtNGUA

Exercicio: resposta

Ainapo y^coe.

Aco yuvaSti.

Hhoco quix6nu.

Aco yuvaati.

Ydpanane.

Eem, c6'oyene.

Yiirucapu.

Eem, urungovone.

Yan6eye?

Undineeye.

Apee queyiihope?

An^eye.

Nac6'eye?

Y^ucapamaca queyiihoiyii.

Naqu6'eye?

He'oo ixea yem6'u.

Co6cuicone?

Elm, co#cuicone.

Obrigado/Obrigada.

Nao 6 nada.

Desculpe-me/Dd licenga.

Nao 6 nada. / Estd desculpado. / Pois

nao.

Sente-se aqui.

Sim, agora mesmo.

Entre.

Sim,jdentrei.

Estd aqui?

Estou aqui.

Voc§ tem livro/papel?

Est^ aqui.

Como que 6?

Fale outra vez.

que voc6 disse?

Fale mais devagar. (Faz-devagar-

-sua-fala.)

S6 isso? / For enquanto chega?

Sim, s6 isso. / Sim, por enquanto chega.

Undineeye: 6 forma irregular feita do pronome subjetivo da primeira pessoa

i2ndi 'eu'. Yan6eye 6 dito ao visitante por algu6m que chega aonde ele estd

visitando.
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Exercfcio : padrao gramatical I

Cutic6ehara'a? Como se chama isto?

Xupu c6eha. Chama-se mandioca/aipim/macaxeira.

Substituirxtipu Suhstituir mandioca

por: coyuhbpeti por: livro/papel

tamucu cachorro

Davi Davi

Exercicio: padrao gramatical II

Yurucapu. Entre.

Eem, co'oyene. Sim, agora.

Substituir £^m, cd'oyene. SubsUtuir Sim, agora.

por: Eem, lirungovone. por: Sim, jS estou aqui.

Xe'6' ngoeti. Nao vou demorar. / Estou

aqui por um momento so.

(Fico parado.)

Exercido: padrao gramatical III

Naha'a? Onde est^ o pai dele?

Arac6xono. Est6 \&.

SubstituirWa Substituir o pai de/e

por:y6'a por:seupai

e]^5yj
o irmao maior dele

yex6vi ^^" irmao maior

SubsUtuir Aracdxono. Substituir Estd Id.

por: Harac6xono (outra proniincia) por: Estd \&.

An6eye. Estd aqui.

Aneco. Estd ali.

Xoco Joao. Estd na casa de Joao.

Ahhlcovoti. Estd tomando banho.

Icoti line. Estd buscando dgua.
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Segunda pessoa (toda vogal inicial menos i )

Para fonnar a segunda pessoa sg. da terceira pessoa sg. que comega com

uma vogal que nao seja i, prefixa-se y- A forma da terceira pessoa:

dpee 'ale estd/estava'

ydpee 'vocfi est6/estava'

urucovo 'ele entrou'

yilrucovo 'voc6 entrou'

exdvi 'o irm§o maior dele'

yexdvi 'seu innao maior (de vocfi)'

dvocit 'bl casa dele'

ydvocu 'sua casa (de voc6)'

Aplica-se esta regra a substantivos possuidos e ao sujeito incluido em

verbos.

Note-se que uma palavra pode apresentar y inicial por ser da segunda

pessoa: ySno 'a mSe de vocS' ou por ser o y parte integral da palavra: ySno

a esposa dele'.



L I g A o 6
PRIMEIRA PESSOA DO PLURAL

Exercfcio: resposta

Nay6no?

Miranda-que y6nom.

Ndnoe y6no?

Miranda-que v6no.

Aonde vai?

Vou a Miranda.

Aonde voc6s v§o?

Vamos a Miranda.

Exercfcio: padrao gramatical I

Cuti ituco? / Cuti itucovo?

Inzlcaxovoti.

Substituir Inzicaxovoti.

por: Anjicovoti.

Injuxiicoti.

Oye'engoti.

Ondoplcoti.

Aco induque.

Nguipoheoti.

Ngoni6hiti.

Njo'6peeti.

Nguipopu 'icovoti.

que estd fazendo?

Estou estudando.

Substituir Estou estudando.

por: Estou tomando banho.

Estou tecendo.

Estou cozinhando.

Estou cortando (lenha).

Nao estou fazendo nada.

Estou lavando roupa.

Estou brincando.

Estou passeando.

Estou lavando a cabega.

Cuti ituco/itucovo?: Cuti itucovo? significa ou 'o que estd fazendo?' ou 'o que

e?' contexto esclarece qual 6 o sentido. Falando de crianga rec6m-nascida -

'0 que 6, homem ou mulher?' Falando de pessoa conhecida - 'O que est^ fa-

zendo?' Quando tern o segundo sentido 6 o mesmo que cuti ituco? Note que o

verbo nas respostas tem o sufixo -ti.

Exercicio: padrao gramatical II

Cuti ituconoe?/Cuti itucovonoe?

Vihicaxovoti.

que estao fazendo?

Estamos estudando.
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Substituir Vihicaxovoti.

por: Vahhicovoti.

Vixuxucoti.

Voye '6coti.

Votoplcoti.

Aco vltuque.

Quip6heoti uti.

Comohiti uti.

Xo '6peeti uti.

Quipopu'icovoti (iti.

Substituir Estamos estudando.

por: Estamos tomando banbo.

Estamos tecendo.

Estamos cozinhando.

Estamos cortando (lenha).

Nao estamos fazendo nada.

Estamos tomando banho.

Estamos brineando.

Estamos passeando.

Estamos lavando a cabega.

Primeira pessoa do plural

Para formar a primeira pessoa pi. de uma terceira pessoa com vogal ini-

cial, prefixa-se v-: ahhicovoti 'est6 tomando banho', vahhicovoti 'estamos to-

mando banho'.

Para formar a primeira pessoa pi. de uma terceira pessoa com consoante

inicial, acrescenta-se a palavra uti 'n6s/nossos' apos a palavra original: quipd-

heoti 'estd lavando roupa', quipdheoti uti 'estamos lavando roupa'.

Excegao: A linica excegao a esta regra 6 yono 'foi/viajou', vono 'fomos/

viajamos'.



L I g A 7

SUFIXOS OBJETIVOS; SUFIXOS PLURALIZADORES
-NOE, -HICO;

ELEMENTOS CITACIONAIS COe, QUtXOA

Exercicio: transformagao, mudanga de suilxo objetivo

Ina quixonu: Acomo piha.

Ina quixopi: Acomo piha.

Ina nguixopi: Acomo mbiha.

Ina nguixoa: Acomo mbiha.

Ina nguixoa neco h6yeno:

N6ixiipaa ra Yem6 'u.

Ina quixoa neco hoyeno:

N^ixiipaa ra yemb'u.

Ina quixo'6vi: Pih6ne, quix6'ovi.

Ina quixe'evi: Pih6ne, quix6'evi.

Ina ngoe: Quip6pu'icapu, ngoe.

Ina c6e: Quip6pu'icapu, cfle.

£ntao ele me disse : Nao ivk.

Entao ele disse a vocfi: Nao irA.

Entao eu Ihe disse: Nao irei.

Entao eu disse a ele: Nao irei.

Entao eu disse ao homem:

Tome cuidado da sua palavra.

Entao ele disse ao homem:

Tome cuidado da sua palavra.

Entao ele nos disse: J§ foi, nos disse.

Entao vocS nos disse: Jk foi, nos disse.

Entao eu disse: Lave a cabega, eu disse.

Entao ele disse: Lave a cabega, ele disse.

Exercicio: resposta

Mani yen6voti?

Eem, per6xanu line.

Mani yen6votinoe?

Eem, per6xaavi une.

Vocfi quer tomar dgua?

Sim, quero 4gua (dd-me).

Voces querem tomar ^gua?

Sim, queremos dgua (d^-nos).

Exercicio: padrao gramatical I

C6e neCO h6yeno

:

Aquele homem disse

:

. Aco yuv6nuti. Estou bem./Nao hd nada comigo.
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Substituir yuvdnufi Substituir fstou bem.

por: yuv6piti por: Voc6 est6 bejn/NaoM
nada contigo.

yuvaSti Ele estd bem/Nao hA nada

com ele-

yuvo '6viti Estamos berd./Nao h& nada

conosco.

Exercicio: padrao gramatical II

Mbih6potine, aco Ixanu. J& vou embora , nSo me disse.

Substituir aco ixanu Substituir ndo me disse

por:acoIxenu por: vocfi nao me disse

acoinjapi eu nao disse a voc€

aco dcoe ele nao disse

aco dngoe eu ndo disse /digo

ixea diga a ele

Exercicio: padrao gramatical III

Cuti yuvopi? que voc6 tem?

Aco yuv6nuti. Estou bem./Nao h& nada comigo.

Substituir Aco yuvdnuti. Substituir Estou bem.

por: Coh6neti ndflti. por: Estou com dor de cabega.

Ucu 'uti yuvonu. Estou com gripe.

Exercicio: padrao gramatical IV

Cuti yuvaS? O que ele tem?

Aco yuvaSti. Ele estd bem./Nao h^ nada com ele.

Substituir Aco yuvadti. Substituir Ele estd bem.

por: Coh6neti tuti. por: EstS com dor de cabega.

Ucu 'uti yuva§. Estd gripado/resfriado.

Apeemea. Parece que tem alguma coisa7

Estd sentindo alguma coisa.
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7. 1 Sufixos objetivos -nu, -pi, -a, -Vvi

-nu 'me/mim'

Quando -nu vera seguido de -a, o u se toma o porque nSo pode ocorrer

grupo ua: porixonoa 'ele a deu a mim'. Quando o sufixo 6 verbal seguido de

-a e pertence ao modo potencial (10.2,3), o u se torna a: aco par6xanaa 'ele

n§o a deu a mim'.

-pi 'vocS'

Quando -pi vem seguido de -a, o i se toma e porque nao pode ocorrer o

grupo ia: porixopea 'ele o deu a voc6'.

-a 'o/a/ele/ela'

i. -a linico sufixo objetivo que pode ocorrer ap6s outro sufixo objetivo:

porixonoa ele o deu a mim', por6xoa 'deu a ele/o deu a ele'.

-Vvi 'nosMos'

V indica que a vogal 6 igual k cjue a precede: per^xaavi 'd6-nos', p6-

neevi o que ele nos deu'. Quando cai o acento na Vdo sufixo ou na vogal an-

terior, sufixo comega com oclusiva glotal, i.e. -'Vvi: nico'dviti 'estio nos

picando', porexd'oviti 'ele nos d&'.

Quando -Vvi ou -'Vvi vem seguido de -a, a i se toma e por causa da se-

qiiencia ia, que nao 6 permitida: por^xoovea 'ele o deu a n6s'.

7.2 Sufixos pluralizadores -noe e -/lico

Nas pessoas segunda e terceira, nao se distinguem amiude singular e

plural. Pode-se fazer tal distingao, por^m, pelo acr6scimo do sufixo -noe na

segunda pessoa pi. e de -hico na terceira pessoa pi.: nguixdpinoe 'disse a

voc€s', nguixoahico 'disse a eles'. Nestas palavras 6 o objeto o elemento plu-

ral, pois sujeito 6 a primeira pessoa do singular. Nos exemplos que seguem 6

o sujeito elemento plural, uma vez que estes verbos nao tfim objeto: pih^noe

'ides', pihdhico 'foram'. Quando um verbo transitive tem siyeito em terceira

pessoa e objeto na mesma, existe ambigilidade quanto k pluralidade de sujeito,

objeto ou ambos: issiicoahico 'bateu neles/bateram nele/bateram neles'.
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Quando ausentes os sufixos -noe ou -hico, nao se pode saber se a forma

6 singular ou plural. H^ muita variagao particular no que diz respeito a fre-

qufincia de uso destes sufixos.

-noe se emprega tanib6m no sentido coletivo com as pessoas primeira e

terceira (76.1): caliquetinoe 'sao do tipo pequeno'.

7.3 Coe e quixoa 'dizer'

C6e, forma verbal intransitiva, se usa quando nao hA objeto: c6e neco

seno 'a mulher disse', mas se usa quixoa, forma verbal transitiva, quando estd

incluido um objeto: quixdnu 'ele me disse'.

A forma negative de cde 6 dcoe: aco dcoe 'nao disse', e a forma negative

de quixoa 6 ixaa: aco ixanu 'nao disse para mim'. Veja 44.1 para mais de-

talhes.

Cde vem seguido de demonstrativo {ra, ne) quando se diz quem estd fa-

lando: coe ne calivdno 'a crianga disse'. Mas se coe 6 seguido de uma palavra

como 'fala, escritura, pensamento, palavras' 6 opcional o demonstrativo: ha

c6e inzdneu . . .'assim penso . . .(assim dizem meus pensamentos . . .)', cde 6xe-

tina 'a histbria dele diz', c6e ra camone i2ti . . .'o que ouvimos 6 (diz) . .
.'.

7.4 Colocagao de elementos citacionais

elemento citacional ('ele disse', etc.) pode preceder ou seguir A citagao

ou ser usado duplamente; ou pode interromper a citagao, haja ou nao outros

elementos citacionais: ina quixdnu: PiMne, quixdnu 'entao ele me disse:

"Vai," disse para mim.'



L I g A o 8

NUMEROS ; COE COMO AUXILIAR; -NE AGORA' ; L

Exercfcio: resposta

Niqu6ne?

Eem, ning6ne.

Yahhicovone?

Eem, Snjicovone.

Na y6'aaye quilu Y§hha?

Yehi' coe.

Na y6'aaye quilu ahha?

Poehaaxo.

Na y6'aaye m6turu y6mone?

Pi'aaxo.

Na y6'aaye in6turu omone?

Mopo'aaxo.

Na y6'aaye ndiizea v6neu?

Coatuni' coe.

Na y6'aaye nduzea vineu?

Pi'aaxo.

Na y6'aaye simoti?

Poehaaxo.

Na y^'aaye yonoti?

Mop6'aaxo.

Jk comeu?

Sim.jScomi.

Ja tomou banho?

Sim, j^ tomei banho.

Quantos quilos voce quer?

Dez.

Quantos quilos ele quer?

Um.

Quantos metros voce trouxe/levou?

Dois.

Quantos metros ele trouxe/levou?

Tres.

Quantas diizias voce comprou?

Quatro.

Quantas diizias ele comprou?

Duas.

Quantos chegaram?

Um.

Quantos foram/viajaram?

Trgs.

Exercicio: padrao gramatical I

Na y6'aaye quilu yShha?

Poehaaxo.

Quantos quilos voc6 quer?

Um.
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Substituir ydhha

por; Shha

Substituir Pdehaaxo.

por: Pf 'aaxo.

Mop6'aaxo.

Coatuni ' coe.

Singii' c6e.

Substituir voci quer

por: elequer

Substituir Um.

por: Deis.

Tr6s.

Quatro.

Cinco.

Estrutura de sentengas

A estrutura b^sica de uma sentenga come Na yi'aaye qutlu ydhha?

'Quantos quilos voce quer?' (literalmente: 'Quantos quilos seu desejo?') 6: pa-

lavra interrogativa mais substantive. A id6ia verbal de uma tradugao literal

seria '6/tem', mas nao se expressa na lingua terSna. (v. 43.1 para mais a res-

peito de mlmeros.)

Exercfcio: padrao gramatical II

Na y6'aaye m6turu yomone?

Sei' c6e.

Substituir mituru

por: quilu

nduzea

Substituir ydmone

por: omone

yahha

ahha

Substituir Sei ' c6e.

por: Set6' c6e.

Oitii' c6e.

Nov6' c6e.

Yehl' coe.

Quantos metros voc6 trouxe/levou?

Seis.

Substituir metros

por: quilos

(Quantas) duzias

Substituir voce trouxe/levou

por: ele trouxe/levou

voce quer

ele quer

Substituir Seis.

por: Sete.

Oito.

Nove.

Dez.
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Exercicio: padrao gramatical III

Na y6 'aaye xe '6xa ne yex6vi? Quantos filhos tern seu irmao maior?

Pi'aaxo. Dois.

Substituir Pi 'aaxo. Substituir Dois.

por: 1-10 por: 1-10

Exercicio: padrao gramatical IV

Na y6 'aneeye xe '6xa ne yexovi? Quantos filhos tem seu innao maior

agora?

P6ehaico. S6 um.

Substituir Pdehaico. Substituir S6 um.

por:Pi'aane. por: Dois agora.

Mopo'aane. Tres agora.

Coatuni ' co6ne. Quatro agora.

Singii' co6ne. Cinco agora.

8.

1

Coe como auxiliar

Usa-se c6e conao elemento auxiliar com os mimeros de 4 para cima: yehi'

coe dez' (pode-se traduzir tamb6m 'sao dez').

8.2 -ne 'agora'

Este sufixo significa 'agora, por enquanto': dcone ongdnocoa 'nao precise

dele mais', aco ongdnocoa 'n§o precise dele'. Pode-se dizer de uma mulher

ainda na idade de fecundidade: na yi'aaneeye xe'6xa? 'quantos filhos ela tem

agora?'

Quando o acento cai no -ne a forma 6 -ne'e: hupan6'e cdxe yane cohhie

'o sol € mais brilhante do que a lua', ituquiti acoti pihani'e ya tumiine 'tra-

balho que nao vai para frente'.

t fScil confundir o sufixo -ne com o demonstrative ne 'esse/aquele'. HS,

por6m, uma Ugeira diferenga no ritmo entre issiicoane hdyeno 'o homem j6

bateu nele' e issucoa ne hdyeno 'ele bateu naquele homem'.

H& mais dois sufixos -ne tratados em 14.3 e 81.1.
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8.3 L

L e letra infrequente. Compare-se a pronuncia do I nas seguintes palavras

das Unguas terena e portuguesa:

lata /ap^pe 'beiju'

Zago /apdhiti 'leve'

ZacA'iti 'molhado'

loho /ope 'esquerda'

loca e/6queti oc6vo 'alegre'

lixo ca/ivono 'crianga'

Ziquido quiZiquIZi 'periquito'

Zua aZu'ocoa 'eleosubiu'

aiugar puZuZii'iti 'poeira'



L I g A O 9

DIAS DA SEMANA; -QUE 'A/EM' ; -MO; 'FUTURO'

CLASSIFICAgAO DOS VERBOS

Exercicio: padrao gramatical I

Cuti ituc6vo cdxe c6'oyene?

LQmingu.

Substituir Lumingu.

por: Ique lumingu.

Pi'aStic^e.

Mopo'aStic&xe.

Coituru c^e.

Singu c^e.

Sdpatu.

Que dia 6 hoje?

Domingo.

Substituir Domingo.

por: Segimda-feira.

Terga-feira.

Quarta-feira.

Quinta-feira.

Sexta-feira.

Sabado.

Exercicio: padrao gramatical II

Cutimo ituc6vo c&xe ihirooti? Que dia serA amanha?

Lumingumo. SerA domingo.

Substituir LUmingumo.

por: Iquemo Iflmingu.

Pi'aStimo c^e.

Mopo'aatimo c&xe.

CoAturumo c&xe.

SIngumo c&xe.

SSpatumo.

Substituir domingo

por: segimda-feira

terga-feira

quarta-feira

quinta-feira

sexta-feira

s^ado

Exercicio: padrao gramatical in

Cutimo ituc6vo cixe slmii Rio?

Ave 6i^aa.

Que dia voce vai chegar no Rio?

Ainda nao sei.
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Substituir Avo 6njaa.

por: Lflminguque./

Liiminguquemo.

SSpatuque./

SSpatuquemo.

Iqueque lumingu./

Iqu6quemo lumingu.

Pi'aStiquec^e./

Pi'aStiquemo c4xe.

Singuque c&xeJ

Singuquemo c6xe.

Substituir Ainda ndo sei.

por: No domingo.

No sdbado.

Na segunda-feira.

Na terga-feira.

Na sexta-feira.

Simo, sedpo 'chegar': Simo 6 usado quando determinada pessoa chega a um
lugar que nao seja sua pr6pria casa. No caso de chegar ela ao pr6prio lar, em-

prega-se sedpo. De maneira semelhante, use-se ptho quando uma pessoa vai-

-se embora da sua casa, ao passo que 6 utilizado pihdpo quando a mesma sai

para casa ou se afasta de forma permanente (muda-se para outro lugar). Nos

dois casos, a diferenga resulta do sufixo -po 'outra vez' (27 .1) piho + -po-*pi-

hdpo e simo + -po—*se6po, mas 6 irregular na formagao.

Exercicio : padrao gramatical IV

Namo siipii?

Iharootique ./Ih^rootiquemo

.

Substituir Ihdrootique.

por: C6'oyene/C6'oyenemo.

Co'oyene quiyacteeque.

Namo simea y^'a?

Pi'aatique Ccixe.

Substituir Pi 'adtique cdxe.

por: Mopo'aStique c^xe.

Co^turuque c^e.

Quando voce vai chegar (em casa)?

Amanha.

Substituir Amanha.

por: Hoje

Hoje na parte da tarde.

Quando seu pai vai chegar (em outro

lugar)?

Na terga-feira.

Substituir Na terga-feira.

por: Na quarta-feira.

Na quinta-feira.
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Exercfcio : padrao gramatical V

Namo se6pea yS'a? Quando seu pai vai chegar (em casa)7

Ih^ootiquemo. AmanhS.

Substituir Ihdrootiquemo. Substituir Amanha.

por: C6'oyene. por: Hoje.

C6'oyene quiyac6xeque. Boje na parte da tarde.

9.1 Dias da semana

terina portuguGs

IQmingu domingo

ique Iflmingu (depois dedomingo) segunda-feira

pi'a&tic^e (2 dias) terga-feira

mopo'aSti c&xb (3 dias) quarta-feira

coaturu c&xe (4 dias) quinta-feira

singu c6xe (5 dias) sexta-feira

s&patu sdbado

Note que os terenos contam os dias da semana tendo por base o domingo.

9.2 -que em/de/a/para'

-Que equivale a v^rias preposigSes em lingua portuguesa : pi'adtique cdxe

'na terga-feira', messdcuque 'na mesa', dvonguque 'a/em minha casa', Miran-

da-que ydnom 'vou a Miranda', Miranda-que ungdpea 'estou chegando de

Miranda'.

-Que 6 usado mais comumente com top6nimos, e raramente com nomas

pr6prios de pessoa. Com estes se emprega normalmente a palavra xoco: xoco

Maria 'a/de/com Maria', (v. 26.4 xoco.)

9.3 -mo 'futuro'

-Mo indica futuro tanto em verbos mbihdpotimo 'eu vou embora', xUnati-

mo 'ficar^ forte'; como em substantives luminguquemo 'no domingo'.

Quando o elemento -mo 6 final numa palavra oxitona, ocorre a forma

-md'o: mbihamd'o ihdrootique 'vou amanhS'.
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9.4 Classificagao dos verbos

Os verbos subdividem-se em dois grupos a respeito da forma: os da classe

.X'0(10.2; 11.3 por6;foa 'ele o deu'), e os da classe A- (11.1,3 acoahlya'i 'nao6

amarelo').

Tamb6m se subdividem a respeito do significado: agSo: quetdcoa

'ele rebentou', coyuhoa 'ele o falou', e descrigao: equetdcoti 'est6 rebenta-

do', hiyd'iti '6/est^ amarelo'.

Ainda que a maioria dos verbos da classe A- sejam descritivos e a maioria

dos da classe -XO sejam de agao, os termos A- e -XO s6 referem A forma dos

verbos e nao ao significado.



L I g A 10

NEGATIVOS; FORMAgAO DO NEGATIVO DOS
VERBOS DA CLASSE -XO;

MODO EFETIVO E POTENCIAL

Exercfcio: transformagao posidvo -»- negativo

Quip6heoti quiyac4xeque.

Aco quip^hea quiyactoeque.

Ontem ela estava lavando roupa.

Ontem ela nSo estava lavando roupa.

Issup^eotimo.

Acomo issupahea.

Ele vai ro^ar.

Ele nao vairogar.

Icoti line ne moqu6xa.

Aco ica une ne moqu6xa.

Uriicovoti ne hbyeno.

Aco urucapu ne h6yeno.

A irma dele estd buscando 6gua.

A irma dele ndo estd buscando dgua.

Aquele homem est^ entrando.

Aquele homem nao est6 entrando.

Ahhicovotimo ne calivSno.

Acomo Shhicapu ne talivSno.

A crianga vai tomar banho.

A crianga nSo vai tomar banho.

Ihicaxovoti.

Aco Ihicaxapu.

Ele estd estudemdo.

Ele nao estS estudando.

Nguipopu'icovotimo.

Avomo nguip^pu'icapu.

Vou lavar a cabega.

Ainda nao vou lavar a cabega.

Nguip6heotimo.

Avomo nguip&hea.

Vou lavar roupa.

Ainda nao vou lavar roupa.

Mbih6potimo.

Avomo mbihdpa.

Vou indo./Estou voltando.

Ainda nao vou voltar.

Oye'6ngotimo.

Avomo ay^'enga.

Vou cozinhar.

Ainda nSo vou cozinhar.
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Exercicio : resposta

Avose^payA'a''

Avo.

Avo sima JoSo?

Sim6ne.

Seu pai ainda nSo chegou (em casa)7

Ainda nao.

Joao nao chegou ainda

(em outro lugar)?

J& chegou (em outro lugar).

Exercicio: padrao gramatical I

Piheti?

Eem, mbihdti.

Substituir Eim, mbihdti

por: Aco mbiha.

Aco y§nam.

Vocfi vai?

Vou sim.

Substituir Vou sim.

por: Nao vou.

Nao vou./Nao vou viajar.

10.1 Negativos

Os negativos aco e avo precedem aos verbos: aco ydna 'nfto foi/viajou',

avo ydna 'ele ainda nao foi/viajou'; aco ocdyuho ele nao falou', avo ocdyuho

'ele ainda nSo falou', e aos substantivos: aco ihicaxoti 'nao h6 professor' avo

ihicaxoti 'ainda nao h& professor'.

Aco'o e dvo ocorrem isoladamente : pihetimo? vocfi vai?', dco'o 'nao',

dvo ainda nao', e seguidos de demonstrativo e substantivo: dco'o ne ihica-

xoti professor nao estS', dvo ne ihicaxoti 'o professor ainda nao estA'. Aco'o

se usa tamb6m para significar 'ou': rara'ii cdyee yara cdxe, dco'o, comdhiti?

'ele estava sem energia/doente hoje ou estava brincando?'.

10.2 negativo de verbos da classe -XO

Para formar o negative de verbos da classe -XO, precede-se o verbo prin-

cipal pelos negativos auxiliares avo 'ainda nao' ou aco 'ndo', e ddo-se as se-

guintes mudancjas no verbo principal:

1) Quando ocorre o sufixo -vo (17.3), transforma-se em -pu, ahhicovoti

'estd tomando banho', aco dhhicapu 'ele nao tomou banho'.
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2) Os demais o do verbo principal se transformam em a, inclusive os

afixos -nu (que se transforma em -no quando seguido por a (7), -po (27.1),

-pono (24.3), -ino (32.1), os qualificadores, -coco (65.1), -cono (65.2), e co-

(36.2; 40.1; 52.2.1 e4):pi7z()po 'foipara casa', acopihdpa nSo foipara casa'.

3) Pode-se mudar a posigao do acento. Note-se que no exemplo referido

em 10.2.1 o acento se muda, mas nao no exemplo 10.2.2. A colocagao do

acento dos verbos da classe -XO vem descrita em 17.1.

10.3 Modo efetivo e potencial

Existem dois modos, o efetivo e o potencial. Um dos usos principals do

potencial 6 o negative. As regras que foram dadas em 10.2.1 e 2 tratam das

mudangas no pr6prio verbo (nao no negativo auxiliar). Estas mudangas sao

as mesmas para qualquer uso do modo potencial, seja o uso negativo ou nao.

(A formagao do modo potencial para a classe -XO foi descrita em 10.2 e para

a classe A- sbtA em 11.1. Veja 23.1 para os usos dos modos efetivo e poten-

cial.)



L I g A 11

NEGATIVO DOS VERBOS DA CLASSE il-;

DISTINgAO ENTRE OS VERBOS DAS CLASSES A- E -XO;

OCOVO SEDE DAS EMOgOES'

Exercicio : transformagao positivo -»• negativo

Njo'6peeti.

Acoonjo'opee.

Ngoyonoti tapl'i.

Aco ongbyono tapi'i.

Coy6notipo'inu.

Aco oc6yono po'lnu.

Com6hiti.

Aco oc6mohi.

C6tuti.

Aco 6cotu.

Cohoneti 6e.

Aco 6cohone 6e.

Pu'iti.

Aco Apu'i.

Unatine'e.

Aco aunatine'e.

Xiinati ne camo.

Aco ixuna ne cAmo.

Tiu'itineipovoti.

Aco dtiu'i ne ipovoti.

Tiu'iti OCOVO ne hoyeno.

Aco Stiu'i oc6vo ne hoyeno.

E16queti oc6vo ne seno.

Aco cieloque ocovo ne seno.

Estou passeando./Estou visitando.

Nao estou passeando./Nao vou passear.

Estou cuidando da galinha.

Nao estou cuidando da galinha.

Est^ cuidando do irmao dele.

Nao esti cuidando do irmao dele.

Estd brincando.

Nao est^ brincando.

Est^ quente.

Nao estd quente.

Ele estci com dor de dente.

Ele nao esti com dor de dente.

Estd gordo./fi gordo.

Nao est^ gordo./Nao 6 gordo.

i, bom./Esti bom.

Nao 6 bom./Nao est^ bom.

cavalo 6 forte.

cavalo n§o 6 forte.

pano 6 forte.

pano nao 6 forte.

homem 6 corajoso.

homem nao 6 corajoso.

A mulher est^ alegre.

A mulher nao esti alegre.
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El6queti yoc6vo. Voc6 estA alegre.

Aco deloque yoc6vo. VocS nao estA alegre.

Icaxu 'iti ong6vo

.

Estou txiste

.

Aco &icaxu'i ong6vo. Nao estou triste.

Uhh6 'ecoti. fi bonito./Est6 bonito.

Aco duhhe'eca. NSo 6 bomto./N§o estd bonito.

UhM'coti '6/est6 bonito', aco duhh^ 'eca 'nao 6/est6 bonito' 6 a tinica exce-

gao na formagSo de negatives, fi diferente no sentido de empregar o prefixo

a- como verbo da classe A- e tamb6m transformar o o em a como verbo da

classe -XO.

11.1 Negativo dos verbos da classeA -

Para formar o negativo de verbos da classe A-, precede-se o verbo da ter-

ceira pessoa pelo negativo auxiliar, avo 'ainda nao' ou aco 'nao'; ocorrem as

seguintes mudangas no verbo:

11.1.1 Se a primeira vogal 6 o, o verbo vem prefixado de o-; xo 'dpeeti

'estd visitando', aco qxd'opee 'nao est6 visitando'.

11.1.2 Se a primeira vogal nao 6 o, o verbo vem prefixado de a-:

ilnati '6/estd bom', aco dunati 'ndo 6/estd bom' (Dai vem o nome A- para esta

classe de verbos.)

11.1.3 Pode-se mudar a posigSo do acento. Descreve-se a acentua-

gao dos verbos da classe A- em 35.1.

Note-se que -vo 'reflexive' se transforma em -pu em verbos da classe -XO,

mas nao em verbos da classe A-: motdvaa '6 possivel', aco omdtovaa 'nSo €

posslvel'.

11.2 Processo de formaQao do negativo; acr6simo de marca-

dores de pessoa

Na formagao do negativo de qualquer verbo da classe A-, 6 essencial que

se use como base a terceira pessoa.
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Para formar o negative de uma segunda pessoa sg., deve-se 1) negati-

var a terceira pessoa e 2) criar a segunda pessoa sg. daquela palavra negativa:

xo'dpeeti estA visitando', aco oxd'opee nao estd visitando', aco yoxd'opee

voce nao estd visitando'.

Se nao se seguisse esta ordem e se deixasse de lado a forma negativa da

terceira pessoa, a segunda pessoa xe'dpeeti 'estd visitando' se transformaria

erroneamente em 'aco ax6'opee vocS nao estS visitando'. (Indica o • que tal

forma nao existe.)

Deve-se lembrar, por6m que 6 precise decorar as formas certas para po-

der produzi-las automaticamente sem necessidade de recorrer consciente-

mente ao processo acima descrito.

11.3 Distin^ao entre verbos das classes .4- e -XO

Diferenciam-se os verbos das classes i4- e XO das seguintes maneiras:

11.3.1 Pela formagao do negativo: coyuhoti 'ele est^estava falan-

do', aco ocdyuho nao falou/fala' 6 verbo da classe A; pihdpoti vai embora',

aco pihdpa nao foi embora' 6 verbo da classe -XO.

1 1.3.2 Pelo fato de conterem os verbos da classe XO o suflxo verbal

-0 em uma ou mais das suas formas: pih-d-po 'foi embora', issu-c-o-a 'bateu

nele'. Comparem-se os verbos da classe A- em que nao ocorre este -o: xu-na-ti

'6/esta forte', xo'dpeeti 'estS passeando', co-mdhi-ti 'esti brincando (estd

com brinquedo)'. (Os hifens separam a raiz dos vdrios afixos.)

H§ certos verbos da classe A- com um o, mas nao 6 este o suflxo -o. Co-

-yuho-ti 'est6 falando' 6 verbo da classe A-. Compare-se pih-6-po-ti vai em-

bora', um verbo da classe -XO. o final de coyiihoti 6 parte da raiz yiiho a

fala dele'. primeiro o de pihdpoti 6 o sufixo verbal -o.

Na forma negativa, transformam-se todos os o em a, e assim nSo 6 mais

evidente o -o no negativo. Por isso nao 6 essencial que lun verbo da classe -XO

tenha o -o em cada uma das suas formas, mas se uma palavra nao apresenta

em alguma das suas formas nao pode ser verbo da classe -XO.

As vezes 6 necessdrio examinar mais de uma forma de dada palavra para

determinar se § verbo da classe A- ou -XO.
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A maior parte dos verbos da classe A- 6 de elementos descritivos esta-

tivos que ocupam o lugar de predicado nas cldusulas intransitivas. Uns pou-

cos, por6m, como coyilhoti 'falou' e coydnoti 'cuidou' sao transitivos e funcio-

nam bem como os verbos transitivos da classe -XO.

A maior parte dos verbos da classe -XO levam o sufixo -x ou -c (39.1)

seguido logo pelo sufixo verbal -o quando nao for substituido por outro sufixo.

(Dal vem o nome -XO para esta classe de verbos.)

1 1 .4 Ocovo 'estomago, sede das emogdes'

Usa-se ocdvo no sentido flsico com referenda ao abdome, est6mago, ao

utero: cohdneti ongdvo 'estou com dor de estfimago'.

No sentido metaforico emprega-se esta palavra com referfincia d sede

das emogoes; ocorre em certas expressoes fixas com verbos tanto da classe -A

quanto da classe -XO: icaxu'iti ongdvo 'estou triste (meu estflmago est6 amar-

rado)'; indtovaa ocdvo 'ele o esqueceu'. Estas expressoes podem, tamb^m,

tomar-se negativas: aco dicaxu H ongdvo 'nao estou triste' ; aco indtapaa ocdvo

ele nao o esqueceu'. Observe que ocdvo recebe o marcador de pessoa, ao passo

que o verbo permanece na terceira pessoa. Covdti se usa no sentido nfto-

-especlfico: ino eloqu^coti covdti 'h& muita alegria'.



L I g A 12

SENTENgAS COM VERBOS DESCRITIVOS;

DEMONSTRATIVOS RA E NE; TEMPO VERBAL;

-TI DESCRITIVO'; ORDEM DE SUFIXOS

Exercicio: resposta

Ihiquexovoti?

E§m, inzicaxovoti.

Ihiquexovo?

Eem, Inzicaxovo.

Oye'ecoti ne yati?

Eem, oye'ecoti.

Oye'eco ne yexovi?

Eem, oye'eco.

Laca'ine hhixe?

Eem, laca'i.

Upori ne ca'arineti?

Acq aupori.

Ca'arine ne yeno?

Eem, ca'arineti.

EstS estudando?

Sim, estou estudando.

VocS estuda?

Sim, estudo.

Sua irmazinha esta cozinhando?

Sim, esta cozinhando.

Sua irma maior cozinha?

Sim, ela cozinha.

Seu vestido ficou molhado?

Sim, ficou molhado /

tornou-se molhado.

doente esta magro / tornou-se

magro?

Nao estA/ficou magro.

Sua mae ficou doente?/A esposa dele

ficou doente?

Sim, estd doente.

Exercicio: padrao gramatical I

Xiinati ne h6yeno.

Substituir xiinati

por: momiti

ca'arineti

pu'iti

homem 6 forte.

Substituir ^forte

por: est^ cansado

estd doente

6/est6 gordo
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Substituir hdyeno Substituir o homem
por: h6yenocaliv6no por: o menino

hom6ehou o mogo/o rapaz

dninoe a moca (cansada, gorda)

Exercfcio: padrao gramatical n

Lacd 'iti ne s@no. Aquela mulher estd molhada.

Substituir lacd 'iti Substituir estd molhada

por: up6riti por: 6/estd magra

ex6queti 6 bonita

Substituir sSno Substituir mulher

por: seno catjvono por: menina

irunoe moga

calivono crianga

Exercicio: padrao gramatical III

C6tuti raqu^ne. Estd quente (o tempo).

Substituir cdtuti Substituir quente

por: cdssati por: frio

uhhepeti bom/agrad6vel

uco chovendo

Exercfcio : padrao gramatical IV

tnati ra mala. Esta mala 6/est6 pesada.

Substituir (nati Substituir pesada

por:lac6'iti por: molhada

xiinati forte

Substituir mdla Substituir mala

por: mfissa por: mesa

pAngu cadeira/banco
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Exercfcio : padrao gramatical V

InSmati ra ovocuti. Esta casa 6 nova.

Substituir indmati Substituir nova

por: unati por: boa

uhhe'ecoti bonita

12.1 Sentengas com verbos descritivos

A ordem das palavras em tais sentengas 6: predicado + demonstrativo

+ sujeito.

12.2 Demonstrativos ra e ne

Os demonstrativos tern as fungoes:

1) de marcador gramatical:

a) Se for omitido o demonstrativo, fica uma frase adjetival em vez de

uma clausula: xunati ne hdyeno 'o homem e forte', xunati hdyeno o homem
forte'.

b) Num verbo transitive, quando o sufixo do objeto da terceira pes-

soa (-a) nao estA presente, o objeto e sujeito sao distinguidos da seguinte

forma:

Verbo + objeto + demonstrativo + sujeito 'a mulher bateu

issuco calivdno ne seno na crianga'

Verbo + demonstrativo + sujeito + objeto 'a crianga bateu

issuco ne calivdno seno na mulher'

2) de demonstrativo verdadeiro: este/a, esse/a, aquele/a. Ra 6 semelhante

a 'este' e ne a 'esse/aquele' com referenda a tempo e locagao: xunati ra cali-

vdno 'esta crianga 6/est6 forte', xiinati ne calivdno 'aquela crianga 6/estfi

forte'. Para outros usos demonstrativos, v 37.1 e 62.1.

Quando 6 preciso usar um demonstrativo, e a situagao 6 gen6rica, 6 ne

que 6 usado: itiveti ne ndranga quene ne limdo aco ditive 'laranjas sao doces
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mas limoes nao sao'. Para mais esclarecimenio aoa usos gramaticais veja

Ligdes 21 e 22.

Uso duplo — demonstrativo e gramatical

'k posslvel que o demonstrativo seja pedido per uso demonstrativo como

tamb6m por uso gramatical: ittveti ra ndranga, quene ne po'tnu aco ditive

esta laranja € doce mas a outra nao 6'.

12.3 Tempo verbal

A divisao dos verbos a respeito de tempo 6 entre futuro, que leva -mo

(9.3), 6 nao-futuro: ihlcaxovotimo 'ele vai estudar', ihicaxovoti 'ele est6/estava

estudando'; movd'itimo 'estar6/tomar6 seco', movd'iti 'est^estava seco'.

Quando nao se trata do futuro, o contexto esclarece o tempo, ou presente

ou passado. Pode esclarecer por meio de 1) palavras de tempo: cd'oyene

hoje', xdinae pihdti 'o ano passado'; ou 2) pelo contexto extra-lingiiistico. Por

exemplo: se alguem esXk trabalhando e algu6m pergunta: cuti itico? 'que est6

fazendo?', pode responder: inzupdheoti 'estou rogando'.

Quando -ti (12.4) estd presente, indica agao progressiva ou estado des-

critivo dependendo do tipo de verbo, se 6 de agSo ou descrigao: ihicaxovoti?

'ele est^/estava estudando?', quehhocodti? 'est^estava quebrando-o?',

coyuhodti? 'estS/estava dizendo-o?', cdssati 'est^estava frio', hiyd'iti? '6/

est^estava amarelo?'

Quando -ti nao estd presente, focaliza-se na agao ou qualidade mesmo e

nao na continuidade da agao ou qualidade.

Assim verbos de aqdo sem -ti indicam agao costumeira ou completada:

dhhicovo 'banha/banhava' (costumeira), 'banhou' (completada); quehhdcoa

'quebra-o/quebrava-o' (costumeira), 'quebrou-o' (completada).

Verbos descritivos sem -ti tamb^m indicam uma qualidade costumeira,

mas em vez de indicar agao completada, indicam agao incoativa, i.e., a mu-

danga ou comego dum estado: mdmi 'cansa/cansava' (costmneira), 'ficou

cansado' (incoativa); cdssa 'esfria/esfriava' (costumeira), 'ficou frio/tomou

frio' (incoativa).
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12.4 -ti 'descritivo'

Acentuagao: Quando -ti estd presente o verbo leva o acento da 2* posii;ao,

exceto quando -quena (79.3) estd presente: aruxilcoti 'ele morde', anlxuque-

nati 'um que sempre morde'. Tamb^m -ti pode causar deslocamento do acento

(veja 19.1.3; 35.3.2).

Usos:

Ocorre com verbos de agao para indicar aspecto progressive e com verbos

descritivos para indicar estado descritivo (12.3). Ocorre em nominais (58.1)

como substantive, modificador, e cl6usula relativa, como tamb^m com -quena

(79.3).

12.5 Ordem de sufixos

Os sufixos tfim ordem certa. Desde o comego da palavra os sufixos jA es-

tudados ocorrem na seguinte ordem: objetivos; -ti; -ne; os pluralizadores -noe,

-hico; e entao -mo: inzu-c-o-d-ti-hico-mo 'vou bater neles', mbih-6-po-ti-ne 'j&

vou embora'.

Quando uma palavra auxiliar como aco 'nao', cuti 'quem/que', ma 'partl-

cula', etc. estd presente, os sufixos de -ti por diante ocorrem nessa palavra;

nanoe iti? 'onde voc6s estao?', inamo piha 'entSo ird', dcone ydna 'nao vai

mais', hdyeno acoti epemdpi 'homem que nio pediu a voc6'.



L I g A 13

YAA LA; ACENTUAgAO DE SUBSTANTIVOS

Exercicio: padrao gramatical I

£no xaneyaa?

fino.

Substituir xaniyaa

por: senoyaa

hoyeno yaa

hoyenohico yaa

curiqu6yaa

sopor6yaa

Substituir ^o.

por: ESin, en6ne.

Aco'o.

Teve/tem bastante gente IS?

Teve/tem bastante.

Substituir ^ente

por: mulheres

homens

homens

amendoim

milho

Substituir Tem bastante.

por: Sim, jS tem bastante.

Nao.

Exercicio: padrao gramatical II

En6hico h6yenohico yaa? Tem bastante homens 16?

Eem, eno. Sim, tem bastante.

Substituir hdyenohico yaa

por: h6yeno yaa

sen6hico yaa

sen6yaa

xan6hico yaa

xan6yaa

Substituir homens

por: homens

mulheres

mulheres

gente

gente

Exercicio: padrao gramatical in

An§co curlqu6yaa7

An6co.

O amendoim estd 14?

EstS l&.
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Substituir curiqu6yaa



Substituir ySno ne Pedro Substituir a esposa de Pedro

por: fiyone sfino por: o irm&o daquela mulher

dti ne s@no a irma menor daquela mulher

Substituir Pihdpone. Substituir Jdfoi embora.

por: Avo, avo pihSpa. por: NSo, ainda nao foi.

Acq pihipa. Nao foi nao.

Ati: Quando um homem diz dti, se refers comumente a um irmSo mais jovem.

Mas tamb6m se pode aplicar o termo a uma irma mais nova. Uma mulher usa

normalmente dti para sua irma mais jovem mas pode aplic6-lo tamb6m a um
irmao mais novo.

-Hico 'plural' : Note as diversas possibihdades relatives d presenga ou ausSncia

de -hico em sentengas cujo significado 6 plural. Faga-se revis§o de 7.2, plurals.

13.1 Yaa'lk'

A partlcula yaa precede ou segue imediatamente a substantivos, seguindo

imediatamente tamb6m a verbos: yaa Miranda-que '16 em Miranda', aco

xaniyaa 'nao tem/teve gente 16', aco pihdyaa 'nao foi \&', aco ocdyuho yaa

'ele nao falou W, hhoco piheyda 'nao vai Id'.

Quando o acento de certa palavra se deslocou para o inicio da palavra por

causa da pouca extensio da mesma, pode bem voltar A sua posigSo normal

quando a palavra vem seguida de yaa. Dada a freqii^ncia deste fendmeno,

escreve-se o acento na sua posigao normal (ndo-deslocada) mesmo que possa

permanecer deslocado na fala lenta. Farece fator determinante a rapidez da

fala nestes casos: ino xaniyaa/ino xdne yaa 'tem/teve bastante gente Ifi'.

Quando influenciado o acento pelo yaa, escreve-se este como parte da palavra

anterior: Sno sendyaa 'teve muitas mulheres 1&'.

Para mais usos de yaa como demonstrativo, v. 62.2.

1 3.2 Acentua^ao de substantivos

Faga-se a revisSo de 2.2, acentos.

Os substantivos ndo-possuldos, a seguir, ilustram o acento nas sllabas 1*,

2*, e 3* respetivamente. Nao 6 facultative qual 6 a posig&o do acento; sd pode
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cair numa determinada sllaba em cada um destes voc^ulos: cdxe 'dia',

hhev6hico 'as pemas dele', curiquique 'no amendoim'.

Embora nSo hajaregras que determinem a colocagdo do acento em subs-

tantives, 6 util notar que ele nunca ocorre ap6s a terceira sllaba nem na si-

laba final.

A acentuagao de substantives de duas ou trds sflabas merece ser destaca-

da devido k possibilidade do deslocamento do acento em certos casos.

acento cai na terceira sllaba de certas palavras: curiquique 'no amen-

doim'. Quando se tira o sufixo -que, o voc&bulo curique fica com apenas 3 sl-

labas. Uma vez que nao ocorre o acento na dltima vogal de substantives, o

acento agudo da terceira sllaba desta palavra € substituldo por um acento

circunflexo na segunda sllaba: curtque 'amendoim'; tapi'Oiico 'galinhas',

tapCi 'galinha(s).

De igual maneira, caindo o acento normalmente na segimda sllaba como

em hhevihico 'as pemas dele', 6 substituldo o acento agudo por um circun-

flexo na primeira sllaba quando se encurta a palavra para apenas duas sUabas

pels perda de sufixos: hhSve 'a(s) pema(s) dele'; taquicuque 'nos bragos dele',

tdqui 'brago(s) dele'.

H4 um bom numero de palavras que, em algumas das suas formas, di-

ferem de outras palavras apenas por seu acento. Em uma das palavras des-

loca-se acento, o qual 6 circunflexo: tti 'voc§'; na outra fica o acento sendo

agudo na sua sllaba normal: tti 'sangue'. Comparem-se as seguintes frases,

em que estas duas palavras apresentam seu acento em sllaba normal por

serem seguidas de yaa: eno itiyaa? 'tem/tinha muitos de voc6s WvocSs

sao/eram muitos M?', 6no tti yaa? 'tem muito sangue Id?'. Outros pares que

diferem entre si somente por seu acento sao hhtpo 'a unha dele' e hhipo

'cigarro'; tdhe 'nambu' e tdhe 'sino'.

Estes usos do acento circunflexo em substantives se chamam acento

deslocade. Por vezes se d& o circunflexo em substantives sem ser resultado

de deslocamento; nestes casos 6 ele o acento fundamental: piixou 'feijao',

ti<lqueti 'dinheiro'. Compare tvdqueti 'sfto duros (se diz de muitas coisas pe-

quenas)'_
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L I g A o 14

SUBSTANTIVOS POSSUtDOS DE FORMA
ALIENAVEL E INALIENAVEL:

-TI 'POSSUlDO NAO-ESPECIFICAMENTE;
-NE 'PR6PRI0'; INCLUSIVO E EXCLUSIVO

Exercicio: transformagao: mudanga de possuidor

Enepo ne ovocuti, ovocu Joao.

Enepo ne ovocuti, 6vongu.

Aquela casa 6 de Jodo.

Aquela casa & minha casa.

Enepo ne vohhi'iiti, vonji'u.

Enepo ne vohhi'iiti, vehhi'u.

Aquele cobertor 6 meu (cobertor).

Aquele cobertor 6 seu (cobertor).

Enepo ne ihlcaxovocuti, Inzicaxovocu. Aquela escola 6 minha escola.

Enepo ne ihlcaxovocuti, fhiquexovocu. Aquela escola 6 sua escola.

Enepo ne repenoti, remb6no.

Enepo ne rependti, riplno.

Aquela camisa 6 minha camisa.

Aquela camisa 6 sua camisa.

Enepo ne porfiti, mb6ro.

Enepo ne porfiti, peoro.

Aquelas calgas sSo minhas calgas.

Aquelas calgas sdo suas calgas.

Enepo ne xovo'iti, njov6'i.

Enepo ne xovo 'Iti, xevo 'i.

Aquele chap6u 6 meu chap6u.

Aquele chap6u 6 seu chap^u.

Njov6'ine ne xovo'iti.

Xev6 'ine ne xovo 'Iti.

6vongune ne ovocuti.

Y6vocune ne ovocuti.

Remb^none ne repen6ti.

Rep^none ne repen6ti.

fi meu, aquele chap6u.

£ seu, aquele chap^u.

£ minha, aquela casa.

£ sua, aquela casa.

t. minha, aquela camisa.

£ dele, aquela camisa.

62



Exercicio : padrao gramatical I

Enepo ne ipov6ti, imbovo.

Substituir imbovo

por: Ipevo

ipovo

vipovo

Aquela roupa/aquele pano 6 minha

roupa/meu pano.

Substituir minha roupa

por: sua roupa

roupa dele

nossa roupa

Exercicio: padrao gramatical II

Enepo ne xovo'lti cuteati njov6'i.

Substituir xovo 'iti e njovd 'i

por: varereopeti vfirereombe

coyuhbpeti ngoyuhope

copuhhd'icopeti

ngopiihha'icope

Aquele chap6u 6 parecido com o meu

chap^u.

Substituir aquele chapiu e o meu

chap^u

por: aquele arado o meu arado

aquele livro o meu livro

aquela espingarda

a minha espingarda.

Exercicio: padrao gramatical ni

Enepo ne xovo 'Iti cuteflti Induque.

Substituir xovo 'iti

por: varere6peti

coyuh6peti

copuhhfi'icopeti

Aquele chap^u 6 parecido com o meu.

Substituir aquele chap6u

por: aquele arado

aquele livro

aquela espingarda (a minha)

Exercicio: padrao gramatical IV

Enepo ne xovo 'Iti hdina cutefiti

induque.

Substituir x(ivo 'iti

por: ipQv6ti

coyuh6peti

Aquele chap^u nSo 6 parecido com o

meu.

Substituir chapiu

por: pano

livro
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Exercfcio: padrao gramaticcil V

Enepo ne poroti hfldna cuteSti mbfiro. Aquela calga nao 6 como a minha calga.

Substituir pordfi e mbdro Substituir aquela calga e a minha

calga

por:xovo'Iti njov6'i por: aquele chap6u o meu

chap6u

vohhi'uti vonjf'u aquele cobertor omeu
cobertor

repen6ti rembeno aquela blusa a minha blusa

Exercicio: padrao gramatical VI

Uhh6'ecoti ne repenoti. Aquela camisa 6 bonita.

Substituir rependti Substituir camisa

por: ipov6ti por: roupa

poroti calga

vohlii'uti (aquele) cobertor

Exercicio : padrao gramatical VII

Uhh6 'ecoti repen6ti ne ripino. Sua camisa 6 uma camisa bonita.

Substituir rependti e ripino Substituir sua camisa e uma camisa

por: ipov6ti Ipevo poi*: sua roupa roupa

vohhi'iiti vehhl'u seu cobertor um cobertor

'Note que a ordem dos substantivos em ter6na 6 o inverso do portugufis.

Exercicio: padrao gramatical VIII

Cuti itucfla ra ovocuti? De quem 6 esta casa?

tnduque. £ minha.
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Substituir Induque.

por: Itique.

ttuque.

ituque Jofio.

Vltuque.

Substituir minha

por: sua

dele

de Jo&o

nossa

Exerclcio: padrao gramatical IX

Cuti itucfia ra ovoci!iti7 De quern 6 esta casa?

Ovongu. £ minha casa.

Substituir dvongu.

por: Y6vocu.

Ovocu.

Ovocu Jo§o.

V6vocu.

Substituir minha casa

por: sua casa

a casa dele

a casa de Jo&o

nossa casa

Exercfcio: padrao gramatical X

Cuti ituc6a ne repen6ti?

Remb6no.

Substituir rependti e Rembino.

por: por6ti Mboro.

vohhi'iiti Vonji'u.

De quem 6 essa camisa?

i. minha camisa.

Substituir essa camisa e minha camisa

por: essa calga minha calga

esse cobertor meu cobertor

Exercfcio: resposta

Piyone tapl'i?

E6m, mbeyo.

Uhh6'ecoti ne piyo c&cao.

E§m, uhh6'ecoti.

Cuti itucoa ne tapi'i?

Peyo JoSo.

Aquela galinha 6 sua?

Sim, 6 minha.

Seu cavalo 6 bonito.

Sim, 6 bonito.

De quem 6 aquela galinha?

£ de Jodo.
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Pioro, ripino: Sao estas duas palavras da segunda pessoa formadas irregular-

mente. (v. 51.1.)

Peyo: O sufixo possessive -na (15.3.1) n&o se emprega comumente com relac;§o

aos substantivos 'frango', 'cachorro', 'gato', e 'cavalo'. Em vez disso usa-se

vocAbulo peyo criagao de' mais a forma nao-possulda do substantivo:

mbeyo cdmo meu cavalo (que eu crio)'. Compare-se vangdna 'minha vaca'.

14. 1 Substantivos possuidos de forma aliendvel e inalien^vel

Os substantivos inalienavelmente possuidos s§o aqueles de possessao

obrigat6ria: hhive 'a perna dele', ino 'a mSe dele'. Os substantivos alienavel-

mente possuidos nao precisam de possuidor cdxe 'dia/sol', sopdro 'milho',

hhixde 'vestido', mas podem ser possuidos: caxina 'seu dia', sdpara 'milho

dele', hhtxo 'vestido dela'.

14.2 -ti 'possuido nao-especiflcamente'

Substantivos de ambos os grupos acima referidos podem ser possuidos

especifica ou nao-especificamente, sendo indicado o possuidor nao-especlfico

pelo sufixo -ti afixado A forma da terceira pessoa: hh6ve perna dele', hheviti

'pema de algu6m'; sdpara 'milho dele', sapardti 'milho de algu6m'; messdna

'mesa dele', messandti 'mesa de algu6m'.

acento fundamental (i.e., nao-deslocado) dos substantivos especifica-

mente possuidos ocorre na primeira sllaba de certos substantivos: sdpara

'milho dele', e na segunda sllaba dos restantes: caxina 'dia dele'. Chama-

-se 'acento da P posigSo'.

acento fundamental dos substantivos possuidos nSo-especificamente

(i.e., com -ti) ocorre na terceira sllaba e chama-se 'acento da 2* posigSo'. H6

uns poucos substantivos possuidos nao-especificamente que t6m o acento da

2' posi(;ao na segunda sllaba em vez da terceira. (Note-se que o acento da

1» posigao pode ser deslocado da segunda sllaba para a primeira, ao passo

que se pode deslocar o acento da 2* posigao da terceira para a segunda sllaba:

hhevihico 'pemas dele', hhive 'pema(s) dele'; hhevetOiico 'pemas de algu6m',

hhevSti 'pema(s) de algu6m'.)
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14.3 -ne 'proprio'

Usa-se este elemento para enfatizar a propriedade ou possessSo:

njovd'ine ne xovoHti 'aquele chap6u 6 meu chap6u'; hhix6ne '6 seu pr6prio

vestido'.

14.4 Inclusivo e exclusive

Quando se usa a primeira pessoa do plural, abrange geralmente a pessoa

a quem se fala: vituque 'nosso (nosso e seu)'. Compare-se a forma singular

induque meu/nosso (mas nao de voce)'. Se a pessoa que fala nao quer parecer

egoista, pode usar a primeira pessoa do plural quando se espera a primeira

do singular. As vezes quem fala usa a primeira pessoa do plural, mesmo quan-

do ele pr6prio nao esta incluldo: motdvaa vdnjea tamboma Uti? 'posso tomar

emprestado nosso tambor?' (que pertence ao ouvinte).



L I g A o 15

SUBSTANTIVOS POSSUlDOS ALIENAVELMENTE;
CLASSES DE SUBSTANTIVOS POSSUlDOS ALIENAVEL E

INALIENAVELMENTE; FORMAQAO DAS FORMAS POSSUlDAS;

-NA POSSESSIVO'

Exercicio: padrao gramatical I

Cuti itucoa ne 4hara?

Anzarana.

Substituir dhara e Anzarana.

por: povoti Mbov6tina.

m6ssa Menz&na.

13pi Ldmbina.

ISpi LeApina.

hapStu Nzap^tuna.

hapStu HapAtuna Joao.

De quem 6 aquela enxada?

i. minha enxada.

Substituir aquela enxada e minha

enxada

por: aquele machado meu

machado

aquela mesa minha mesa

aquele ISpis meu Mpis

aquele Idpis seu Idpis

aquele(s) sapato(s) meu(s)

sapato(s)

aquele(s) sapato(s) sapato(s)

de Jodo

Exercicio: padrao gramatical II

Cuti ituc6a ne xfine?

Onj6ne.

Substituir xene e Onj6ne.

por: soporo Nz^para.

huxoe Nziixo.

hhix6e Njixo.

co'ge Co'ea

JoSo.

De quem 6 aquele caminho?

fi meu caminho.

Substituir caminho e meu caminho

por: milho meu milho

instrumento meu

instrumento

vestido meu vestido

(aquela) batata batata de

Joao
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Exercicio: padrao gramatdcal III

Itique ra povoti?

E§m, induque.

Substituir ESm, (nduque.

por: ESm, mbov6tina.

Aco'o, ituque mbo'Inu.

Este machado 6 seu?

Sim, 6 meu.

Substituir Sim, 6 meu.

por: Sim, 6 meu machado.

Nao, 6 do meu irmio.

Po 'inu : 6 o irmSo ou primo de um homem ou a irma ou prima de uma mulher.

Usa-se livremente para incluir outros parentes, amigos ou companheiros con-

tanto que sejam estes do sexo da pessoa com quem tSm parentesco: mbo'inu

minha irma' (fala a mulher)/'meu irmao' (fala o homem). Po'inu significa

tamb6m outro': per^xanu po'inu 'd6-me outro'.

Exercicio : padrao gramatical IV

Ituque yd 'a ra povoti?

Eem, ituque.

Substituir Eim, ituque.

por: E§m, pov6tina nzA'a.

Aco'o, ituque mbo'inu.

Este machado 6 do seu pai?

Sim, 6 dele.

Substituir Sim, i dele

.

por: Sim, 6 o machado do meu pai.

Nao, 6 do meu irmao.

Exercicio: padrao gramatical V

Uhh6 'ecoti ra hhixoe.

Substituir hhixoe

por: hhixe

hhixo

hapatu

hepAtuna

hap^tuna

Este vestido 6 bonito.

Substituir este vestido

por: seu vestido

o vestido dela

OS sapatos (sao bonitos)

seus sapatos (s3o bonitos)

OS sapatos dele (sao bonitos)

Exercicio: padrao gramatical VI

Harare 'iti ra njixo. Meu vestido 6 vermelho.
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Substituir harard 'iti

por: hhopu'iti

hhahhd 'iti

honon6'iti

hiy^'iti

Substituir ra njixo

por: huxo

hhixo ra mbo 'inu

hhixo ra pe 'inu

Substituir vermelho

por: branco

preto

azul/verde

amarelo

Substituir meu vestido

por: instrumento dele

vestido da minha irma

o vestido da sua irma

Exercicio: resposta

Ihicaxopiti ne h6yeno?

Eem, ihicaxonuti n6'e.

An6co ipix^opiti?

Eem, aneco.

Apee quipoh6inopiu?

Aco quipoh6inonuti.

Apee quipoh^inoti Maria?

Eem, Apee.

Aquele homem ensina a voce?

Aquele homem 6 seu professor?

Sim, aquele me ensina./Sim, aquele

6 meu professor.

Seu doutorestA 15?

Sim, estd.

Voc6 tem lavadeira?

Nao tenho lavadeira.

Maria tem lavadeira?

Sim, ela tem.

15.1 Substantivos possuidos alienavelmente

t, deste tipo a maior parte dos substantivos tratados nesta ligao. Cada

palavra tem tres formas: nao-possuida: hhixde 'o vestido'; especificamente

possuida: hhixo 'vestido dela'; e possuida nao-especificamente: hhixoti 'vesti-

do de algu6m'. fi pouco usada esta ultima forma, jd que quando nao se quer

especificar o possuidor se usa normalmente a forma nao-possulda. Isto con-

trasta com os substantivos inalienavelmente possuidos, nos quais 6 muito

comum a forma nao especlfica.

Nos substantivos nao-possuldos 6 arbitrAria a escolha de silaba tonica, j6

que a acentuagao nao tem fungao gramatical. Tamb6m n§o 6 predizlvel a

70



sllaba t6nica al6m do fato de ser uma das primeiras tr6s sllabas: cdxe 'dia/

sol', tamucu 'cachorro', calivdno 'crianQa'.

Ao contr6rio, nos substantivos possuidos, a colocag&o da acentuagao tern

fungao gramatical. Hd umas poucas excegoes, onde a mesma sllaba 6 tonica,

seja possulda a palavra especificamente ou nao: oy^nae 'o que ela cozinhou',

oyinaeti a coisa cozida (geralmente mandioca)'.

15.2 Classes de substantivos possuidos aliendvel e inalienavel-

mente

15.2.1 Consiste a maioria dos substantivos inalienavelmente possui-

dos nos seguintes tipos:

15.2.1.1 — partes do corpo: hhSve 'p6/pema dele", pdho ' boca

dele';

15.2.1.2 — termos de parentesco: hd'a 'pai dele', xe'6xa 'crianga

dele';

15.2.1.3 —substantivos derivados: dvocu 'casa dele', vdrereope

arado dele', oy^'eu 'o que ela cozinhou'.

15.2.2 Consiste a maioria dos substantivos alienavelmente possuidos

nos seguintes tipos:

15.2.2.1 — asplantas: sopdro 'milho', careuque 'feij§omiiido';

15.2.2.2 —OS animals: hhd'openo animal/pAssaro', tapt'i

'galinha';

15.2.2.3 — o universo: cdxe sol/dia', mSum 'campo', huvio 'no';

15.2.2.4 — palavras emprestadas: missa mesa', hapdtu 'sa-

pato'.

Nao sSo absolutas estas categorias. Per exemplo, (ti 'sangue' pode ser

considerado parte do corpo, mas 6 possuldo alienavelmente. Embora
m^maina sua mae' seja parente, 6 possulda alienavelmente porque 6 palavra

emprestada. Em geral, voc6bulos referentes a roupas sao possuidos inaliena-

velmente: pdro calgas dele', c.f. hhixde 'vestido'. t poucas vezes possulda a

maior parte dos animals, pAssaros e plantas (exceto comida).
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15.3 Formagao das formas possuidas dos substantivos aliena-

velmente possuidos

15.3.1 Formas regulares

-Na A maior parte dos substantivos alienavelmente possuidos rece-

be o sufixo -na na sua forma possulda; dhara 'enxada', dharana 'enxada

dele'; povdti 'machado', povdtina 'machado dele'. Cabem nesta categoria

todas as palavras emprestadas: mSssa 'mesa', menzdna 'minha mesa'; hapdtu

'sapato', hapdtuna 'sapato dele'.

15.3.2 Formas irregulares

Ha uns 50 substantivos alienavelmente possuidos cuja forma possulda 6

irregular (v. Anexo 3). 6 preciso decorar tais formas. EstSo incluldos nesta

ligao alguns dos mais comuns, com suas formas irregulares.

15.3.2.1 —E da forma nao-possulda se omite na forma possulda:

hhixde 'vestido', hhtxo 'vestido dela'; hhuxde 'instnimento', h/iilxo 'instru-

mento dele'; ihde 'nome', Oia 'nome dele'.

15.3.2.2 —E da forma nSo-possuIda 6 substituldo por -a na

forma possulda: cohhie 'hia/m&s', cdhhea 'mfls dele'; co'6e 'batata', cd'ea

'batata dele' (especialmente batata-doce).

15.3.2.3 — Todos OS o da forma ndo-possulda sSo substituldos

por a na forma possulda: sopdro 'milho', sdpara 'milho dele'; vdsso 'linha',

vdssa 'linha dela'.

15.3.2.4 — Prefixa-se o- A forma nflo-possulda para criar a forma

possulda: xine 'caminho', oxine 'caminho dele'.

15.4 Prases verbals nominalizadas

A palavra que corresponde a 'meu professor' nfio 6 substantivo possuido,

sendo frase verbal nominalizada em que o objeto indica a relagdo: ihicaxonuti

'aquele que me ensina/meu professor', ipixdxopiti 'aquele que trata a voc6/seu

m6dico'.
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Estas formas com -ti 'descritivo' podem ser 1) substantivo como aqui:

aco ihicaxonuti 'nSo tenho quem me ensine/professor', ou 2) verbo: ihteaxonuti

cd'oyene 'estd me ensinando hoje', aco (hicaxanu cd'oyene 'nSo me estd ensi-

nando hoje'. Note que quando 6 substantivo nao muda para o modo potencial,

isto 6, nao muda para a. (v. 10.2.)



L I g A 16

NEGATIVOS ACO, ACO'ONE, AVO, HAINA;
GRUPOS CONSONANTAIS

Exercicio: transformagao — auxiliares negativos

Aco cohhee.

Aco'one cohh6e.

Avo cohh§e.

Haina cohhee.

Aco ihicaxoti y^aye.

Aco 'one ihicaxoti ySaye.

Avo ihicaxoti y&aye.

Haina ihicaxoti yaaye.

Aco ipixdxoti.

Haina ipixdxoti.

Avo ipix4xoti.

Aco 'one ipixAxoti.

Aconje'6xa.

Haina nje'6xa.

Avonje'6xa.

Aco'one nje'6xa.

Aco mbo'Inu.

Haina mho 'inu.

Avo mbo'Inu.

Aco'one mbo'Inu.

Nao h& lua.

Nao hk mais lua.

Ainda nao hS lua.

Nao 6 lua.

Aqui nao h& professor.

Aqui nao hk mais professor.

Aqui ainda nao hk professor.

Ele nao 6 o professor daqui.

Nao hk m6dico.

Ele nao 6 m6dico.

Ainda nao hk m6dico.

Nao hk mais m6dico.

Nao tenho filhos.

Ele nao 6 meu filho.

Ainda nao tenho filhos.

Nao tenho mais filhos.

Nao tenho irmaos.

Ele nao 6 meu irmao.

Ainda nao tenho irmaos.

Nao tenho mais irmaos.

Exercicio: resposta

Acoxi'ixa?

Aconje'^xa.

Avo xe'6xa ne hoyeno?

Avo, avo xe 'exa.

Voc§ n§o tern filhos?

Nao tenho filhos.

Aquele homem ainda nao tem filhos?

Nao, ainda nao tem filhos.
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Aco 'one coyuhoti? Nao h& mais pregador?

Aco 'one. Nao h& mais.

Ave quer6nte? Ainda nao tem crentes?

Avo. Ainda nao.

Hainalnguele? Nao6ingl§s?

HSina. Ndo.

fnguele: Este termo se aplicava aos primeiros missionaries evang61icos,

OS quais eram ingleses, e dqueles que seguiam os ensinos deles. Continue

significando 'evang61ico' e se estende para abranger qualquer pessoa que fala

inglfis. Inguel6xovoti 6 'tomar-se crente' ou 'fazer as coisas ao modo ingl6s'.

16.1 Negativos

aco + substantivo = nao h^ . . .

dco 'one = nao hd mais

avo = ainda nao h&

haina + substantivo = nao 6/sao . . .

Quando ocorrem aco e avo com substantives sao predicados; quando

ocorrem com verbos, sao elementos auxiliares. Comparem-se aco xe'ixa 'ele

nao tem filhos' e aco ptha 'ele nao foi'.

Haina e dco'one ocorrem somente com substantives.

16.2 Grupos consonantais

Na lingua terena escrita podem ecorrer juntas duas censoantes: mbtho

'fui', oye'engo cozinhei', hhtpo 'unha dele'. Por6m, estas duas letras represen-

tam apenas um som, come o ch da palavra chegar em portugufis. A lingua

portuguesa tem verdadeiros grupos consonantais, come 6 o tr de metre.

Quando se empresta para terena um vecdibulo portugu§s que cont6m grupo

consonantal, interpela-se com freqiiencia uma vogal entre as duas censo-

antes: coatunl' c6e de quaCre, inguele de in^Zfis, pur^tuuye de porfugufis, que-

r6nte de crente, mituru de metre.
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L I g A 17

ACENTUAgAO NOS VERBOS DA CLASSE -XO;

USOS DE ACENTOS DA 1* E 2» POSigAO; -VO

Exercicio: resposta

Ihiquexoti?

E€m, inzlcaxoti.

Ihiquexone?

E€m, fnzicaxone.

Ihlquexovotine?

E6m, inzlcaxovotine.

Ihiquexovone?

Eem, Inzicaxovone.

Ihlquexovaati?

Eem, inzicaxovaati.

Ihlcaxovaati?

Aco fhicaxapaa.

Quipopii 'icoati §no?

Eem, quipopu 'icoati.

Quip6pu 'icoane §no?

Eem, quip6pu 'icoane.

Quipepu'icovoti?

E6m, nguipopu 'icovoti.

Quip6pu 'icovone?

E6m, nguip6pu 'icovone.

Iquerbcoti tic6ti7

Eem, ingor6coati.

Iquerocone tic6ti?

Eem, fngorocoane.

Voc6 esti ensinando?

Sim, estou ensinando.

Voc6j6ensinou7

Sim,jdensinei.

J& estd estudando?

Sim, jd estou estudando.

JA estudou?

Sim,j6estudei.

Vocfi estd estudando-o?

Sim, estou estudando-o.

Est6 estudando-o?

Nao est6 estudando-o.

A mae estd lavando o cabelo dele?

Sim, est6 lavando-o.

A mae j6 lavou o cabelo dele?

Sim, j^olavou.

EstA lavando seu cabelo?

Sim, estou lavando meu cabelo.

J& lavou seu cabelo?

Sim, jd lavei meu cabelo.

Est^ derrubando 6rvore(s)?

Sim, estou demibando-a.

J^ derrubou Srvore(s)?

Sim, j^ a dermbei.
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Iquer6covoti?

E6m, ingor6covoti.

tquerocovo?

Eem, Ingorocovo.

Cutiihlcaxo?

Ha'a JoSo.

Cuti Ihicaxo?

Caliv6nohico./Cayumdquexoti.

Cuti ihlcaxovo?

Ondi.

Cuti Ihicaxovo?

Emo'uxflne.

Cutiquipopu'icoa?

£no.

Cutiquipopu'icovo?

Seno.

Cutiicorocoa?

NzS'a.

Cuti Icoroco?

Tic6ti.

Cuti icor6covo7

Ondi.

Cuti Icorocovo?

Uhhoro.

Voc6 caiu (agora mesmo, no ato de

cair)?

Sim, eu cal.

Voce caiu?

Sim, eu cai.

Quem est6 ensinando?

pai de Joao.

A quem/o que 6 que ele estd ensinando?

As criangas-ZNumeragio,

Quem estA estudando?

Eu.

que ele estA estudando?

A lingua/o idioma terfina.

Quem lavou o cabelo dele?

A m§e dele.

Quem est& lavando o cabelo?

A mulher.

Quem a derrubou?

Meu pai.

que ele demibou?

Adrvore.

Quem caiu?

Eu.

O que fez ele cair?

Um buraco.

17.1 Acentuagao dos verbos da classe -XO

Na segdo que versa sobre substantivos, notou-se que os substantives

possuldos apresentam seu acento em sllabas diversas confonne sfio pos-

suldos especlfica ou nao-especificamente. Usa-se o acento da 1 ' posigSo quan-
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do substantive 6 possuido especificamente e o acento da 2* posigdo quando

tem o sufixo -ti e 6 possuido nao-especificamente. Os verbos t6m outrossim

duas posi^des para o acento.

O acento da 1' posigao cai na primeira sllaba de alguns verbos da

classe -XO: ihicaxovo 'estudou', icorocovo 'caiu', e na segunda dos verbos

restantes: oy^'ecoa 'cozinhou-o'.

Cai acento da 2' posigao na segunda sllaba de alguns verbos: ihicaxovoti

'estd estudando', e na terceira dos verbos restantes: icordcovoti 'est6 caindo',

oye'icoati 'esti cozinhando-o'.

Embora ocorra o acento da 1» posigao na segunda sllaba de alguns ver-

bos e da 2' posig&o naquela mesma sllaba de certos verbos, sao sempre di-

versos os verbos em questao, sendo assim posslvel distinguir entre os acentos

da 1' e 2' posigao.

Dividem-se os verbos da classe -XO em 3 classes conforme seu padrao

de acentuagao.

17.1.1 A manor das classes de verbos da classe -XO vem repre-

sentada nos pardgrafos anteriores por ihicaxovo e ihicaxovoti. DA-se o acento

na 1* sllaba quando nao est6 presente -ti 'progressive', i.e. acento da 1' posi-

gao; e na 2* sllaba quando est6 presente, i.e. acento da 2» posigao. Esta classe

apresenta o padrao de acentuagao 1-2.

17.1.2 A segunda classe de verbos da classe -XO vem representada

por Icorocovo e icordcovoti. Dd-se o acento na 1» sllaba quando -ti nao estS

presente, i.e. acento da 1' posigao, e na 3' sllaba quando estd presente, i.e.

acento da 2* posigSo. Esta classe apresenta o padrSo de acentuagao 1-3.

1 7. 1 .3 A maior das classes de verbos da classe -XO vem representada

por oy^'ecoa e oye'6coati. Dd-se o acento na 2» sllaba quando nao estk presen-

te -ti, i.e. acento da 1' posigao, e na 3' sllaba quando est6 presente, i.e. acento

da 2' posigao. Apresenta esta classe o padrdo de acentuagao 2-3.

17.2 Usos do acento da 1* e 2* posigfio

Nos substantivos, ocorre o acento da 1* posigao quando estd ausente o -ti

e da 2* posigao quando presente. Nos verbos, porem, sao muito mais varia-

78



dos OS usos dos acentos da 1* e 2* posigio. Segue um elenco dos usos mais

comuns destes acentos. Encontram-se outros exemplos nas ligoes referidas.

17.2.1 Usos da primeira posigSo:

17.2.1.1 Verbos de cldusulas independentes quando ausente

elemento -ti{9.4, 10.4): oyi'econe tapVi '}& cozinhou a galinha', aco ay^'eca

tapi'i 'nao cozinhou galinha'.

17.2.1.2 Verbos dependentes com sufixo -ea(28.4.1, 30.1.3):

cahhd'a oy^'equea 'quer cozinhar'.

17.2.1.3 Verbos do imperativo positive (23.2): yay^'ecaa

'cozinhe-o'.

17.2.1.4 Para enfatizar o elemento objetivo tanto em frases

declarativas quanto nas interrogativas (18.3): cuti oyi'eco? 'o que 6 que estA

cozinhando?', ene oyi'eco '6 isso que estd cozinhando'.

17.2.2 Usos da segunda posi(;do:

1 7.2.2. 1 Quando presente -ti 'progressivo' (9.4; 58.1 ): oye '6coti

tapi'i'estk cozinhando galinha', dpee xdne dcoti aye'6caa 'hk gente que nao a

cozinha'.

17.2.2.2 Em cldusulas dependentes e temporals que se referem

ao passado ou a uma agao costumeira (14.1): oye'icohi ra drunoe, endhi

ayutti 'quando a moga cozinhou, dizem que festejaram muito'; ino njdnena,

vonoa 'tenho muitos companheiros quando vamos/viajamos'.

17.2.2.3 Em cMusulas dependentes e temporals que se referem

ao futuro ou a uma declaragao condicional no future (41.1): aye'6caa, (namo

nica uti 'se/quando o cozinhar, entao comeremos'; yepemdcana, araqu6ne,

ydcoemo 'se/quando voc6 for perguntado, diga: "ela vem" '.

17.2.2.4 Para enfatizar o elemento subjetivo tanto em frases

declarativas quanto nas interrogativas (18.3): cuti oye'^coa? 'quern cozi-

nhou?'; ene oye'^coa foi ela quem a cozinhou'.
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17.2.2.5 Ap6s certos conetivos como uqueane, ina, inamo

(23.4): ina oye'6coa 'entao a cozinhou'; inamo aye'icaa 'ent§o ela vai cozi-

hh&-\o'.

17.2.2.6 Verbos no imperativo negative (23.3): hhoco yoye'6coa

'nao a cozinhe'.

17.2.2.7 Verbos depois de dinapo ydcoe obrigado' (31.5):

atnapo ydcoe Miconu 'obrigado por me ter convidado'.

17.3 -voApu 'reflexive, passivo'

Usa -se -vo das seguintes maneiras:

17.3.1 Con;io reflexive em que o sujeito recebe tamb6m a agao

do verbo: nguipopii'icovoti 'estou lavando a cabega', ingorocovo 'cal'. Com-

parem-se ngipopu'icoati 'estou lavando a cabega dele', ingorocoa 'eu o

derrubei/fiz cair'. Comparem-se outrossim inztcaxovoti 'estou estudando/

ensinando a mim mesmo', inzicaxoati 'estou Ihe ensinando', inzicaxovaati

'estou estudando-o', inzicaxopeati 'estou ensinando-o a voc6'.

17.3.2 Como construgSo passiva na qual nao se pode precisar o agen-

te: (nati eheh^pixovo 'entao se descasca', inati imo'uxovo 'entao se espreme/

aperta'.

17.3.3 Como parte inerente do verbo que nao se pode omitir nem

substituir: endvondi 'estou bebendo', aco 6nambu 'nao bebo', aco omdtovonu

ocdvo 'ele me ama', ivdcovone 'ele morreu'.

Quando -vo vem seguido de -a 'objeto da 3' pessoa', a combinagao re-

sultante 6 -vaa: inzicaxovaati 'estou estudando-o'. No negative nao se muda

-vo para -va como seria de esperar, senao para -pu: aco (hicaxapu 'nao es-

tudou'. J^ que nao ocorre a combinagao ua, -pu mais -a d& -paa: aco ihicaxa-

paa 'nao o estudou'.

Nos vocibulos de que vo 6 parte integral, nao se transforma este vo em

pu no negative, pels 6 apenas o sufixo -vo que se muda para -pu: ovdyaa 'ele

mora M', aco avdyaa ele nao mora \&'.
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L I g A 18

INDICAgAO E fiNFASE DE SUJEITO E OBJETO

Exercicio: transformagao - enfase de siueito-«>de objeto

fi voce que estd ensinando.

fi voc6 que ele est6 ensinando.

Itlne ihlcaxo

Iti Ihicaxo.

t)ndi ihlcaxo.

Ondi Ihicaxo.

Iti ihlcaxo.

Iti Inzicaxo.

Ondi issuc6a.

Ondi issiico.

Ondi issuc6pi.

Ondi isslco.

Undine ihlcaxopi.

Undine ihlcaxoa.

Itlne ihlcaxonu.

Itlne ihlcaxoa.

Itlne ihlcaxoovi.

Sou eu que estou ensinando.

Sou eu que ele est6 ensinando.

6 voce que estd ensinando.

fi voce que estou ensinando.

Eu que bati nele.

Em mim que ele bateu.

Eu que Ihe bati.

Em mim que voce bateu.

Eu que estou Ihe ensinando.

Eu que estou ensinando a ele.

£ voce que est6 me ensinando.

£ voce que est6 ensinando a ele.

fi voce que estd nos ensinando.

Exercicio: transformagao - ordem nonnal-*>enfitico

Oye'ecoti xiipu ne Maria. Maria est6 cozinhando mandioca.
Xiipu oy6 'eco ne Maria. t mandioca que Maria est6 cozinhando.
Maria, ene oye '6co xtipu. t Maria que est6 cozinhando mandioca.

Exercicio: resposta

Cuti pih6?

Y6coteeno pih6.

Cuti pihopd?

H6venoeno pihopd.

Quem foi?

velho que foi.

Quemfoiembora?

A velha que foi embora.

81



Cutipihopone?

Andi pihop6ne.

Cuti sim6?

H6venoeno sini6.

Cuti simopi?

H6venoeno simonfl.

Cutimo simo'6vi?

VIniconemo ihhae Pdnana.

Cutixo'opee?

thhae Mbocoti xo'opee.

Cutixo'op6inopi?

ly^nonjapa.

Quem j6 foi embora?

Minha irmfi menor que j6 foi embora./

Meu innao manor que j& foi embora.

Quem chegou?

A velha que chegou.

Quem chegou na sua casa (a voc6)?

A velha que chegou na minha casa

(a mim).

Quem vai chegar em nossa casa (a n6s)?

Nosso amigo de Bananal.

Quem est6 passeando?

Os de Cachoeirinha que estao

passeando.

Quem estS passeando na sua casa?

Meus parentes.

Exercicio: padrao gramatical I

Cutioye'6co?

Mbo'lnu oye'6co.

Substituir Mbo 'inu oye '6co.

por: Enj6vi oye'6co.

Nza'ine.

Quem cozinhou?

Minha irma cozinhou.

Substituir Minha irmd cozinhou.

por: Minha irmfi maior cozinhou.

Minha colega.

Exercicio: padrao gramatical II

Cuti oy6'eco?

Xtipu.

Substituir Xiipu.

por; Xiipu oy6'eco.

Xupu, eneoy6'eco.

P6ixouoy6'eco.

que ela cozinhou?

Mandioca.

Substituir Mandioca.

por: Mandioca que ela cozinhou.

Mandioca que ela cozinhou.

FeySo que ela cOzinhou.
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Exercicio: padrao gramatical III

Cuti ihlcaxovo? Quem esta estudando?

CalivSnohico. As criangas.

Substituir Calivdnohico.

por: Ondi.

Hom6ehouhico.

Heu ' coeti Qti.

Uhhd' co6ti flti.

tissotiiie xSne.

Substituir As criangas.

por: Eu.

Os mogos.

N6s todos.

N6s todos.

Os adultos.

Exercicio: padrao gramatical IV

Cuti Ihiquexovo?

Emo'uxSne.

Substituir Emo "u xdne.

por: Emo'u Ituc6'oviti.

Coyuh6peti.

Cayumdquexoti.

que voc6 est6 estudando?

A lingua/o idioma terfina.

Substituir Lingua/idioma terSna.

por: A palavra de Deus.

Leitura.

NumeragSo.

18.1 Indicagao de stqeito e objeto

Um dos usos gramaticais de acento 6 diferenciar entre sujeito e objeto.

acento da 1» posigao indica objeto: cuti issilco? em que 6 que ele bateu?'.

acento da 2» posigao indica sujeito: cuti issucda? 'que/quem bateu nele?'.

acento da 2» posigao nao costuma cair na liltima vogal do verbo, senSo

6 deslocado para uma sllaba anterior. Contudo, para enfatizar o siyeito, o

acento circunflexo pode cair na ultima sllaba: cuti simd? 'que/quem chegou?',

cuti coyuhd? 'quem falou?'.

18.2 Ordem nonnal, nao-enfdtica

A ordem normal das palavras de uma sentenga transitive 6: predicado

+ objeto + demonstrativo + sujeito: oye'^coti xiipu ne Maria 'Maria est&

cozinhando mandioca'.
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18.3 finfase de styeito e ol^eto

18.3.1 Compronome

Para enfatizar o sujeito, pode ocorrer um pronome da primeira, se-

gunda, ou terceira pessoa ao passo que o verbo permanece na terceira pessoa

para todas as pessoas e apresenta o acento da 2» posigao: undine coyuhda 'eu

que estou dizendo-o/o disse', Mne issucdnu 'foi voc6 quem bateu em mim',

hani'e coyuhda 'foi ele quem o disse'.

Para enfatizar o objeto, pode ocorrer um pronome da primeira, segunda,

ou terceira pessoa em vez do afixo objetivo correspondente. verbo apresenta

o acento da 1' posigao: Cndi issfco 'fui eu em quem voc6 bateu', tti ngufxo 'foi/

6 voci com quem eu falei/falo', hani'e nguixo 'foi aquele com quem eu falei'.

A forma pronominal com -ne ocorre com mais frequfincia para enfatizar

sujeito, ao passo que a forma sem -ne 6 normal para §nfase do objeto.

18.3.2 Com ordem enfdtica das palavras

Pode-se mostrar a §nfase do sujeito pela anteposigao do sujeito com rela-

gao ao verbo, apresentando este o acento da 2* posigao. pronome ene pode

seguir imediatamente ao sujeito: Maria, ene oye'ico xHpuJMaria oye'^co

xilpu 'Maria, foi ela quem cozinhou a mandioca'.

A finfase do objeto pode-se mostrar pela anteposigao do objeto com rela-

gao ao verbo, o qual apresenta o acento da 1» posigao. pronome ene pode se-

guir imediatamente ao objeto: xiipu ene oyi'eco ne Maria/xupu oyi'eco ne

Maria 'mandioca, 6 o que Maria estd cozinhando'.

Quando presente o ene, hd maior finfase. ene se refere sempre a uma

palavra ou id6ia anterior: Miranda-que, ene ydno 'a Miranda que ele foi'. Ha

se refere a alguma coisa que vem depois: hara ydno Miranda-que 'este 6 (o

lugar) aonde ele foi, a Miranda'.



L I g A 19

DESLOCAgAO DO ACENTO EM VERBOS DA CLASSE -XO

Exercicio: transformagao colocagao da acentuagao

Pihe.

Pih6pa.

iJqueane piho.

tfqueane pih6po.AJc6peane

pih6po.

Ungueane mblho.

tJngueane mbih6po.

Vuqueane plho flti.

Vuqueane pih6po Oti.

Aco mbiha c6'oyene vo'ocu uco.

Aco mbihipa c6'oyene vo'ocu uco.

Aco piha c6'oyene vo'ocu lico.

Aco pihdpa c6'oyene vo'ocu 6co.

V&. embora (voltando para casa).

Entao ele foi.

Entao ele foi embora (voltando para

casa).

EntSo eu fui.

EntSo eu fui embora.

Entao nds fomos.

Entao n6s fomos embora.

Hoje n§o vou/fui per causa da chuva.

Hoje nao vou/fui embora por causa da

chuva.

Ele nao foi hoje por causa da chuva.

Ele nao foi embora hoje por causa da

chuva.

Exercicio: resposta



Plhe. V&.

Eem, mbihflti. Sim, eu vou.

Pihepa. V& embora.

Eem, mbih6poti. Sim, eu vou embora.

19. 1 Deslocagao do acento em verbos da classe -XO

19. 1 . 1 Determinada pela extensao do verbo

Com excegao da enfase de sujeito descrita em 18.1, o acento nao

pode cair na ultima sllaba; 6 por isso que os verbos curtos apresentam com

frequfincia seu acento deslocado uma ou duas sllabas.

acento bdsico da 1' posigao na palavra pihdpo foi embora' cai na se-

gunda sllaba. Na forma nao-sufixada ptho 'foi' desloca-se o acento da 1' posi-

gao at6 a primeira sllaba.

acento bisico da 2' posigao na palavra pihopdne 'quando jd tinha ido

embora' cai na terceira sllaba. Na forma nao-sufixada pOio 'quando foi' des-

loca-se acento da 2» posigao da terceira a primeira sllaba. Note-se que se

fosse deslocado apenas uma sllaba, o acento cairia na sllaba final da palavra,

posigSo interdita. Na forma sufixada mais curta pihdpo 'quando foi embora'

desloca-se o acento bdsico da 2^ posigao da terceira para a segunda sllaba.

Nos casos em que 6 deslocado um acento agudo bAsico uma sllaba,

transforma-se em circunflexo (exceto no caso de 20.1.2.3; 20.1.3), quando

deslocado duas sllabas, flea agudo, como abaixo se v6:

Posigao Bdsico Deslocado uma sllaba Deslocado duas sllabas

1 pih6po plho

2 pihop6ne pihopo plho

19. 1 .2 Determinada pelo padrSo sil^bico

Se termina a palavra em grupo vocdlico acentuado, a penliltima

sllaba costuma apresentar acento circunflexo em vez do acento agudo que

normalmente teria: ina porexda 'entao ele o deu a ele', ina porexdnu 'ent§o

ele deu a mim'.
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Para outxo tipo de deslocaQio em palavras com grupos voc61icos,

V. tamb6m 20.1.3.

19. 1 .3 Determinada pelo sufixo -ti 'descritivo'

19.1.3.1 Quando 6 -ti a quarta silaba e

1) as sllabas primeira e segimda sdo um grupo vocdlico:

se 6 forte a primeira vogal (a, e, o) e fraca a segunda (i, u), o acento cai na vo-

gal forte: dicoti 'est6 ralando'. De outra maneira, o acento cai na segunda

vogal: edpoti 'sente'.

2) as sflabas segunda e terceira s§o um grupo voc^lico: a

terceira vogal apresenta acento circunflexo: imodti 'ele o p6s', niquedti 'voc6 o

come'.

3) nao h& grupos vocdlicos: o acento cai na segunda vogal:

pihdpoti vai embora', issiicoti 'bate'.

19.1 .3.2 Quando 6 -ti a quinta sllaba e vem

1) precedida de heo: cai o acento na segunda vogal:

quipdheoti 'est6 lavando', yondheoti 'anda sem rumo'.

2) precedida de outro grupo vocAlico: cai o acento circun-

flexo na quarta vogal: quipohedti 'estfi lavando-o', issucodti 'estd batendo-o',

vareredti 'estS arando'.

Nos casos 19.1.3.1 e 2 acima referidos, o -ti pode ser a sllaba final ou

pode ser seguido de outras sllabas sem influir nas regras declaradas:

pihdpotimo 'vai embora', issucodtimo 'vai bater nele'.

Em circunst§ncias que nao sejam aquelas jd referidas, o elemento -ti n§o

influi na deslocagao, mas sim exige o acento da 2* posiggo: pihdti 'vai',

pihotimo 'iv&'.

19.2 Varia9des no acento da 2* posigao

Quando termina a palavra num grupo vocdlico acentuado, e vem seguida

de outra palavra sem pausa, tem 3 variagoes posslveis no que diz respeito ao

acento, mas o sentido nao muda. Dependem estas principalmente da rapidez

da fala.
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As ligoes se constroem A base do padrao da fala moderada pouco rApida;

estudante, por6m, deve ensaiar tanib6m as formas mais r^pidas.

19.2.1 acento fica como na forma seguida de pausa: ina quixda

Maria: cutV cde hhopune 'entao Maria disse para ele: foi como um sonho/

parecia um sonho'.

19.2.2 acento 6 agudo na vogal final: ina quixod Maria: cutV co6

hhopune 'entao Maria disse para ele: foi como um sonho/parecia um sonho'.

Em tal situagao hi um pouco de enfase na vogal acentuada mas nao h4 exten-

s§o.

19.2.3 Resulta uma unidade de acentuagao sem nenhum acento no

verbo: ina quixoa Maria: cuW coe hhopune 'entao Maria disse para ele: foi

como um sonho/parecia um sonho'.



L I g A 20

MANUTENgAO DA DISTINgAO ENTRE ACENTOS DA
1* E 2* POSigAO EM VERBOS DA CLASSE -XO

Exercicio: transformagao — mudanga de pessoa

Yussic6ne plheane.

Yussic6ne mbiheane.

Yussic6ne pihiine.

Yussic6ne plheane flti.

C6yeecune plhea xoco po 'Inu.

Ng6yeecune mblhea xoco mbo'Inu.

Qu6yeecune plhii xoco pe'lnu.

Coyeecune plhea liti xoco po 'inu liti.

£ melhor que ele vd j&.

6 melhor que eu vk}&.

t, melhor que voc§ v6 j6.

fi melhor que vamos j^.

Ele sempre vai na casa do irmao dele.

Vou sempre na casa do meu irmao.

Voc6 sempre vai na casa do seu irmSo.

Sempre vamos na casa do nosso irmao/

amigo.

-ea: O -ea de pihea e o -ii de pOiii sao duas das formas do sufixo referencial

(28.2).

Exercicio: resposta

Namo plhii?

Ihdrootique mblhea.

Namo plhea?

Ih^rootique plhea.

Namo pih6pii?

Aco 6njaamo mbih6peacu.

Namo pih6pea?

Avo 6njaamo pih6peacu.

Cutimo ituc6vo c4xe plhea flti?

Pi'aatiquemo c^e.

Cutimo ituc6vo cAxe plhii?

Sfipatuquemo itucovo Idmingu.

Quando vocfi vai?

Vou amanha.

Quando ele vai?

Vai amanha.

QuEuido vocfi vai embora?

Nao sei quando vou embora.

Quando ele vai embora?

Ainda nao sei quando ele vai embora.

Qual dia que vamos?

Na terga-feira.

Que dia voc6 vai?

No s^ado ou domingo.
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Exercicio : resposta

Cuti pico?

Mbfiyo plco.

Cutinico?

Pfiixo nico.

Piquea?

Eem, mbicoa.

N6ixoa?

E§m, n6injoa.

Y6xoa?

finjoa.

Do que ele tem medo?

Ele tem medo do meu animal.

que ele est4 comendo?/0 que ele

come?

Ele est§ comendo feijSo./Ele come

feijao.

Tem medo dele?

Sim, tenho medo dele.

Voc6 viu?

Sim, eu o vi.

Sabe?

Eu sei.

20.1 Manutengao de distingao entre o acento da P e 2* posigao

em verbos da classe -XO

Resultaria freqiiente ambiguidade se nSo fosse possivel distinguir entre o

acento da 1' e 2» posigao. H6 vSrias maneiras de manter a distingio.

20.1.1 Em palavras compridas

Ocorrem em silabas diferentes o acento da 1' e 2' posigao:

1* posigao

ihicaxo



20 . 1 .2 Em palavras curtas

For causa do mfnimo ni^mero de silabas em alguns verbos, hd outxas

maneiras de distinguir o acento da 1* e 2* posigdo.

20.1 .2.1 pelo tipo de acento (i.e., agudo ou circunflexo):

1» posigao pihdpo 'foi embora' ptho 'foi'

2* posigao pihdpo 'quando foi embora' p(ho 'quando foi'

An&lise:

pihdpo — acento da 1' posigao em sllaba bdsica

pihdpo — acento da 2' posigSo deslocado 1 sllaba

pfho — acento da 1* posigao deslocado 1 sllaba

ptho — acento da 2* posigao deslocado 2 silabas

20. 1 .2.2 pela presenga de -ti 'progressivo'

£ posslvel serem do mesmo tipo e ocorrerem na mesma sllaba

acento da 1' e 2' posigao: pihdpo 'foi', pihdpoti 'vai'. Elimina-se, por6m, a

possivel ambigiiidade pela presenga do sufixo -ti.

20. 1 .2.3 pela gram^tica

For via de regra, os verbos de duas silabas que devem apresen-

tar acento da 2* posigao na terceira sllaba mantSm a distingdo entre as posi-

goes 1» e 2» por sua classe acentual (v. 20.1.2.1). Por6m, se tais verbos vfim

precedidos de objeto ou substitute de objeto (i.e., na 'onde', ene '6 o que/6 isto

que/6 quem', xocopo'inu '(foi) na casa de seu irmao'), apresentam acento agu-

do da 1' posigao em vez de circimflexo na primeira sllaba: na ydno? 'aonde ele

foi?', ydno . . . 'quando ele foi ... '; ene pico '6 ele de quem teve medo', pico

quando ele teve medo . .

.

'. A presenga do objeto antes do verbo serve para

identificar o acento verbal como sendo da P posigSo.

Note-se que, se o substantive ou seu substitute se refere ao sujei-

to em vez do objeto, ficar6 o acento em sllaba diferente: cutipico? 'de que ele

tem medo?', cuti picda? 'quem teve medo dele?'.

20. 1 .3 Em palavras que contSm grupos voc61icos

Quando a segunda e a terceira sllaba formam um grupo voc^co,

ocorre o acento da 1* posigao na primeira sllaba da palavra mesmo que seu
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acento bSsico seja na 2* silaba. Fica do tipo agudo embora deslocado, cf. nicoa

'ele o comeu', nicdne 'ele jd o comeu' (acento da 1' posigao na segunda silaba),

nicoa 'quando ele o comeu' (acento da 2* posigao na 2' silaba). Inclusive nesta

situagao se conserva a distingao antra as duas posi<;6es.

Note-se que 6 f§cil cair numa confusao acarca dos padroes de acentuagao

por causa dos deslocamentos antes referidos. Nicoa 'ele o comeu', nicdpoti 'en-

t5o comau' parecam indicar que nico 6 varbo do padrao 1-2. Para acertar na

classificagao, 6 necass^rio usar formas do varbo nao influidas por deslocagao.

As formas saguintas mostram que 6 aste um varbo do padrao 2-3: nicdne 'j6 co-

meu', nicopdnoti 'foi comer'.

Vfi-se, portanto, que nao hA ocorr6ncias ambiguas do acento da 1» a 2'

posigao.

20.2 Snfase no siyeito

Nas palavras compridas nSo se diferencia a forma qua enfatiza o sujaito

da forma com outros acantos da 2* posigao. Faz-sa, por6m, tal distingao nas

palavras curtas.

2' posigao

pihopdne quandojihaviaido'

pihopo quando foi ambora'

ptho 'quando foi'

ene pihopdne

ene pihopo

ene piho

finfase no sujeito

'ela que jS havia ido'

'ele que foi embora'

'ele que foi'
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L I g A 21

ORDEM SINTATICA DE SUJEITO E OBJETO;

USO DE DEMONSTRATIVOS

Exercfcio: resposta

Mepij'icoa ne n&ranga?

E€m, mambtl'icoane.

Yiv6coa ne tipe?

E§m, yuv6ngoane.

Isslcoanetipe?

Eem, inzucoane.

Yeh6hepixoa ne xlipu?

E§m, enz6hepixoane.

Qu6uhha'ixoa ne y6vocu?

Eem, ng^uhha'ixoane.

Ixlxicoho'fiti?

Eem, injiixuco ho'§ti.

Mepu'icoti nfiranga?

E6m, mambu'Icoti n6ranga.

Yeheh6pixoti xiipu?

E6m, enzeh6pixotixupu.

Yiv6cotitipe?

E§m, yuv6ngoti tips.

Exercicio : padrao gramatical I

Cuti ituco ne h6yeno?

Yuv6coti tIpe.

Substituir Yuvdcoti ttpe.

por: Issucoti vdca.

Mapu'Icoti n6ranga.

Eheh6piv:oti xupu.

Voc6 descascou a/essa laranja?

Sim, jd descasquei.

VocS atirou no veado?

Sim,j6 atirei.

Voc6 matou o veado?

Sim, jd matei.

Voc6 descascou a/essa mandioca?

Sim, ja descasquei.

Vocfi varreu a sua casa?

Sim,j6 varri.

Voc6 tece cintos?

Sim, teqo cintos.

Voc6 est& descascando laranjas?

Sim, estou descascando laranjas.

Vocfi est6 descascando mandioca?

Sim, estou descascando mandioca.

Voce est6 atirando em veado?

Sim, estou atirando em veado.

que est6 fazendo o/aquele homem?

Estd atirando em veado.

Substituir Estd atirando em veado.

por: Estd matando vaca.

Estd descascando laranja.

Estd descascando mandioca.
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Exercicio: padrao gramatical II

Cuti itiico ne seno? que estd fazendo aquela mulher?

CauhhS'ixoatira 6vocu. Est^ varrendo a casa dela.

Substituir Cauhhd 'ixoati ra dvocu

.

Substituir Estd varrendo a casa dela.

por: Mapu'Icoati ra n^ranga. por: Est6 descascando a laranja.

Eheh^pixoati ra xupu. Estd descascando a mandioca.

Exercicio: padrao gramatical III

Enepo ne hom6ehou co6peco tipe. Aquele moQO matou um veado.

Substituir coipeco ttpe Substituir matou um veado

por: issuco po'inu por: matou o irmao dele/bateu no

irmao dele

issuco vdca matou uma vaca

eh6hepixo xupu descascou mandioca

Ihicaxovo coyuh6peti estudou o livro

21.1 Ordem sintdtica de si^eito e objeto

Salientou-se em 12.1 que a ordem sintdtica de sentengas descritivas 6:

predicado + demonstrativo + sujeito. Na presente ligSo ocorre a mesma or-

dem; aqui, por6m, um verbo transitive vem precedido da palavra interroga-

tiva cuti: cuti ituco ne hdyeno? 'que estd fazendo o homem?'.

Dao-se aqui tres variantes com refer#ncia ao objeto:

predicado + objeto:

mepu'ico ndranga? 'voce descasca laranja?'

predicado + objeto incluido + demonstrativo + objeto:

mepil'icoa ne ndranga? 'voc6 descasca a laranja?'

predicado + objeto incluido:

mambu'icoane 'ja a descasquei'.

Em 18.2 se deu a ordem nao-enfdtica:

predicado + objeto + demonstrativo + sujeito:

oye'icoti xupu ne Maria 'Maria estd cozinhando mandioca'.
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Outra ordem nao-enfdtica coloca enepo e o demonstrativo antes do svgeito,

qual precede a sua vez ao predicado. predicado flea com acento da 1* posi-

<;ao: enepo ne Maria oy^'eco xilpu 'Maria cozinha mandioca'.

21.2 Uso de demonstrativos para salientar atividade ou olgeto

Quando 6 enfocada a atividade, ndo se usa demonstrativo: yuvdcoti tfpe

'est^ atirando em veado'. Nao se particularize o veado. Quando 6 enfocado o

objeto, usa-se demonstrativo: yivdcoa ne ttpe? 'voc6 atirou nesse/no veado?'

Neste caso refere-se a um veado especlfico j6 mencionado ou aludido na con-

versa. Comparem-se: comdmoti coyuhdpeti 'est6 olhando livros', comomadti

ra coyuhdpeti 'estS olhando este livro'.



L I g A 22

DISTINgAO DE SUJEITO E OBJETO

Exercicio: transformagao - distingao de siueito e objeto

Nicone tapi'i.

Nico tapi'i.

NIcoa tapi'i.

Nicoane tapi'i.

Com6moti ne hoyeno.

Com6moti h6yeno.

ComomaSti h6yeno.

ComomaSti ne hoyeno.

A galinha comeu.

Ele comeu galinha.

A galinha o comeu.

Comeu a galinha./A galinha o comeu.

Aquele homem estd olhando.

Ele est6 olhando um homem.

Um homem est6 olhando a ele.

Aquele homem estd olhando a ele./

Ele estd olhando o homem.

Exercicio: resposta

Aco yacfihha'a quem6moiyii rS'a? Nao quer olhar isto?

Ngahhd'a ngom6moiyea.

Yocom6maa pihii ra'a.

NgomomaStimo.

Quero olhar.

Olhe para isto.

Vou olhar.

-lyea e -iyii sao mais duas formas do sufixo referencied -ea (28.2).

Exercicio: padrao gramatical I

Comom6nuti ne s§no. Aquela mulher estA me olhando.

Substituir comomdnuti

por: comom6piti

comom6'oviti

comomadti

Substituir estd me olhando

por: est4 Ihe olhando

estd nos olhando

estd olhando a ele./

Ele estd olhando a mulher.

Exercicio: padrao gramatical n
Com6moti ne s6no

.

Aquela mulher estd olhando

.
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Substituir sSno

por: ipixdxoti

yon6ti

co'ftuqueti cavftne

Substituir aquela mulher

por: aquele medico

aquele vi^jante

aquele lavrador

Exercfcio : padrao gramaticalm
Com6moti seno. Ele estd olhando uma mulher.

Substituir sino

por: ipixdxoti

yonoti

coyuh6peti

mbol^oti

Substituir uma mulher

por: um m6dico

um viajante

um livro

um jogo de futebol

Exercicio: padrao gramatical IV

Combmoti yonoti ne s§no. Aquela mulher est6 olhando um
viajante.

Substituir yondti

por: ovociiti

mumun6ti

none caliv6no

Substituir seno

por: hom6ehou

drunoe

y6coteeno

h6venoeno

Substituir um viajante

por: umacasa

uma coisa para olhar/

espetdculo

um retrato da crianija

Substituir aquela mulher

por: aquele mo(;o

aquela moga

aquele velho

aquela velha

Exercicio : padrao gramatical V

Cuti com6mo ne s§no? que est6 olhando aquela mulher?

Coyuh6peti com6mo. Est6 olhando o livro.
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Siibstituir coyuhdpeti Substituir o livro

por: mbol^oti por: o jogo de futebol

mumun^ti a coisa para olhar/espetAculo

CO 'Ituqueti o txabalhador

njixo meu vestido

Exercfcio : padrao gramatical VI

Cuti quem6mo? O que voc§ esU olhando?

Queyiihope ngomomo. Seu livro que estou olhando.

Substituir Queyiihope ngomdmo. Substituir Seu livro que estou olhando.

por: Ngom6moti ra'a. por: Estou olhando isto.

Ngom6moti queyiihope. Estou olhando seu livro.

NgomomaSti ra queyiihope. Estou olhando seu Uvro.

22. 1 Distingao de siyeito e obyeto

Note-se a presenga ou ausSncia dos sufizos objetivos e dos demonstra-

tivos nas sentengas que seguem.

22.1.1 Substantivo Uvre 6 objeto

predicado + suflxo objetivo da terceira pessoa * demonstrativo

+ objeto: oye'icoati ra xupu estA cozinhando esta mandioca'. (Padrao 1)

22. 1 .2 Substantivo livre 6 sujeito

22.1.2.1 predicado + demonstrativo -t- sujeito: lacdliti ne

hdyeno 'aquele homem est^ molhado'; pihdne ne hdyeno 'o/aquele homem j6

foi', comdmoti ne hdyeno 'o/aquele homem estA olhando'.

22.1.2.2 predicado + sufixo objetivo da primeira ou segunda

pessoa + demonstrativo + sujeito: comomtfnuti ne Wyeno o/aquele homem

est6 me olhando'. (Padrao 2)

22.1.2.3 predicado + sufixo objetivo da terceira pessoa +

sujeito: nicoa tapCi 'as galinhas o comem'.
i
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O substantivo livre do Fadrao 1 6 objeto e aquele de Padrdo 2 6 svyeito

embora ambas sentengas tenham o mesmo padrSo geral. A ilnica diferenga 6

que em No. 1 o sufixo objetivo 6 da terceira pessoa e em No. 2 n§o 6. Quando

se estende o padrdo 2 para abranger um sufixo da terceira pessoa (em vez da

primeira e segunda somente), resulta certa ambigilidade: comomadti ne

hdyeno 'ele viu o homem' (padrSo l)/'o homem o viu' (padrao 2). S6 ocorre

esta ambigtiidade quando o substantivo livre 6 tal que pode ser ou sujeito ou

objeto. Note-se que ngo h& ambigilidade em cauhhd'ixoati ne ovoalti 'ela

estd varrendo a casa', cauhhd'ixoati ne sino 'a mulher est& varrendo-o'.



L I g A O 23

OS MODOS EFETIVO E POTENCIAL; IMPERATIVOS;

INA; -TI 'DESCRITIVO'

Exercicio: transformagao — indicativo-*-imperativo

Quipepii'icovoti?

Quip6pu'icapu.

Quipev6 'uxovoti ?

Quep6va'uxapu.

Quipehh6vexovoti?

Quip^hhevexapu.

Quipen6neovoti7

Quip6naneapu.

Iplheatine?

tpiheane.

Pihfiti?

Plhe.

Pih6poti?

Pih6pa.

Yoye'6coati?

Yay6'ecaa.

Yunicovoti?

Yiirucapu.

Comdhiti.

Yoc6mohi.

Coy6noti yati.

Yoc6yono yflti.

Coyiihoti.

Yoc6yuho.

Voc6 estd lavando sua cabega?

Lave sua cabega.

Voc€ estd lavando as maos?

Lave as maos.

Voc6 est6 lavando os p6s?

Lave OS p6s.

Voc6 est6 lavando o rosto?

Lave rosto.

Voc6 estA pondo-o agora?

Ponha-o agora.

Voce vai?

V6.

Voc6 vai embora?

V& embora.

Vocfi esti cozinhando-a?

Cozinhe-a.

Voce est& entrando?

Entre.

Ele esX& brincando.

Brinque.

Ele est& cuidemdo 40 seu iimdo menor.

Guide do seu irm&a inenorArmaozinho.

Ele estd falando.

Fale.
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Cotupone c^e, c6e.

Cottipone c&xe, ydcoe.

Quip6va'uxapu, qufxoa.

Quip^va 'uxapu, ixea.

tempo esquentou outxa vez, ele disse.

Fale: tempo esquentou outra vez.

Lave as mSos, ele disse a ela.

Fale a ela: Lave as maos.

Exerclcio: transformagao -



23. 1 Modo efetivo e modo potencial

Quase todas as sentengas estudadas at6 agora t6m sido do modo efetivo,

com excegao das sentengas negativas; estas sao do modo potencial. Assinala-

-se o modo efetivo nos verbos da classe -XO pela presenga do sufixo -o:ptho 'ele

foi'; e nos verbos da classe A- pela ausfincia de prefixo a- ouo-; xuxdpati W
anda ligeiro'.

Descrevem-se em 10.2 e 11.1 as regras para formagao do modo potencial:

ahhicovoti estS tomando banho', ydhhicapu 'tome banho'; coyuhoti 'est^

falando', yocoyuho fale', ocoyuho quando ele falar'.

A seguir se dao os usos mais comuns de ambos os modos. (Note-se que o

termo 'modo potencial' refere-se apenas ao verbo principal. Pode vir acom-

panhado de varies auxiliares modificadores.)

23.1.1 Emprega-seo modo efetivo para:

23.1.1.1 clSusulas positivas independentes, referentes ao

passado, presente ou futuro tanto declarativas como interrogativas: pihdne

']& foi', mdmindi estou cansado', mbihotimo 'irei'.

23.1.1.2 objetos verbals positivos (28.4.1): cahhd'aydnea quer

ir'.

23.1.1.3 cl^usulas dependentes, referentes ao passado (41.1):

coyuhda . . . 'quando o disse . . .

'.

23.1.1.4 cl^usulas introduzidas por ina 'entao' (23.4): ina ydno

'entao foi'.

23.1.1.5 imperative negative (23.3): hhoco queyuhda 'nao o

diga'.

23.1.1.6 cl^usulas negativas condicionais com hhdcoti se nSo'

(60.1): hhdcoti itive ... 'se nSo for doce . . .

'.

23. 1 .2 Emprega-se o modo potencial para

:

23.1.2.1 cl4usulas negativas independentes (10.2, 11.1): aco

ocdyuho ele nao falou'.
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23.1.2.2 cMusulas dependentes referentes ao futuro (41.1) ou

usados em sententjas positivas condicionais (60.1): ocoyuho, . . . quando/se

ele falar . .

.
'.

23.1.2.3 cMusulas intxoduzidas por (namo entSo (futuro)'

(23.4): inamo piha 'entao \i&

.

23.1.2.4 clAusulas imperativas positivas (23.2): yocdyuho

'fale'.

23.1.2.5 aQao iminente -Vvo (24.2): mbihdpaavo 'j4 vou em-

bora/vou indo para casa'.

23.1.2.6 perguntas pedindo a possibilidade: cuti yand? 'quern

poderia ir?', na ydnam? 'onde eu devia ir?'. (Veja Anexo 6 para mais exem-

plos.)

23.2 imperativo positivo

Usa-se a segunda pessoa do verbo para o imperativo simples. Leva o

acento da 1' posigao e fica no mode potencial: yurucapu 'entrel', yocdyuho

'fale!'.

Para ordem hortativa usa-se a primeira pessoa do plural. Leva tamb^m o

acento da 1' posigao e fica no modo potencial: pihdpane uti 'vamos para casa/

vamos emboral' vimdcapu quinze 'vamos cantar o niimero 15' (24.1). Com

menos freqiifincia usa-se tamb6m desta maneira a terceira pessoa: pihdpa

'deixa ele ir para casa/emboral'.

Quando ocorre no modo potencial a primeira pessoa do singular com

acento da 1' posigao, indaga se se deve fazer determinada coisa ou nSo:

{mbihaane? 'posso p6-lo?/quer que eu o ponha?', yunddxaa? 'posse escrev§-la7/

quer que eu a escreva?' (25.1).

23.3 imperativo negativo

Fonna-se o imperativo negativo pelo auxiliar hhoco seguido do verbo

principal na segunda pessoa do modo efetivo com acento da 2* posig&o: hhoco

yitoxda 'n&o a escreva', hhoco queyuhda 'nao diga isso'.
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Algumas pessoas usam os atudliares haco ou aco em vez de hhoco. Mas
mesmo para eles se diferenciam o negative indicativo e o negative imperativo

por seu modo e acento. negative indicativo emprega o modo potencial e o

acento da 1' posigSo: aco piMpa 'vocfi nao foi para casa', aco yocdyuho 'voc6

nao falou', ao passo que o negative imperative utiliza e mede efetive e e acen-

to da 2» posigao: aco pihipo 'nao v& para casal', aco queyHho 'nao falel'.

23.4 Ina 'entao'

O verbo que segue a ina leva o acento da 2* posi^do. Quando se refere ao

passado o verbo fica no mede efetivo: ina ptho 'entao ele foi', e quando se re-

fere ae future fica no modo potencial, seguindo e sufixo future -mo a ina:

{name pfha 'entae ir^'.

23.5 -ti

sufixo -ti 'descritivo' nao ocerre com nenhum des imperatives. Quando

ocerre com ina significa 'so depeis' ou 'hem depois disso, entao'. Usa-se com

freqiifincia na censtrugae de uma s6rie de acentecimentos que compoem um
processo: uqui'exo issupaheiyea, ha Inati issOpo; uqu4'exo (ssoiyea, ha tnati

fldpo 'depois de foiijar, entao capina; depois de capinar, entSo planta'; ha inati

yuhicdpaa dti, ha (nati hucoa iLti 'entSo o cardames, entdo e flames';

hdina vo'dcuque inati apSe 'nao 6 que s6 apareceu nesse tempo'.

Ydcoe, ixea: Ydcoe (intransitive) 'fale' e txea (transitive) 'fale a ele' sao

formas imperativas irregulares de cde e guixoa (44.11.



L I g A O 24

HORTATIVOS; -Vvo 'AQAO IMINENTE'; -PONO
'MOVIMENTO NO SENTIDO DE'

Di^ogo

Niqu6'evo. Estdservido?

Ambeevone. Obrigado (recusando a comida).

YArecaavo c6fe. Tome ctif6.

Eim, or6ngoti. Sim, vou toniar.

Po'Inu? Quermais?

Ambeenemo. Obrigado, estou satisfeito.

Exercicio: txansforma^ao — hortatdvo no modo efetivo-^potendal

Hhingd', pih6poti Qti. Vamos, vamos embora.

HhingA', pih&pane Oti. Vamos, vamos j& embora.

Hhing^', quip6heoti Qti. Vamos, vamos lavar roupa.

Hhingd', quip^eane Qxi. Vamos, vamos jd lavar roupa.

Hbingd', vahhicovoti. Vamos, vamos tomar banho.

Hhingd', v&hhicapune. Vamos, vamos j& tomar banbo.

Exercicio: transformagao — indicativo efetivo-^potencial

iminente

Vomdmicoti. Estamos descansando.

Vdmamicaavo. Vamos j& descansar.

Mbih6potine. Vou embora.

Mbihdpaavo. J& vou embora.

Vor^coti lete. Estamos tomando leite.

Vdrecaavo lete. Vamosj6 tomar leite.

Yor^coti m&tel Est& tomando mate?

YArecaavo m6te. Tome mate.
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Nic6ti liti.

Nic&'avoflti.

Estamos comendo.

Vamosj6comer.

Exercicio: trEmsformagao

Viy6ponoxiipu?

Viy^pana xupu.

Y6recopono vardpu?

YArecapanaavo var^pu.

Vihicaxoponovo.

Vlhicaxapanapuuvo.

N6mjopono iY6nonjapa.

Ndinjapanaavo iy^nonjapa.

efetivo-^potencial

Voc6 foi buscar mandioca?

V& buscar mandioca.

Voce foi tomar garapa?

V& tomar garapa.

Fomos estudar.

Vamos, estudemos.

Fui ver meus parentes.

Vou ver meus parentes.

Exercicio: resposta

Mbih6ne.

Eem, indop6nopitimo.

Y6xQponoa?

Eem, 6njoponoa.

Y6xoponoa?

Aco 6njapanaa.

Y6xopononu7

E6m, 6njoponopi.

fixoponoovi?

Eem, 6xoponoovi.

J6 vou.

Sim, vou Ihe alcangar.

Lembra-se dele/disto?

Sim, lembro-me.

Lembra-se dele/disto?

Nao me lembro.

Lembra-se de mim?

Sim, lembro-me de vocfi.

Ele se lembra de n6s?

Sim, lembra-se de n6s.

Exercicio: padrao gramatdcal I

N&injapanaavo uss6'iyea. Vou ver se jd aprontou.
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Substituir uss6 'iyea Substitiiirjd aprontou

por : uss6 'iyea ne Jo&o por : Jo&o estd pronto

Imaqueiyea ne oy6 'eum i& cozinhou o que estou

cozinhando

imaqueiyea ne nacdcu o arrozj6 cozinhou

Exercicio : padrao gramatical n
Comom6ponoti 6tucu. Ele foi ver o trem.

Substituir 6tucu Substituir o trem

per; F&nana por: Bananal

Htoaiti M€um Campo Grande

pitivdco a cidade

24 . 1 Hortativos consistem de

:

24.1.1 verbos no modo potencial, precedidos facultativamente por

hhingd'
:
pihdpane Uti 'vamos agora para casal', hhingd', pihdpaneM 'vamos,

vamos para casal'.

24.1.2 verbos no modo efetivo, precedidos obrigatoriamente por

hhingd': hhingd' pihdpoti Uti 'vamos, vamos para casal'.

As duas variantes t6m significado igual.

24.2 -Vvo 'agao iminente/^or enquanto/agora/ainda'

Indica y reduplicagfto da vogal que precede ao sufixo. -Vvo ocorre com o

modo potencial e o acento da 1* posig&o: nicd'avo dti 'vamos comer j6' (a

comida est6 pronta), ydrecaavo mate 'tome mate', ramd'angapuuvo 'j6 vou

me agasalhar'. Ocorre -'Vvo quando cai o acento na silaba anterior ao sufixo

ou na primeira silaba do sufixo: pih6'evo 'entfto pode ir'. Note-se: o o deste

afixo nao se transforma em a no modo potencial. No modo efetivo a forma 6

-ico (30.3).

107



24.3 -Pono/-ponJ-po 'movimento no sentido de . .

.

-Pono 6 usado para indicar movimento at6 certo ponto com a intengao

declarada no verbo: viydpono xtlpu 'ele foi buscar mandioca'.

sufixo tem 3 formas: -pono, -pan, e -po. Ocorre -pon somente quando

seguido do sufixo referencial (28.1): cdnocoa issiicoponea 'precisa ir mat6-lo'.

-Po ocorre apenas quando seguido dos dois sufixos hom6fonos -ino (32.2,

33.1): issiicopoinoa 'foi matd-lo para ele'. Nos casos restantes o sufixo 6 -pono:

issucoponoa 'foi mat6-lo'.

Este sufixo segue imediatamente ao sufixo verbal -o quando presente:

exdponoovi 'ele se lembra de n6s' ; segue imediatamente d raiz de um verbo da

classe A-: ene eldquepoino ocdvo 'por isso ele foi alegrar-se'.

Lembre-se: Nos verbos da classe -XO do modo potencial, todo o deste

afixo se transforma em a (10.2): aco issucapanaa 'ele nSo foi mat6-lo'.



L I g A 25

PEDroOS DE INSTRUgOES; -ICOPO

Exerdcio: resposta I

Imbihaane ra xtipu?

E&xa, fpiheane.

Nguipdhea ra tulti?

Efiin, quip6hea.

And^piquexaane ra ylicu?

Eem, yatfipiquexaa.

Hhe'oolnjaa?

Eim., hhe'ooixea.

VeySmbanaa?

Eem, viy4panaa.

Aungapaamaca yilnzo'iquea?

Y^ucapaamaca ylho 'iquii.

Ing&pana line?

Iqu^pana une.

Mbar^xapi per^gu?

Per^xanaa.

Nguipfihea ra ipevo?

Hh6coxovo quipeh€a.

Nguip6pu 'icapu 7

Hh6coxovo quipepii'icovo.

Exercfcio: resposta n
Ihiquexaa.

Inzicaxaavoicopo, eh^m?

Yoc6yoveane.

Ong6yoveaneicopo, eh6m?

J& posso p6r mandioca?

Sim, ponha agora.

Posso lavar esta rede?

Sim, lave.

Posso cortar esta lenha?

Sim, corte.

Posso faz6-lo devagar?

Sim, faga-o devagar.

Posso busc6-lo?

Sim, busque-o.

Posso ler outra vez?

Leia outxa vez.

Posso buscar dgua?

Basque &gua.

Posso dar-lhe pregos?

Dfi-me.

Posso lavar a sua roupa?

Nao lave ainda.

Posso lavar minha cabega?

Nao lave (sua cabega) ainda.

Ensine a ele.

Entao vou ensinar a ele, est& bem?

Veja como 6.

Vou ver entao como 6, estA bem?
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Viy6panaavo.

Veytoibanaavoicopo, eh6m?

Yox6'opee.

Oiy6'opeevoicopo, eh6m?

V& buscar.

Vou buscar entao, estd bem?

Passeie.

Vou passear entao, estA bem?

Exercfcio: padraogramatical

Ay6'engaa?

Yay6'ecaa.

Substituir Yay4 'ecaa.

por: Hh6coxovo yoye'6co.

Hhocoyoye'6co.

ESm, yay6 'ecaa c6 'oyene.

Posso cozinhd-lo?

Sim, cozinhe.

Substituir Sim, cozinhe.

por: Ndo cozinhe ainda.

Ndo cozinhe, nSo.

Sim, cozinhe agora.

25. 1 Pedidos de instrugoes

Para pedir instrugao o modo potencial 6 usado com o acento da ! posi-

gao: ayi'engaa? 'posso cozinhd-lo?' e a resposta 6 no imperative, negativo ou

positivo: yay^'ecaa 'cozinhe-o', hhdcoxovo yoye'^coa 'nSo o cozinhe ainda'.

25.2 -Icopo 'neste caso/entao'

Usa-se -icopo em respostas que tiram conclusoes de alguma coisa que se

acaba de dizer; tem geralmente o significado 'entao': exdnuicopo 'entSo, neste

caso ele me conhece', 6nomoneicopomea 'entao neste caso talvez fosse assim',

nd 'icopo vdnea, hhdcoti tti? 'entSo onde podfamos ir/irlamos se nSo fosse a

voce?'.

Ocorre a forma -'icopo se vem imediatamente ap6s a silaba t6nica:

xuluqut'icopo 'entao neste caso foi um tatu mesmo'.



L I g A 26

TERMOS DE PARENTESCO; -XAPA

'COLETIVIZADOR' N;XOCO

Exercicio: padrao gramatical I

Na uquea?

Mbbcotique.

Substituir liquea

por: yiiquea

uc6pea

yuc6pea

Substituir Mbdcotique.

por: Htoaitique M6um.

Moreira-que.

Pitivocoque.

Infimatique Pitiv6co.

Donde ele veio?

De Cachoeirinha.

Substituir ele veio

por: voce veio

ele estd voltando

voc6 estd voltando

Substituir De Cachoeirinha.

por: De Campo Grande.

De Moreira.

Da cidade.

De Aquidauana.

Exercfcio: padrao gramatical II

Na uc6peape'Inu7

Aco uc6peacu.

Substituir Aco ucdpeacu.

por: Xoco ihine.

Xocox6'a.

Xoco sina.

Xoco siii6na.

Xapa xe'6xaxapa.

Substituir pe 'inu

por: ySyo

y§ti

ye3t6vi

Donde estd voltando seu irmao?

Nao volta de nenhuma parte.

Substituir Ndo volta de nenhuma parte.

por: Dafilha dele.

Do fUho dele.

Do genro dele.

Da nora dele.

Dos fllhos dele.

Substituir seu irmdo

por: seu irmao (falando a mulher)

seu irmao menor/irmdozinho

seu irm§o maior/grande
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Exercicio : padrao gramatical in

Na yuc6pea?

Aco ung6peacu.

Substituir Aco ungdpeacu.

por: Cavane ung6pea.

Xocombo'Inu.

Xoco onju.

Xoco im6njuco.

Xoco onze.

Xoco imdnze.

Xapa nje'6xaxapa.

Xapaiy6nonjapa.

Donde est6 voltando?

NSo volto de nenhuma parte.

Substituir Ndo volto de nenhuma parte.

por: Vimdaroga.

Do meu irmfio.

Do meu avd.

Do meu sogro.

Da minha avd.

Da minha sogra.

Dos meus fUhos.

Dos meus parentes.

Exercicio: padrao gramatical IV

Nay6no? Ondevai?

Xoco mongu6xa.

Substituir monguixa

por: ^morim

etingo

6ngo

Sndi

ngvom

nev6ngue

Na (casa de) minha irma.

Substituir minha irma.

por: meu neto

meu tio

minha tia

meu irmao menor

meu sobrinho/a

meu sobrinho/a

Exercicio: padrao gramatical V

Na6voy&yo?

Xoco 6xu.

Substituir ydyo

por: yftti

yexdvi

Onde mora/est^ seu irmSo?

Com avo dele.

Substituir seu irmao

por: seu irmao menor

seu irmao maior

112



Substituir 6xu Substituir o av6 dele

por: 6sse por: a av6 dele

moqu6xa a irma dele

euco tio dele

6co a tia dele

Exercicio: padrao gramatical VI

Na y6vo? Onde voce mora?

Xocopo'inzd'a. Com o innao do meu pai.

Substituir po 'i nzd 'a Substituir o irmdo do meu pai

por:po'i§nom por: airmSdaminhamae.

titia minha tia

titio meu tio

26. 1 Termos de parentesco

Segue um elenco de termos aplicAveis a parentes, t£mto de homens como

de mulheres:

hd'a pai dele, irmao do pai dele' (uso secund&rio)

po'i hd'a 'irmao do pai dele'

eno mae dele, irma da mSe dele' (uso secundfirio)

po 'i eno 'irma da mae dele'

6xu 'av6 dele'

6sse 'av6 dele'

dmori 'neto/neta dele'

amdsseno 'netos/netas dele'

euco tio dele' (especialmente aqueles que nSo sejam irmaos do pai)

6co tia dele' (especialmente aquelas que nao sejam irmas da mae)

xe '6xa 'filho/filha dele (adulto ou crianga)

x6'a 'fUho dele'

ihine 'filha dele'
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titio 'tio dele'

tltia tia dele' (Aplicados freqiientemente pelos mogos i gente mais velha,

seja ou nao membro da familia.)

sifia 'genro dele'

sin^na 'nora dele'

imdxuco 'sogro dele'

imdsse 'sogra dele'

iy^no 'parentes dele'

Aplicam-se os seguintes termos a parentes, tanto de homens como de

mulheres, mas com significado diverse:

exdvi 'innao ou primo mais velho dele/irma ou prima mais velha dela'

po'inu 'irmao ou primo dele/irma ou prima dela'

dti 'irmao mais novo dele/irma mais nova dela' (v. 13 )

Aplicam-se os seguintes termos apenas a parentes de homens:

moqu6xa 'irma/prima dele'

nevo 'sobrinho/a dele'

nevdngue 'meu sobrinho/minha sobrinha' (termo usado apenas na primeira

pessoa)

Aplica-se o termo seguinte somente a parentes de mulheres:

dyo 'irmao/primo dela'

A mulher se refere aos seus pr6prios filhos e aos filhos dos sens irmaos ou

irmas) com os mesmos termos, i.e., inzine 'minha filha', nji'a 'meu filho'.

Pode homem usar os mesmos termos para seus sobrinhos e sobrinhas que

usa para seus pr6prios filhos, ou pode usar nivom ou nevdngue.

Ainda que terfina normalmente nao faga distingSo entre 'irmao' e 'prime',

alguns dos mogos usam primona undi 'meu primo' para esclarecer o fato da

pessoa nao ser dos mesmos pais que eles.

Quando estes e outros termos sao usados como vocative, sao oxitonas e

termina a palavra em oclusiva gletal: na qu6eyeeye, ut6'? 'como vai, irma?';

nas chamadas, prolonga-se a ultima sllaba com intonagao ascendente: atii

'irm§ezinhooo''.
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26.2 -Xapa 'coletivizador'

:

Ocorre com poucos substantives para indicar a forma coletiva. As princi-

pals palavras sao: iy^noxapa 'povo dele', xe'ixaxapa 'os lilhos dele', amdsse-

noxapa os netos dele', e peydxapa 'criaQao dele'.

26.3 N
N 6 letra pouco freqiiente, e na ortografia regular nao se distingue o ;! do

n. A pronuncia aproxima-se, mas varia um pouco, do nh do portugufis. Preste

atengao aos dois sons aqui arrolados em ambientes semelhantes nas duas lln-

guas e pratique a pronuncia terena.

vinha
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-PO 'OUTRA VEZ'; -MEA 'TALVEZ'

Exercicio: resposta

C^ssati c6'oyene.

Eem, yuplhhovaa.

C6tuti c6'oyene.

E§m, yuplhhovaa.

C6tutira'a.

Eem, c6tuti.

Ccissati ra une.

Eem, c^ssati.

Cotiipone c&ce.

Egm, cotupone.

Cassdpone c^e.

Eem, cass^pone.

Hojeest&frio.

Sim, bastante.

Hoje estd quente.

Sim, bem quente.

Isto estfi quente.

Sim, est^ quente.

A Agua estfi fria.

Sim, estA fria.

tempo esquentou outra vez.

Sim, esquentou outra vez.

O tempo esfriou outra vez.

Sim, esfriou outra vez.

Quente e Frio: Cdssati e cdtuti se empregam apenas com relagao a tempo e

a coisas. Para seres animados se utilizam os termos cdssaxo e cdtuxo.

Estas palavras formam o negativo como verbos da classe A-, ou seja medi-

ante uso dos prefixes a- e o-.

Exercicio: padrao gramatical I

Qu6ssaxo?

ESm, ng^ssaxo.

Substituir Eim, ngdssaxo.

por: Ngdssaxoopepo.

Aco ang^ssaxo.

Avo.

Est& com frio?

Sim, estou com frio.

Substituir Sim, estou com frio.

por: Estou com frio mesmo.

Nao estou com frio.

Ainda ndo.

116



Exercicio: padrao gramatical 11

Qu6tuxo? Est6 com calor?

Eem, ng6tuxo. Sim, estou com calor.

Substituir Eim, ngdtuxo. Substituir Sim, estou com calor.

per: Aco ong6tuxo.

Avo ong6tuxo.

Acone ong6tuxo.

per: N§o estou com calor.

Ainda n§o estou com calor.

Nao estou mais com calor.

Exercicio: padrao gramaticalm
Cass^otimea xi'ixa?

Avomea acdssaxo.

Substituir Avomea acdssaxo.

por: Cass^otimea.

Aco'omea.

Parece que sua filha estd com frio, nfto

acha?

Parece que ainda ndo estd com frio.

Substituir Parece que ainda ndo.

por: Parece que est&.

Parece que nSo.

Exercicio: padrao gramatical IV

Cotvixotimea mlxone?

Avomea oc6tuxo.

Substituir Avomea ocdtuxo.

por: Cotiixotimea.

CotuxQtiipepg,

Parece que seu esposo/sua esposa est6

com calor, nao acha?

Parece que ainda nSo estd com calor.

Substituir Parece que ainda ndo.

por: Parece que est& com calor.

EstA com calor mesmo.

Exercicio : padrao gramatical V

CahhA'ati qu6vea.

Eem, cahha'ati.

Substituir qu6vea

por : cass&pea

cotupea

Estd querendo chover.

Sim, estd querendo.

Substituir chover

por: esfriar outra vez

esquentar outra vez

117



Exercicio: padrao gramatical VI

Quevotlmo? Vaichover?

Exanemo co§cu. Quem sabe?

Substituir Exdnemo coecu. Substituir Quem sabe ?

por: Cahha'ati. por: Est^ querendo.

Aco v6xaa, eh6m? Nao sabemos, nSo 6?

Exercicio : padrao gramatical vn
£no qu^vea y6tique. Choveu bastante ontem & noite.

E§m, Sno. Sim, bastante.

Substituir ydtique Substituir ontem d noite

por: yuponi' coetlque por: hoje cedo

quiyacdxeque ontem

c6 'oyene hoje

Exercicio : padrao gramaticalVm
Na c6 'eye pequ6 'exaque ya raqufene? Como estd o tempo na sua terra agora?

Cfissati c6 'oyene. Est& firio agora.

Substituir Cdssati c6 'oyene. Substituir Estdfrio agora

.

por:Hon6no'ipopenetutitic6ti. por: t tempo de folha verde.

(primavera)

Yuplhhovaa c6ssati. Est6 fazendo muito frio.

Cotupone ya raqutoe. Est6 esquentando de novo.

27 . 1 -Po/-p 'outra vez'

-Po se aplica das seguintes maneiras:

27.1.1 Em relagao d pr6pria casa/morada; voltando para casa,

chegando em casa: ino ixetinapo 'contou muitas hist6rias quando chegou

em casa'.

27.1.2 Permanente: pihdpone 'j6 foi para casa/jd foi embora/

mudou'.
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27.1.3 Outravez: cotdpone 'esquentououtravez'.

27.1.4 Depots: atipo Maria 'o irmaozinho/a menor/depois da

Maria' (logo depois da Maria).

27. 1 .5 Reflexivo com -vo: issilcopovo 'ele matou a si mesmo'

.

sufixo tern duas formas: -po e -p. Ocorre -p quando seguido imediata-

mente do elemento referencial: cahhd'ati cassdpea 'est6 querendo esfriar

outxa vez'; do sufixo -ino (32.1): por6xopinonoa 'ele o deu outra vez para

mim'; ou do sufixo -ine (31.3): ique pihdpine 'depois da partida dele'. Nos

usos restantes se emprega -po.

Note-se que embora o sufixo -pono (24.3) tenha a forma -po logo antes

de -ino, nao se confunde com o sufixo -po 'outra vez' por se transformar

este em -p antes do -ino. Comparem-se ene eldquepoino ocdvo 'por isso ele

foi alegrar-se' e ene eldquepino ocdvo 'por isso ele se alegrou outra vez'.

-pono + -ino—poino

-po + -ino—^-pino

-po + -ine—» -pine

-pono + -ea—m-ponea

-po + -ea-^-pea

NSo ocorrem juntos -pono e -po na mesma palavra.

27.2 -mea 'talvez'

Emprega-se -mea para indicar incerteza da parte de quem fala.

Parece tamb6m suavizar a declaragSo feita, tomando-a menos dogmfitica,

mesmo quando nao h& duvida ou incerteza: cdssaxomea 'ele estd com fHo

talvez'. i -mea um dos sufixos que aparecem no elemento auxiliar negative

quando este esta presente: dcomeamo quend'aca 'talvez ele nao venha',

cutimo bihd? Jodomea 'Quem ir6? Talvez Joao'.



L I g A 28

FORMAS £ USOS DO SUFIXO REFERENCIAL -EA

Exerclcio: transformagao — mudanga de pessoa

Ng6nocoa Inzicaxeovo.

Qu6nocoa Ihiquexiivo.

C6nocoa ihicaxeovo.

C6nocoa vlhicaxeovo.

Ng6nocoa veydmbonea xiipu.

Qu6nocoa viy6ponii xiipu.

C6nocoa vey6ponea xiipu.

C6nocoa vey6ponea uti xupu.

Ng6nocoa 6meain vanem.

Qu6nocoa y6mii vfiane.

C6nocoa 6mea vSne.

C6nocoa v6mea vane <iti.

Precise estudar.

Voc§ precisa estudar.

Ele precisa estudar.

Precisamos estudar.

Preciso buscar mandioca.

Voc@ precisa buscar mandioca.

Ele precisa buscar mandioca.

Precisamos buscar mandioca.

Preciso levar minhas mercadorias.

Voc€ precisa levar suas mercadorias.

Ele precisa levar as mercadorias dele.

Precisamos levar nossas mercadorias.

Exercfcio: resposta

Na it6vone Ihiquexiivo?

Terceiro ano indovone.

Na it6vone issoiyea?

Ya xapa p^nana.

Cahhfi'amea xan6'eiyeonu ne s6no?

Acomea ac^hha'a.

Acomea ac^ha'a yiiho'iquea?

Cahh^'a yiiho'iquea.

At6 que ano voc6 conseguiu estudar?

At6 terceiro ano consegui estudar.

At6 onde ele conseguiu carpir?

At6 bananal.

Sevk que a mulher quer me

acompanhar?

Parece que ela nSo quer.

Serd que ele quer ler?

Ele quer ler.

Exercfcio: padrao gramatical I

Ngahhd'a y6neam. Quero ir.
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Substituir ydneam

por: njo'6peiyea

im6nguea

yiinzo'iquea

di^iqueovo

Substituir ir

por: passear

dormir

ler/cumprimentar

tomar baoho

Exercfcio: padrao gramatical II

Ngahh&'a van^^jea xlipu.

Substituir xiipu

por: cdme

tapl'i

p6ixou

Quero comprar mandioca.

Substituir mandioca

por: ab6bora

galinba

fe^fio

Exercfcio: padrao gramatical in

Ngahhd'a ngav&neiyea xllpu.

Substituir xilpu

por: xapgu

sop6ro

Quero vender mandioca.

Substituir mandioca

por: mamfto

milho

Exercfcio : padrao gramatical IV

Aco yac6hha'a y6nii Mirdnda-que?

Ngahh^'a.

Substituir y6nii

por:x;e'6peiyii

im^quii

xen^piinu

Voc€ nao quer ir a Miranda?

Quero.

Substituir ir a

por: passear em
dormir em

me acompanbar a
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Exercicio : padrao gramatical V

6riti 6njea.

Substituir 6njea

por: ninguea hhlhhi

y6neain MirSnda-que

njo'dpeiyea

6 dificil eu saber/aprender. /Custa

eu saber/aprender.

Substituir aprender

por: comer massa (de mandioca)

ir a Miranda

passear

Exercicio: padrao gramatical VI

6riti 6xea yuho flti.

Substituir yuho dti

por: yluho

quixoacu Qti

Substituir 6riti

por: aco orico

fi diflcil ele entender / compreender

nossa lingua.

Substituir nossa lingua

por: sua lingua

como n6s fazemos as coisas

Substituir ^ diflcil

nao 6 diflcil/6 fdcil

28.1 Colocagao do sufixo referencial

Quando um dos sufixos -pono, -po ou -heixo ocorre no verbo, substitui-

-se final do sufixo pelo elemento referencial: cahhd'a issrlcoponea 'quer ir

bater nele', Sno eldquepea ocdvo 'alegrou-se muito outra vez'. Ausentes

estes sufixos, o elemento referencial substitui o sufixo verbal -o nos verbos

da classe -XO: cahhd'a pthea 'quer ir', e segue & raiz no^ verbos da classe

A-: ino eldqueiyea ocdvo 'alegrou-se muito'. verbo inov0 'bebe' 6 excegdo

porque sua forma com referencial 6 ^noiveovo, i.e., n&o ^ubstitui o -o ver-

bal. Se o verbo vem precedido de elemento auxiliar, sufij^a-se -ea ao auxi-

liar: quixdnu dcoiyeamo pihdpa 'disse-me que nao ia paraj casa'.

122



28.2 Fonnas de -ea



28.3 Acento no referencial

Os verbos com -ea levam normalmente o acento da 1* posiQdo; cahhd'a

oyi'equea 'ela quer cozinhar'.

Levam o acento da 2* posig&o quando estd presente o -ti 'descritivo':

itica }Xnati yonedti 'faga boa viagem', e no imperativo negativo: hhoco

yitoxti 'nao escreva com isso'.

28.4 Usos do sufixo referencial -ea

Usa-se em diversas maneiras o elemento referencial. Dfio-se nesta

ligao e nas pr6ximas algims dos usos mais importantes desta forma do pre-

dicado.

28.4.1 no papal de INFINITIVO (nesta ligSo): cahhd'a ydnea 'quer

ir/vi^'ar'.

28.4.2 referenteaT£MFO(29.1,2)

28.4.2.1 ap6s voc&bulo temporal: quiyacdxeque simea 'foi

de tarde que chegou'.

28.4.2.2 em pergimtas com no com significado de 'quando':

na inoiyeovo? quando 6 que bebeu?'; cf. na 6novo? 'onde bebeu?'.

28.4.2.3 em verbos nominalizados com -cu para indicar nii-

mero de vezes (algumas ou nimca): dpee ndinjeacu 'ds vezes tenho visto', aco

ndinjeacu 'nunca vi' (nao houve ocasiao em que eu o visse).

28.4.3 ds vezes referente A LOCALIZA(^AO (29.1) com na com

significado de 'onde': na venixii? 'onde vocfi comprou?', Miranda-que van6n-

jea 'comprei em Miranda'.

28.4.4 referente a INSTRUMENTO (30.1). Comparem-se hhoco

yitoxti 'nao a use para escrever', Wioco yitoxda 'nfio a escreva'; Idpi

yutdxea 'escreveu com Wpis', coyuh^eti yutdxo 'escreveu uma carta';

cuti inoiyeovo? 'com que 6 que bebeu?', cuti 6novo? 'o qu^ bebeu?'.
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28.4.5 FALA INDIRETA (30.1.3) quixdnu pihdpeamo 'disse-me que ia

embora'.

28.4.6 TERCEIRA E QUARTA PESSOA, i.e., para distinguir urn

segundo indivlduo da terceira pessoa do primeiro indivlduo da terceira

pessoa (30.2): (4» pessoa) issiiquea pSyo 'bateu no animal dele' (de outrem),

(3» pessoa) issuco pSyo 'bateu no seu animal' (dele mesmo).

28.4.7 para indicar DIREgAO DE ORIGEM (30.1.2): mbihopedti
ra xdne 'vou embora desta gente', yev^ssecapii ticdti 'desga da 6rvorel'.

28.4.8 ap6s YA C06cUpara indicar agfio ou estado simultfineo (31.1):

ya coScu dpeiyea (emo'u Itucd'oviti linati cdmoquefloiyea dti) 'enquanto hfi

(a Palavra de Deus, 6 bom a escutarmos)'.

28.4.9 ap6s TUMOneQUE 'antes' (31.2): tunvlneque van6xea . .

.

'antes dele comprd-lo . .
.'.

28.4.10 para indicar um estado ou aQSo que CONTINUA DESDE
PRINCtPIO (79.4): comitCiyeatineequene '6 cego de nascenga'.

28.4.11 numa expansdo do substantive (79.5): riptnoxiinuque

'a camisa que voc6 me deu'.
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SUFIXO REFERENCIAL COM RELAgAO A

LOCALIZAQAO E TEMPO; NA'AYE, NA; -CU

'NOMINALIZADOR'; -MECU 'RECENTEMENTE'

;

A ACENTUAgAO DE SUBSTANTIVOS DERIVADOS

Exercicio: resposta I

N6'ayen6ixii7

Quiyacfixeque n6injea.

Nd'ayequ6mii?

Lflminguque ng6mea.

Nd 'aye ven6xii?

CS'oyenemecu.

Nfi'aye van6xea?

Quiyac6xeque van6xea.

Nd'ayenoixea?

Sipatuque pih6ti n6ixea.

Na silpii?

Co'oyene.

N6 'aye silpii?

C6'oyenemecu.

Na quip6heiyii?

Quiyacfixeque.

Na oy6'equea?

Inflmecu.

Namo silpii?

Po'fquemo ih&rooti.

Ndmooye silpii?

Ih&rootique.

Quando voc6 viu?

Ontem eu vi.

Quando vocfi ouviu?

No domingo eu ouvi.

Quando vocfi comprou?

Agora mesmo comprei.

Quando ele comprou?

Ontem ele comprou.

Quando ele viu?

No s^bado passado ele viu.

Quando voc6 chegou?

Hoje.

Quando voc6 chegou?

Agora mesmo.

Quando vocfi lavou (roupa)?

Ontem.

Quando ela cozinhou?

Agora mesmo.

Quando vocfi vai chegar?

Depois de amanha.

Quando vood vai ohogqr?

AmanhS.
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Namo plhii?

Itumucotique.

Ndmooye plhii?

Po'Iquemo ihfirooti.

Namo yoy6'equii?

Quiyac^equemo.

Ndmooye yoy6'equii7

Itumucotiquemo.

Quando voc6 vai?

Meio-dia.

Quando vocS vai?

Depois de amanha.

Quando voc£ vai cozinhar?

Nesta tarde.

Quando voc6 vai cozinhar?

Ao meio-dia.

Exercfcio : resposta n

Ago qu^miicu emo'u xdne

pequ6'exaque?

Aco ngSimeacu.

Aco nlquiicu naum tlpe?

Eem, ningoane.

Apee qu^miicu em6'u?

Aco ng&meacu.

Apee nlquiicu naum tipe?

Apee ningueacu.

Apee y6niicu yaa Rio-que?

Apee y6neangu.

Apee y6neacu y6'a yaa Rio-que?

Apee y6neacu.

Na y6 'aneeye y6nii Rio-que?

Pi'aicoy6neam.

Na y6 'aneeye y6nea y6'a yaa?

C6yeecune yaa pfhea.

NA'ayesimii?

Quiyac^eque nzlmea.

VocS nimca ouviu faiar a lingua terfina

na sua terra?

Nunca ouvi.

Voc6 nunca comeu came de veado?

Sim.j&comi.

Voce tem ouvido a lingua dele?

Nunca ouvi.

Voce tem comido came de veado?

Tenho comido.

Voce tem ido ao Rio?

Tenho ido.

Seu pal tem ido ao Rio?

Tem ido.

Quantas vezes voce tem ido ao Rio?

S6 duas vezes.

Quantas vezes seu pai tem ido 1&?

Ele sempre vai l&.

Quando vocd chegou?

Cheguei ontem.
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Nd 'aye n6ixii yonoti?

Yuponl' coetlque n6injea yon6ti.

Quando voc6 viu o viajante?

Hoje cedo vi o viajante.

Exercicio: padrao gramatical I

Na n^ixii?

Xoco fningone.

Substituir niixii

por: qu6mii

ven6xii

vlyii

Onde voc6 viu?

Na casa do meu amigo.

Substituir viu

por: ouviu

comprou

achou/tirou/conseguiu

Exercicio: padrao gramatical n
Na ndixea? Onde ele viu?

Pitiv6coque. Na cidade.

Substituir viu

por: ouviu

comprou

Substituir ndixea

por: cAmea

van6xea

v6yea acbou/tirou/conseguiu

Exercicio: padrao gramaticalm
Acq n6injeacu cutefiti. Nunca vi coisa assim.

Substituir cutedti

por: xHpu mboqu^'exaque

hlyo niboqu6 'exaque

Substituir coisa assim

por: mandioca na minha terra

correigao na minha terra

Exercicio: padrao gramatical IV

Aco nlqueacu xapSu poqu6 'exaque. Ele nunca comeu mamao na sua terra.

Substituir xapdu

por: arSha

mdnga

Substituir mamdo

por: goiaba

manga
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29.1 Nd'ayeena

Nd'aye + verbo com o sufixo referencial -ea indaga sempre 'quando?':

nd'aye niixii? 'quando voc6 viu?'. sufixo -Vye (61.1) pode servir de sufixo a

na ou ao verbo: nd'aye niquii/na niquiiye? 'quando 6 que voc6 comeu?' Nos

usos do futuro se emprega -mo: ndmooye? 'quando ser6/estar6?'

Quando ocoire na + verbo com elemento referencial (sem -Vye), o signifi-

cado da pergunta, seja ele de tempo ou lugar, depende do verbo. Na maioria

dos casos 6 a respeito do tempo; na oy6'equea? quiyacdxeque 'quando 6 que

ela cozinhou/cozinha? ontem/de tarde'; na viyii? Miranda-que 'onde 6 que

voce o conseguiu? em Miranda'.

As palavras interrogativas na e cuti se usam para significar perguntas

variadas. Encontra-se no Anexo 6 uma lista de tais perguntas. £ detenni-

nado o teor das perguntas pela posigao do acento, modo e sufixos empregados

e pela presenga de na ou cuti.

29.2 Palavras temporals

Quando uma palavra temporal constitui o predicado principal, o verbo

seguinte recebe o elemento referencial: na yoyi'equii? 'quando 6 que voc6

cozinhou?', quiyacdxeque oy^'enguea 'foi de tarde que cozinhei'; cdyeecune

pihea 'sempre vai'.

29.3 -cu 'nominalizador'

29.3.1 Sem elemento referencial indica 'lugar em que': dvocu 'lugar

onde mora/a casa dele', ovo 'mora/est^'; v6cocu 'o lugar onde passa', vico

'passa'; icocilti 'lugar onde a gente tira 6gua/pogo', icdti 'estd tirando (§gua)'.

29.3.2 Com elemento referencial, indica 'momento em que': aco

ngdmeacu 'nunca ouvi', dpee qu6miicu? 'voc6 ouviu alguma vez/vocfi j6 ou-

viu?', dpee ydneangu 'i& fui \&' (houve algumas vezes que fui 16).

29.4 -mecu 'recentemente'

Ocorre -mecu na primeira palavra de frases verbals: indmecu piho 'foi

agora mesmo'. Indica tempo recente, mas se usa relativamente: indmecu
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pihopo ne Pedro 'Pedro foi agora mesmo para casa'. 'Agora mesmo' tanto

pode ser hi meia hora (se Pedro mora perto) como hi alguns dias (se ele mora

em outra aldeia). Pihdpone ne Jodo? Avomecu. 'Joao ji foi embora?' 'At6

pouco nao tinha ido'. V. tamb6m micu (72.3).

29.5 Acento de substantivos derivados

acento dos substantivos derivados especificamente possuidos cai quase

sempre na mesma silaba que na forma verbal, seja bdsico ou deslocado aquele

acento. Se o acento da forma verbal 6 circunflexo, fica agudo no substantive:

v^yope 'o instrumento dele para conseguir', viyo 'consegue'; aco ydneacu

'nunca foi', ydno 'foi'

.



L I g A 30

O SUFIXO REFERENCIAL EM RELAgAO A INSTRUMENTO,

DIREgAO DE ORIGEM, FALA INDIRETA, TERCEIRA

PESSOA; -ICO AINDA/POR ENQUANTO'; TRfiS

VOGAIS CONTlGUAS

Exerclcio: transformagao - terceira-»-quarta pessoa

Coyuho iha.

Coyuhoiyeaiha.

Noixohd'a.

N6ixeahd'a.

Coyonoxe'6xa.

C6yonoiyea xe'exa.

Issuco tapl'ina.

Issuquea tapi'ina.

Ele falou o seu pr6prio nome.

Ele falou o nome dela.

Ele viu seu pr6prio pai.

Ele viu pai dela.

Ele cuidou da sua pr6pria crianga.

Ele cuidou da crianga dela.

Ele matou a sua pr6pria galinha.

Ele matou a galinha dela.

Exerclcio: transfonnagao

Quix6nu: Mbihotlmo.

Quixonu piheamo.

Quix6nu: Acomo mblha.

Quix6nu icoiyeamo piha.

Quix6pi: Njo'6peetimo.

Quixopi xo'6peiyeamo.

Quixoa: Avomo onjo'opee.

Quixoa ivoiyeamo ox6'opee.

fala direta-^fala indireta

Ele me disse : Eu irei

.

Ele me disse que iria.

Ele me disse: Nao irei.

Ele me disse que nao iria.

Ele Ihe disse : Vou passear.

Ele Ihe disse que ia passear.

Ele disse a ele : Ainda nao vou passear.

Ele disse a ele que ainda nSo ia passear.

Exerclcio: resposta

Yunddxeacopo, eh6m?

Hhoco yitoxii.

Entao vou escrever com isso, estA bem?

N&o escreva com isso, ndo.
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Ndetiiqueacopo, eh6m?

Hhoco tetuquli.

Anddpiqueacopo, ehem?

Hhoco yotopiquii.

tJnatiico?

Onatiico.

Apeico?

Apeico.

An6eyeico?

An^eyeico.

Itl'icoyono?

Undi'icoyono.

Qu6nocoaco?

Eem, ng6nocoaco.

Qu6nocoaco?

Aco'o, Scone ongonocoa.

Exercicio : padrao gramatdcal

Instrumento I

YundoxeSti ledpina.

Substituir ledpina

por: l&mbina

16pina

Substituir yundoxedti

por: yutoxeai;

yitoxiit:

Exercicio: padrao gramatical

Instrumento n
Ingo'Ituquexeati yiharana.

Entdo vou cortar com isso, estS bem?

Nao corte com isso, nao.

Ent§o vou rachar lenha com isso,

est6 bem?

Nao rache lenha com isso, nao.

Aindaestdbom?

Sim, estS bom ainda.

Ainda tem?

Tem ainda.

Ainda estS aqui?

Ainda estS aqui.

Voc§ vai ainda?

Ainda vou.

Vocfi precisa disto ainda?

Sim, ainda preciso.

Voce precisa disto ainda?

Nao, nao preciso mais.

Estou escrevendo com seu Mpis.

Substituir seu Idpis

por: meulSpis

o ISpis dele

Substituir estou escrevendo

por: ele est6 escrevendo

voc6 estS escrevendo

Estou ocupando sua enxada.
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Substituir ydharana

por: ^nzarana

dharana

Substituir ingo 'ituquexeati

por: ico 'ituquexeati

ique 'ftuquexiiti

Substituir sua enxada

por: minha enxada

a enxada dele

Substituir estou ocupando

por: ele esti ocupando

voc€ estd ocupando

Exercfcio: padrao gramatical

Instnunento III

Ngaliqu6xeati v6ca ne piriteuna.

Substituir piriteuna

por: mbirltauna

pirltauna

Substituir ngaliquixeati

por: caliqu6xeati

queliqu6xiiti

Estou cortando a came com sua faca.

Substituir suafaca

por: minha faca

a faca dele

Substituir estou cortando

por: ele estA cortando

voc§ est6 cortando

Exercicio: padrao gramatical

Instnunento IV

Cuti venexii, quilu, 6co'o it6vocu?

Substituir itdvocu

por: y6'aqueeye

nduzea

m6turu

Como foi que vocfi comprou, por peso

outamanho?

Substituir tamanho

por: quantia

dilzia

metro

Exercfcio: padrao gramatical
Dire9ao de Origem I

Yevessecapii ne tic6ti. Des^a da Arvore.
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Substituir ticdti

por: 6tucu

carossa

ovocuti

Substituir da drvore

por: do trem

da carroga

da casa

Exercfcio: padrao gramatical

Diregao de Origem II

Iplhicapii ne ovocu Joao.

Substituir ovocu Jodo

por: ihlcaxovocuti

uhhoro

Sai da casa do Joao.

Substituir da casa do Jodo

por: da escola

do buraco

Exercfcio: padrao gramatical

Diregao de Origem III

Y^coepiiye ne tuiti

:

Substituir tuiti

por: pSngu

imb6na

Sai da rede.

Substituir rede

por: cadeira/banco

minha cama

Exercicio: padrao gramatical

Diregao de Origem IV

Yahhicuxapiipaa ra pahap6ti.

Substituir pahap^ti

por: ctoio

camlaum

Afasta da porta.

Substituir da porta

por: docavalo

do caminhao

Exercfcio: padrao gramatical

Diregao de Origem V

Ipuhihicopeane ihlcaxovocuti.

Substituir ihlcaxovocuti

por: imoc6vocuti

blindaruxea

3& sairam da escola.

Substituir da escola

por: daigreja

do ex6rcito
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30.

1

Usos do referencial

30.1.1 Instrumento. Abrange-se neste termo tanto a id6ia de ferra-

menta como a da expressao 'mediante': cuti ven6xii 'como 6 que vocfi o

compra?' (por quilo, metro). Compare hhoco yitoxd 'nfio escreva com isso, nfto'

e hhoco yitoxoa 'nao o escreva'.

30. 1 .2 Diregao de origem: yev^ssecapti ne 6tucu desga do trem'.

30.1.3 Fala indireta: quixdnu dcoiyeamo van^xa 'disse-me que nao

vai comprd-lo'. Compare: quixdnu: dcomo vaninjaa 'ele me disse: nao vou

comprd-lo'.

30.1.4 Terceirapessoa(30.2)

30.2 O elemento referencial -eo em relagao k terceira pessoa

30.2. 1 Usa-se o referencial quando o possuidor de urn objeto 6 expresso

por uma forma pronominal na 3' pessoa e o possuidor e sujeito nao sao a mes-

ma pessoa.

ndixea hd'a ele viu o pai dela', ndinjea hd'a 'vi o pai dele'.

30.2.2 Nao se usa o referencial em trfis casos:

30.2.2.

1

O possuidor de um objeto 6 declarado pelo nome:

ndixo p6yo ne Jodo 'ele viu o animal de Joao/Joao viu

animal dele mesmo',

n6ixo p^yo ne Jodo? 'voce viu o animal de Jo§o?

30.2.2.2 possuidor de um objeto 6 uma forma pronominal na

3' pessoa e o possuidor 6 a mesma pessoa que o sujeito:

ndixo hd'a ele viu o pr6prio pai'

30.2.2.3 O possuidor de um objeto nao 6 da 3* pessoa:

Tidixo nzd'a 'ele viu o meu pai', ndinjo yd 'a 'vi o seu pai'.
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30.2.3 Quadro que resume os usos do elemento referencial

OBJETO

S
U
J
E
I

T
O



L I g A O 31

POSICIONAIS; -INE 'DEPOIS'; -IQUENE

'FINADO'; AGRADECIMENTO

Exercfcio: transformagao I - positivo -»- negativo

Ya coecu* qu6vea, unati poqu6 'e. Enquanto chove, a terra 6 boa.

Ya coicu dcoiyea qufiva, aco dunatii Enquanto nao chove, a terra n&o 6

poqu6'e. boa.

Ya co€cu ydnea, aco ihlcaxoti. Enquanto ele viaja, n§o tern professor.

Ya coecu dcoiyea ySna, 6pee ihlcoxoti. Enquanto ele nflo vi^a, tem professor.

"Quando um verbo 3egue a ya coicu 'enquanto', sempre se inclui o sufixo

referencial: ya coicu dcoiyea ndinjaa, dcomo angiltipoa 'enquanto nSo vejo,

nao vou acreditar'.

Exercfcio: transfonnagao n - mudanga de pessoa

Enepo ra ctoione (iti so 'ixinooviti que estamos escutando, fala do

tumune Qti. nosso futuro.

Enepo ra ngdmone so'ixfnonuti que estou escutando, fala do meu

ndumiine. futuro.

Enepo ra qu6mone so 'ixinopiti timiine. que est6 escutando, fala do seu

futuro.

Exercicio: resposta

YenotI 'ico iqu6neque evo JoSo? Voc6 vai com/atr6s de Jo§o?

Efim, yonondl'ico iqu6neque. Sim, vou com ele.

Xe '6peeti ingu6neque? Vai passear comigo/atrSs de mim?

E6m, njo'6peeti iqulnique. Sim, vou passear com voc6.

Anfico iqulnique? Ele est6 al com vocfi?

E§m, an^eye ingu^neque. Sim, ele estd aqui comigo.
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Ingu6neque, itfmo? Depois de mim, 6 vocd?

ESm, iqiilnique, undlmo. Sim, depois de voc6 sou eu.

Cutimo ov6 iqulni? Quern vai ficar em seu lugar? (depois

de voc6)

Joao enemo ov6 ingu6ne. £ Jodo que vai ficar no meu lugar.

Exercicio : padrao gramatical I

Ya coecu coyuhoiyea, ng6nocoa Enquanto ele estA falando, preciso

ngdmoquedoiyea. escutar.

Substituir n^dnocoa Substituir preciso escutar

ngdmoquenoiyea

por: cdnocoa c&moquenoiyea por: ele precisa escutar

qu6nocoa qu^moquefioiyii voc6 precisa escutar

Exercicio: padrao gramatical n
Ya coecu 6coiyea qu6va, c^unacopo Enquanto nSo chove, preparamos/

ati poqu6'e. arrumamos a terra.

Substituir poqui 'e Substituir a terra

por: peno Qti por: nossa casa

none v6vocu a frente de nossa casa

Exercicio: padrao gramatical III

Ya tumuneque pih6pea, Icopovaa. Antes dele sair, despede-se dele.

Substituir pihdpea, icopovaa Substituir dele sair, despede-se

por: mbihdpea Ingopovaa por: de eu sair, despego-me

pih6pii iquepovaa de voc6 sair, despede-se

Exercicio: padrao gramatical IV

Tumi^eque se6pea, cdnocoa Antes dele chegar, preciso limpar

ngass&ssa'iquea6vongu. minhacasa.
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Substituir sedpea Substituir dele chegar

por: silpii por: de vocfi chegar

pfhea dele sair

pihii de voc6 sair

Exerclcio: padrao gramatical V

Ainapo yficoe ya ra line. Obrigado pela 6gua.

Substituir line Substituir dgua

por: cali yoy6 'eu por: o que vocS cozinhou

nica flti nossa comida

Substituir ya Substituirpor

por: vo'6cuque por: por causa de

Exerclcio: padrao gramatical VI

Ainapo y&coe simSnu. Obrigado por ter chegado a mim.

Substituir simSnu Substituir chegado a mim
por: quetardcoa por: cuidado a ale

yet6'oconu meavisado

Exerclcio: padrao gramatical Vn
Ainapo ydcoe ya ra co6cu Obrigado que voc§ chegou a mim.

simiinu.

Substituir simiinu Substituir chegou a mim
por: qu6taraquii por: cuidou dele

qu^taraquiinu cuidou de mim
qu6uhha'ixii varreu

Exerclcio : padrao gramaticalVm
Sim6ne tumiineque 6tucu. Ele chegou antes do trem.
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Substituir itucu Substituir do trem

por: orana 6tucu por: da hora do trem

orana imoc6voti da hora do culto

Substituir tumuneque Substituir antes de

por: iqu6neque por: depois de

Exercfcio: padrao gramatical IX

Icorocovo ne JoSo aqu6neque 6vocu. Joao caiu atr6s da casa.

Substituir dvocu Substituir da casa

per: imoc6vocuti por: da igreja

ihlcaxovocuti da escola

Substituir aquineque Substituir atrds

por: non6cuque por: na frente

Exercicio: padrao gramatical X

Vat6' c6yee non6nguque. Ele estd sentado em frente de mim.

Substituir noninguque Substituir emfrente de mim
por: nen^cuque por: em frente de voc6

non6cuque em frente dela

angu6neque atrds de mim
yaqu6neque atrds de voc6

aqu6neque atrds dela

Exerdcio : padrao gramatical XI

tfnati raquene ique uco. Depois da chuva o tempo fica bom.

Substituir linati Substituir bom
por: cfissati por: fiio

lihhepeti fresco/agraddvel

c6tuti quente
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Exercicio: padrao gramatical xn
tinati ique vdrereine. Ficou bom depois dele arar.

Substituir vdrereine Substituir arar

por: oy6 'equine por: cozinbar

c6ubba'ixine varrer

Exercicio: padrao gramaticalXm
£nomone qviix6nu ne nzdlquene. Foi isto que meu finado pai me falou.

Substituir nzdiquene Substituir meufinado pai

por: im&'inguene por: meu finado marido

yen6 'inguene minha finada esposa

onjd 'iquene meu finado avd

Osoriuquene o finado Osdrio

31.1 Posicionais

Aqu6neque 'atrfis dele' e nonicuque 'em frente dele' se usam somente

com referenda A localizagio: vatd' cdyee anguineque 'est& sentado atr&s de

mim', vatd' cdyee noninguque 'est6 sentado em fi-ente de mim'.

Iquinequeliquinelique 'atrfis dele' e turwlneque 'em frente dele' se usam

com referenda a tempo e movimento, mas ndo d localizag&o: njo'dpeeti ique

Maria 'vou visitar atrfis de Maria/com Maria/seguindo a Maria' (Maria

pode ter ido primeiro ou pode ser a visitante principal), ciltimo 6vo iquini?

'quem ficard no seu lugar? ' (tomard seu lugar quando vocfi sair?).

Comparem-se as quatro sentengas seguintes:

hara ydca anguineque 'fique atr^s de mim'

hara ydca inguine 'venha seguindo atr^ de mim'

hara ydca non6nguque 'fique em fi-ente de mim'

hara ydca ndumdne 'vk andando na minba frente'.

Tumunequelya tumiineque podem vir seguido de substantivo: ya

tumilneque pihdpope . . . 'antes da partida dele', ou de um verbo com sufixo

referencial: tumdneque/ya tumiineque pOiea Miranda-que . . . 'antes dele ir

a Miranda . .

.

'.
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Iqu6nequeliqu6nelique v6m seguidos de substantive: ique Maria 'depois

de/seguindo a Maria'; de um verbo nominalizado pelo sufixo -ine 'depois':

iquene pihdpine 'depois da partida dele', Sno ique niquine 'deixou muito sinal

de ter comido/deixou muito lixo'; ou de um verbo com -ea: iqu6neque pihdpea

'depois dele ir embora'.

31.2 -ine 'resultado, depois'

sufixo nominalizador -ine substitui o -o final da raiz verbal na formagSo

de substantivos derivados. Tais formas substantivas derivadas podem ser

usadas separadamente de ique: enepo ra dquinenu povdti driti undtipea

'6 diflcil sarar o resultado do machado me bater/a ferida que recebi quando o

machado bateu em mim', aco niquine 'nao tem sinal do seu comer'.

31.3 -iguene 'finado/falecido'

Quando se refere a uma pessoa jd falecida, 6 comum sufixar -iquene ao

substantivo: imd'inguene 'meu finado marido', Osdriuquene 'o finado Os6rio'.

For6m, nao 6 obrigat6rio o sufixo.

A16m de ser usado com sentido de 'defunto', pode ser usado para indicar

que uma certa relagao nao existe mais: ovocii'iqueneti 'casa abandonada',

dvonguiquene a casa que era minha'. Sifi^naiquene pode indicar que a nora

dele faleceu ou que ela foi embora (por causa da morte do marido, ou por

deixar um ao outro).

Quando -iquene segue a uma sllaba acentuada, o sufixo vem precedido de

oclusiva glotal, a menos que seja sufixo de hd'a 'o pai dele'. Neste caso, fica

hdiquene. Deriva-se regularmente a segunda pessoa de hdiquene: Miquene,

em vez da forma irregular da segunda pessoa yd'a seu pai'.

31.4 Agradecimento

Agradecimento pode ser expressado em vdrias maneiras usando dinapo

ydcoe para a segunda pessoa e dinapo dcoe para a terceira. (Alguns dizem

dinapu ou dinapa.)

31.4.1 verbo que segue est^ no modo efetivo com o acento da 2*

posigao: dinapo ydcoe yetd'oconu 'obrigado por me ter iaformado'.
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3 1 .4 .2 Com vo 'ocu, vo 'dcuque, OMya mals um substantive

:

Ainapo ydcoe vo'ocu ndranga. Obrigado pela larai^a.

Ainapo ydcoe vo 'dcuque ra ndranga. Obrigado pela laranja.

Ainapo ydcoe ya ra ndranga. Obrigado pela laranja.

31.4.3 (forma menos usada) Com ya coicu seguido do verbo na

forma referencial: dinapo ydcoe ya coicu y6to'oquiinu 'obrigado, que me
informou'.



L I g A 32

OS SUFIXOS -INO; -<INO 'BENEFICIADOR'

Exercfcioztransformagaol—Acrescentagao do sufixo -ino

ixo 'ocoa.

£to'oquiiionoa.

Yom6paa.

Yom6pinonoa.

Van^rjoa.

Van6i^inopea.

Apee leipina?

Apeinopi ledpina?

Ele o avisou.

Ele avisou para mim.

Voc§ o txouxe.

Voc§ trouxe para mim.

Comprei-o.

Comprei-o para voc6.

Voc6 tem Idpis?

Voc6 ganhou 16pis?

Exerdcio: transformagao n
Aco ap^inonuti.

Aco ap^inopiti.

Aco ap^inoati.

Aco ap6inoati ne s§no.

£no ap^inonuti.

£no apSinopiti.

£no ap^inoati.

£no ap6inoati ne s€no.

mudanga de pessoa

Sou pobre. (Ndo tenho nada.)

Voc6 6 pobre. (Nao tem nada.)

Ele 6 pobre. (N&o tem nada.)

Aquela mulher 6 pobre. (Nao tem nada.)

Sou rico. (Tenho muitas coisas.)

Voce 6 rico. (Tem muitas coisas.)

Ele 6 rico. (Tem muitas coisas.)

Aquela mulher 6 rica. (Tem muitas

coisas.)

Exerdcio: resposta

Ay^'enguinapi call nlque?

Yay^'equinanu call n!nga.

£nda 'aquinapea?

Y^ta'aquinanaa.

Posso cozinhar para voc6 um pouco de

comida?

Cozinhe para mim um pouco de comida.

Posso avisd-lo para voc@7

Avise-o para mim.
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Am4mbinapea?

Yam^pinanaa.

Amlnambea?

Yaminanaa.

Van6njinapea?

Ven6xinanaa.

Van6njinapi yiiqui?

Ven6xinanaa.

Mambu'iquinapea ra nSranga?

Eem, mepu 'iquinanaa.

Ma '^nguinapea ra tipe?

Eem, me 'iquinanaa.

Aco yacShha'a oy6'enguinopea?

Eem, yay6'equinanaa.

Acomea yacdhha'a quip6heinonu?

Ngahhd'a nguipdheinopi.

Mot6vaa quip6heinoovi?

Mot6vaa.

Yussico quip6heinoovi ne yfino?

Yusslco.

Posso lev6-lo de volta/traz6-lo de

volta (para casa) para vocfi?

Leve-o de volta/traga-o de volta (para

casa) para mim.

Posso traz6-lo/lev6-lo para voc6?

Traga-o/leve-o para mim.

Posso compr&-lo para voc6?

Compre-o para mim.

Posso comprar sal para voc6?

Compre-o para mim.

Posso descascar esta laranja para voc67

Sim, descasque-a para mim.

Posso tirar o couro do veado para vocfi?

Sim, tire-o para mim.

NSo quer que eu o cozinhe para voc6?

Sim, cozinhe-o para mim.

Ser6 que voc6 quer lavar para mim?

Quero lavar para voc§.

D& para lavar para n6s7

D& sim.

SevA que sua mae pode lavar para n6s?

Pode sim.

Exercicio: padrao gramatical

yay6 'equinanu cali xupu.

Substituir xtlpu

por: nac6cu

v6ca

Cozinhe um pouco de mandioca para

mim.

Substituir mandioca

por: arroz

came
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Substituir yay4 'equinanu Substituirpara mim

por: yay6'equinaa por:paraele

yay6 'equinaavi para n6s

32.1 Os sufixos -ino

H& tres sufixos de forma -ino. Dois mudam o numero de objetos que o ver-

bo aceita (modificador de transitividade), i.e., 'beneficiador' e com referenda

a'. O terceiro 6 motivagao.

Os modificadores de transitividade ocorrem s6 no verbo principal: aco is-

suquinanaa 'ele nao o matou para mim', aco dunatiinonu eu nao acho bom'

(com referencia a mim, nao 6 bom). O suflxo motivacional ocorre no auxiliar

negative se tal existe: na coeti dcoino p(ha? 'por que ele nao foi?'. Se nao h&

elemento auxiliar, ocorre no verbo principal tamb6m: na coeti pihing? 'por que

ele foi?'.

Os sufixos -ino de beneficiador e de motivagao ocorrem antes do suflxo

-ti: enepone ivoquinovoovoti 'aquele que morreu por n6s', hdina simingti 'nao

6 por esta razao que estS chegando'; mas o suflxo -ino 'com referenda a'

ocorre depois de -ti: uhh6 'ecotiinonu '6 bonito para mim/eu acho bonito'.

Podem ocorrer um dos modificadores de transitividade e o aflxo motiva-

cional na mesma frase verbal se h^ auxiliar negative: na coeti dcoino issuqui-

nanaa ? 'por que ele nao o matou para mim?', na coeti dcoino dunatiinopi? 'por

que nao 6 bom para voc6?! Em algumas formas nao se esclarece se o -ino trata-

-se de suflxo beneficiador tanto como motivagao: na coeti issuquinoa 'por que

ele matou/por que ele o matou para ele?'.

Formas: Todos os sufixos -ino t§m as mesmas duas formas, -ino e -'ino.

- 'Ino ocorre quando precedido de uma vogal acentuada ou quando o acento

cai no i do sufixo mesmo: ene coyuhd'inonu 'foi ele que falou em favor de

mim/no meu lugar'. De outra sorte ocorre -ino: issiiquinonoa 'ele o matou

para mim'.

Co-ocorrencia restrita

Nao ocorrem juntos -ino e o suflxo referencial -ea. Em circunstdncias

que iriam dispor a co-ocorrfincia dos dois, tem precedencia o -ino e omite-se

referencial, cf. ngahhd'a njo'dpeinopi 'gostaria de visiter voc§', ngahhd'a
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njo 'dpeiyea 'quero visitar' ; cdnocoa coyiihoinonu 'precisa falar por mim/para

mim', cdnocoa coyilhoiyea 'precisa falar'.

Trata-se -ino na qualidade de 'beneficiador' nesta ligao, na de 'motiva-

gao' em 33.1, e na de 'em refer§ncia a' em 34.1.

32.2 -ino 'beneficiador'

Pode ocorrer -ino num verbo nonnabnente intxansitivo: ivdquinovonu

'morreu por mim', ivdcovo 'moireu'.

Pode tamb^m ocorrer nimi verbo normalmente transitivo: issilquinonoa

'bateu nele para mim', issiiconu 'bateu em mim'; coyiihoinonoa 'ele o disse

por/para mim', coyilhoa 'ele o disse'.

Pode ocorrer outrossim em verbos transitivos que pedem tanto objeto

direto como indireto: por6xinonoa 'ele o deu a ele para mim/deu-o para mim',

por6xonoa 'ele o deu a mim'.



L I g A 33

-INO NA QUALIDADE DE MOTIVO

Exercfcio: transformagao - Positivo -»- Negativo

Na coetl'iye iquino une?

Na coetl'iye dcoino ica line?

Na coetl'iye yenino Miranda-que?

Na coetl'iye Scoino yfiana

Miranda-que?

Na coetl 'iye vanexino xiqulxi? For que ele comprou banha?

Na coetl'iye ^coino vanexa xiqulxi? For que ele n§o comprou banha?

For que ela foi buscar dgua?

For que ela nSo foi buscar dgua?

For que voc6 foi a Miranda?

For que voc§ nao foi a Miranda?

Exercfcio: resposta

Na coeti'iyequin6'oquino?

Ombosslcotixiipu, nguen6'oquinoque.

Na coetl'iye Imaiquinovo?

Apeemea issucoSti, Imaiquinovoque.

Na coetl'iye simlnopi?

Vaxoti coyuh6peti, ene simlnonu.

Na coetl'iye ic^u'iino oc6vo?

Covu 'Ixoti tiOquetina.

Na coetl'iye icAxu 'iino yoc6vo?

Ngovu 'ixoti ndiflquetina.

Na coetl'iye el6queino oc6vo?

Vo '6cuque se6pea xe '6xa.

Na coetl'iye el6queino yoc6vo?

Vo'6cuque se6pea iye'6xa.

Forque voc6 veio?

Eu vim procurar mandioca, por isso vim.

For que ele ficou hravo?

Algu6m bateu nele talvez, por isso estd

bravo.

For que ele veio h sua casa?

Ele veio pedir emprestado o livro, por

isso veio d minha casa.

Por que ele ficou triste?

Perdeu o dinheiro dele.

Por que vocfi ficou triste?

Perdi meu dinheiro.

For que ele estd alegre?

Porque o filho dele chegou.

For que vocS est6 alegre?

Porque meu fllho chego^.
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Na coetl'iye oy6'equino ne s6no?

Vo'6cuque fipeiyeaxo'6peetina.

Na coetl'iye iquino line?

Uqu^'etine unena.

Na coetl'iye iquine line?

Uqu6'etine un6nain.

Na coetl'iye yenino Miranda-que?

Ongotumunexoti inzine.

Na coetl'iye pihopino?

Ihlcaxopovoti.

Na coetl'iye van6xino xiqulxi?

Pa'axoati Maria.

Na coetl'iye venexino hSvoe?

Pahuco§ti ygnom.

For que a mulher cozlnhou?

Porque tinha visitas.

For que ela foi buscar Agua?

Acabou a dgua dela.

Per que voc6 foi buscar 6gua7

Acabou minha ^gua.

Por que voc6 foi a Miranda?

Fui encontrar com minha filha.

For que ele foi embora?

Foi estudar.

For que ele comprou banha?

Maria encomendou-a.

Por que voc6 comprou cebola?

Minha esposa pediu-a.

Exerclcio : padrao gramatical I

Na coetl'iye simino? For que ele chegou?

Substituir simino Substituir ele chegou

por: simlne por: vocfi chegou

simino ne seno a mulher chegou

Exercicio: padrao gramatical II

Na coetl'iye quen6'oquino? Por que ele veio?

Substituir quend 'oquino

por: quin6 'oquino

quend 'oquino ne seno

Substituir ele veio

per: voc§ veio

a mulher veio

Exerclcio: padrao gramaticalm
Na coetl 'iye pihino? For que ele foi?
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Substituir piWno Substituir eie/oi

por: pihine por: voc6 foi

pihino ne pe 'Inu seu irmao foi

33.1 -ino na qualidade de motivo

Usa-se o sufixo em perguntas com o significado 'por que?' e em sentengas

declarativas que explicam o motivo de determinada aqao ou estado. Nas sen-

tengas interrogativas iniciadas por na coeti'iye ou sua forma abreviada na

coeti, sufixa-se -ino ao verbo: na coeti'iye pihinolna coeti pihino? 'por que ele

foi?'. -Ino ocorre tamb6m no verbo ao lado de -que (81.2) para indicar o moti-

vo da atividade: ocotumunexoti ihine pihinoque 'para encontrar com a filha 6

porque ele foi'. Uma forma um pouco mais enfdtica utiliza o pronome ene mas

omite comumente o -que: ocotumunexoti ihine ene pihino 'para encontrar com

a filha, 6 por isso que ele foi'.

Quando estd presente um elemento auxiliar, sufixa-se -ino a este: na

coeti'iye dvoino sima? 'por que nao chegou ainda?', ene dcoino ydna '6 por

isso que nao foi'.

Note que na resposta o verbo em geral tem o sufixo -ti quando a palavra

vo'dcuque porque' nao estd presente.



L I g A O 34

-INO 'EM REFER£nCIA A'

Exerclcio: resposta

Uhh6 'ecotiinopi ne itundevoti?

E6m, uhh6'ecotiinonu.

Uhh6'ecotiiiiopi ne repen6ti7

Aco ^uhhe'equinanu.

tjnatiinopi?

Aco ^unatiijionu.

Xiinatiinopi ne pangu?

Eem, xunatiinonu.

6ritiinopi ne ylho'iu?

E§m, 6ritiinonu.

Haina vAhhereinopi?

Haina v&hhereinonu.

tJnati yuqulna?

ESm, unatiinonu.

Uhh6 'ecoti ne xev6 'i.

Uhh6'ecotiinopi?

Itlvetiinonu ra cdfe.

Itivetiinopi?

Acha bonita essa flor?

Sim, acho bonita.

Acha bonita essa camisa?

Eu nao acho bonita.

Voc6 acha bom?

Nao acho, nao.

Acha forte aquele banco?

Sim, eu acho forte.

Acha diflcil o que estA lendo?

Sim, eu acho diftcil.

Voc6 nSo acha ruim?

Eunao acho ruim, ndo.

Estd bom de sal?/Tem bastante sal?

Estd hem salgado?

Para mim, estd bom.

Seu chap^u 6 bonito.

Acha bonito?

Acho doce o caf6.

Achadoce?

Exerclcio : padrao gramatical I

Cutl'inopi imatdxovoti?

Cuti'inonu.

Substituir imatdxovoti

por: im6coti

pihotimo

quevotimo

Voc6 acha que ele estd satisfeito/farto?

Acho que sim.

Substituir ele estd satisfeito/farto

por: ele estd dormindo

ele vai

vai chover

151



Substituir CuU 'inonu

.

Substituir Acho que sim

.

por:Aco'o. por: Acho que nao.

Avo. Acho que ainda nao.

Exercicio: padrao gramatical II

Na y6'ainopiiYe 6ssa'i? Quanto voc6 acha que 6 o prego?

Pi 'aamea s§ndu mire. Acho que 6 duzentos cruzeiros.

Substituir Pi'aamea sindu mire. Substituir i4cho que ^ duzentos cruzeiros.

por: P6ehaa sfindu. por: 6 cem.

Mop6'aa sgndu. 6trezentos.

34. 1 -ino 'em referenda a'

Para expressar uma opiniao sobre um verbo descritivo da classe A- pode

se sufixar ino + sufixo objetivo no predicado (com refer§ncia ao objeto):

linatiinopi ra vituque? Eem, linatiinonu Voce acha bom o nosso trabalho/o que

fizemos? Sim, acho bom'.

Quando nao 6 verbo descritivo da classe A- a que se refere, em geral o

descritivo ciltea 'parece' leva o -ino e o sufixo objetivo: cutl'inopi im6cotine?

E6m, cutl'inonu 'voce acha que ele j^ est6 dormindo? Creio que sim' (assim pa-

rece a mim); cuti'inonu equehhdcoti 'eu acho que est6 quebrado'.



L I g A O 35

ACENTUAgAO DE VERBOS DA CLASSE -A

Exercicio: resposta

Ca'arlnetixi'fxa?

E€m, ca'arfneti.

Seu filho estd doente?

Sim, estd doente.

Que'arineti?



Substituir harard'iti

por:honond'iti

hiyd'iti

hopu'iti

Substituir vermelha

por: verde/azul

amarela

branca

Exercicio: padrao gramatical in

Heu 'iti ne pirftau? A faca estd afiada?

Heii'iti.

Substituir pirttau

por: pirfteuna

pirltauna

Substituir Heu 'iti.

por: Aco dheu'i.

Heu'itiico.

Estd afiada.

Substituir afaca

por: sua faca

a faca dele

Substituir Estd afiada.

por: NSo estd afiada.

Ainda estd afiada.

Exercicio: padrao gramatical IV

C6yenone ne Y§yo?

Avo, avo oc6yenQ.

Substituir ydyo

por: ayo Maria

yex6vi

Substituir Avo, avo ocdyeno.

por: Eem, c6yenone.

Coy6notine.

Seu irmSo jd se casou?

Ndo, ainda nSo se casou.

Substituir sen irmdo

por: innao de Maria

seu irmao maior

Substituir Ndo, ainda ndo se casou.

por: Sim, j6 se casou.

Jd 6 casado.

Exercicio: padrao gramatical V

Co'imane ne mequ6xa?

Avo, avo oc6 'ima.

Substituir mequ^xa

por: moquexa JoSo

yex6vi

Suairmajd se casou?

Nao, ainda ndo se casou.

Substituir sua irmd

por: a irm§ de JoSo

sua irma maior
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Substituir Avo, avo oc6 'ima. Substituir Ndo, ainda ndo se casou.

por: ESm, co'Imane. Sim, j4 se casou.

Co'Imatine. J& 6 casada.

Exercfcio : padrao gramatical VI

Hhehhe ne v6ca? A came cheira mal ?

Aco 4hhehhe. Ndo cheira.

Substituir vdca Substituir a came

por: nicoc6noti por: a comida

ipix6ti rem6dio

Substituir Aco dhhehhe. Substituir Ndo cheira.

por: ESm, hh6hheti. por: Sim, cheira.

Hh6hhetiipepo. Cheira mesmo.

35. 1 Acentuagao de verbos da classe A-

35. 1 . 1 ClassiilcagSo: H& quatro classes de verbos da classe A- no que

diz respeito ao padrao de acentuagao da 1 * posigao no modo efetivo e no mode

potencial.

35.1.1.1 Padrao 1-1:0 acento da 1* posi(;ao cai na primeira sl-

laba, tanto no modo efetivo como no potencial: hhrlvelelehi? 'ficou es-

corregadiQO?', aco dhhuvelelehi 'nSo ficou escorregadicjo' ; hdrara'i?

'ficou vermelho?', aco dharara'i 'nao ficou vemielho'.

35. 1 . 1 .2 Padrao 1-2:0 acento cai na primeira sflaba do modo e-

fetivo e na segunda sllaba do modo potencial: cdyeno 'casou-se' , aco ocdyeno

'nao se casou'; cd'arine? 'ficou doente?', aco acd'arine 'n§o ficou doente'.

35.1.1.3 Padrao 2-1: acento cai na segunda sllaba do modo

efetivo e na primeira sllaba do modo potencial: xundpo? 'ficou forte de novo?',

aco dxunapo 'nao ficou forte outra vez'; mdmi? 'ficou cansado?', aco dmomi

nao ficou cansado'.

35.1.1.4 Padrdo 2-2: acento cai na segunda sllaba de verbos

de ambos modos: hiyd'i? 'ficou amarelo?', aco ahiya'i 'nao ficou amarelo';

cahhd'a? 'ele quer', aco acdhha'a 'ele nao quer'.
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35.1.2 acento da 2* posigao cai na terceira silaba (se nao desloca-

do) de todos os padroes com umas poucas excegoes:

35.1.2.1 algumas palavras com -ti, principalmente as seguin-

tes: hdnaiti/hdna'iti '6 grande', ^yevoti '6 comprido', xo'dpeeti 'estd visitando',

cdimaiti e perigoso', co'dvocuti tem casa'. Kk certos verbos da classe A- em
que varia o acento da 2' posigao conforme a presenga ou ausencia de deter-

minados sufixos: co'ituqueti 'trabalha', co'ituqueinooviti 'trabalha para n6s'.

35.1.2.2 algumas palavras sem -ti, onde h^ grupos vocSlicos:

Se as silabas 2' e 3» formam um grupo voc^lico e nao estA presente o su-

fixo -ti, o acento pode cair na segunda silaba, caso o grupo seja uma combina-

(jao de vogal forte mais vogal fraca: ocdimai 'quando e perigoso . .
.'.

Se as silabas 3" e 4' formam um grupo vocilico e nao esta presente o su-

fixo -ti, o acento pode cair na quarta silaba: ocossednapi 'se tiver pena de

voce . . .

'.

35.2 Usos dos acentos da 1* e 2* posigao

Os usos dos acentos da 1' e 2' posipao aplicdveis aos verbos da classe -XO

(17.2) tamb6m se podem aplicar aos verbos da classe A-.

35.3 Deslocamento de acento

35.3. 1 Determinado pela extensao do verbo

Aplicam-se aos verbos da classe A- as mesmas normas aplicAveis aos

verbos da classe -XO (19.1): xuna? 'ficou forte?', xundpo? ficou forte outra

vez?'; xuna 'quando ficou forte . . .
', xunapdne 'quando ficou forte outra

vez . . .
'.

35.3.2 Determinado pelo sufixo -ti 'descritivo'

As regras aplicdveis aos verbos da classe -XO com -ti como sua 4* ou

5' silaba (19.1.3.1,2) tamb6m se aplicam aos verbos da classe A-: tiu'iti '6

duro', cutedti se parece com', hiyd'iti '6 amarelo', eloquedti ocdvo 'est6 con-

tente a respeito dele'.
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Se 6 -ti a 3» sllaba do verbo da classe A-, o acento cai na 1» sllaba: mdmiti
'estd cansado', mdmitimeamo 'talvez ficar6 cansado'.

Quando se d& -ti como 5' sllaba ou sllaba posterior a esta, naoM desloca-
mento a menos que formem um grupo voc61ico as sUabas 3' e 4»: coyenodti
'ele se casou com ela', harard'iti '6 vermeUio'.



L I g A O 36

CO- 'VERBALIZADOR'

Exercfcio: transformagao — substantivo-«>verbo

MohltirS'a.

Combhiti.

YuhorS'a.

Coyuhoti.

Xe'6xara'a.

Cox6'exane.

Ha'InerS'a.

Caha'ineti.

Canetir§'a.

Cac^netine.

Arlne r§'a.

Ca'arineti.

ImarS'a.

Co'imati.

Y§no rS'a.

Coy6noti.

Imovbtira'a.

Co'im6voti.

Mumun§tirS'a.

Com6moti.

IharS'a.

Joao cdeha.

OvoxePedrorS'a.

CovoxeSti Pedro.

Isto 6 um brinquedo.

Ele est^ brincando.

£ a lingua dele.

Ele estd falando.

6 filho dele.

J6 tem filhos.

i. o companheiro dele.

Ele tem companheiro.

Isto 6 um bicho.

J& estd bichado.

£ a doenga dele.

Ele estA adoentado.

t, esposo dela.

Ela 6 casada.

£ a esposa dele.

Ele 6 casado.

Isto 6 matula.

Ele estA com matula.

Isto 6 coisa para olhar (espetdculo).

Ele estd olhando.

6 nome dele.

Chama-se JoSo.

Ele 6 empregado de Pedro.

Pedro estd mandando-lhe.
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Exercfcio: resposta

Cuti quem6hi? Do que estfi brincando?

Ngom6hiti mbdla. Estou brincando de bola.

Cuti quem6mo? que estd olhando?

Ngom6moti coyuh6peti. Estou olhando o livro.

Cuti coyuho ne y6coteeno7 que est6 falando aquele velho?

Coyiihoti plhea. Est6 falando que vai.

Cox6'exanenesfino? A mulherjd tem filhos?

Aco oc6xe 'exa. Nfio tem filhos.

36. 1 Os prefixes co-

Co- 6 modificador de classe, ou seja, um elemento que transfonna subs-

tantives em verbos (36.2), verbos intransitivos da classe A- em transitivos

da classe -XO (40.1), raizes verbals em verbos transitivos (52.2.1), e verbos

transitivos em causativos (52.2.4). Tais prefixos se podem classificar se-

gundo resultado efetuado por eles, ou seja, come verbalizadores, transi-

tivizadores, ou causativizadores.

36.2 Co-/ca- verbalizador 'ter/estar com'

Co- 6 prefixo que transforma substantives em verbos da classe A-:

coxe'ixati 'ela tem filhos', xe'6xa Tilho dela'; co'tmati 'estd casada/tem

esposo', ima 'esposo dela'.

Ocorre a forma ca— antes de substantives cuja primeira vogal na terceira

pessoa possuida 6 a: cacdneti 'est6 com bichos/bichado/bichoso', cdne 'o bicho

dele'. A forma co- prefixa substantives com primeira vogal que nao seja a:

cohMpiti 'custa muito/6 caro (tem prege)', hh€pi 'prege'.

Co '-lea'- geralmente precedem aes substantives que comegam com

vegal: ca'arineti 'estA doente', arine 'doenga dele'. HS umas peucas pala-

vras, contudo, em que nao se dd a oclusiva gletal, centraindo-se as duas vo-

gais numa ^6: cahhd'a 'ele quer (tem desejos)', dhha 'o desejo dele'; cdtuti

'est6 quente/tem calor', otu raiz da palavra 'calor'.
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Determinadas raizes de substantivo modiflcam sua forma ao se trans-

formarem em verbos: comdmoti 'est6 olhando (tem o que contemplar)',

mumun^ti 'coisa para olhar'; cdeha '6 chamado/tem nome', Iha 'nome dele'.



L I g A 37

DEMONSTRATIVOS

Exercicio: resposta

Itica unati yone^ti.

Ainapo y^coe.

Faga boa viagem.

Obrigado.

tJnati y6nii?



Exercfcio: padrao gramatical II

Na y6no? Onde ele vai?

Aco 6njaa y6nocu.

Substituir Aco injaa vdnocu.

por: Pitiv6coque

Xoco ipix^oti.

N§o sei onde ele vai.

Substituir Ndo sei onde ele vai.

por: A cidade.

Ao medico.

Exercicio: padrao gramaticalm
Avo Eixii'iquene ydneam, moy6iiinem. Ainda nao tinha eindado muito quEUido

me perdi.

Substituir moydninem

por: momlnem

ndocopopo'inu

quev6ne uco

Substituir me perdi

por: fiquei cansado

encontrei com outro

choveu

Exercicio: padrao gramatical IV

Hara y6nom xoco issucoti vAca.

Substituir issucoti vdca

por: unati ipix6xoti

iy6nonjapa

h6na 'iti huveo

Vou ao camiceiro.

Substituir ao camiceiro

por: a um bom m6dico

a meus parentes

ao rio grande

Exercicio: padrao gramatical V

Cdmo vivii 'ixo yaa necflyo.

Substituir cdmo vivu. 'ixo

por: 6tucu vivii'ixo

hheve flti v6nea

aco vivii'ixa 6tucu

Fomos a cavalo daquela vez/naquela

6poca.

Substituir/omos a cavalo

por: fomos de trem

fomos a p6

nao fomos de trem
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Exercicio: padrao gramatical VI

£xoponoa ituc6votiiye cdxe necdyo. Ele se lembrou/lembra daquele

dia.

Substituir cdxe Substituir dia

por: x6mae por: ano

cohhee m6s

Ptho, yono: Estes verbos que significam 'ir', abrangem aproximadamente o

mesmo signiflcado, mas nao se duplicam inteiramente, de maneira que

se devem decorar as senteiKjas apresentadas nestas ligoes para garantir

uso da forma correta. Ptho se relaciona de preferfincia com o conceito

de tempo, ao passo que ydno mostia maior significado locativo. Faga re-

visao do material que versa sobre ptho nas Ligdes 13, 18-20.

Tino, ute: Ambos os termos se empregam no trato com mulheres e mogas; usa-

-se tamb6m, mas com menos frequ6ncia, quando se refere indireta-

mente a tais pessoas. l}te se aplica a uma irma maior ou a uma pessoa as-

sim tratada: na y6no, uti'? 'onde vai, irmS?', perixaa ute 'dS-o k irmSI'.

Teno se usa com mais frequ6ncia para mogas solteiras, mas tamb6m 6

empregado mutuamente entre senhoras de idade. Pode-se usar igual-

mente como tltulo com nome pr6prio: na Tino Maria? 'onde estd . . .

Maria?'. Quando empregadas como vocativos, estas e outras palavras

terminam em sllaba acentuada com oclusiva glotal; na yino uti'? 'onde

vai, irma?'.

37.1 Demonstrativos

Os demonstrativos sao muito mais extensos do que os dois dados em

12.2, i.e. ra 'este' e ne 'esse/aquele'. Certas combinagoes com ra e ne fun-

cionam para modificar substantives ou pronomes; outras servem como ver-

bos, e outras como preposigdes.

Os usos verbals e preposicionais se encontram em 62.1,2; os outros

usos nesta ligdo.
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37.1.1 Artigos : ra o/um' e ne 'o/um'

Para marcar ou indicar o sujeito ou objeto de uma clausula, 6

usado artigo. Tanto o ra como o ne pode ser empregado com o mesmo
sentido: coyuhoti ne/ra hdyeno 'o homem estS falando', mapu'icoati ra/ne

ndranga 'ele est^ descascando a laranja'. Veja 21.2 para a fungao de sa-

lientar a atividade ou o objeto.

37.1.2 Os demonstratives tamb6m servem para mostrar a distSn-

cia a respeito de tempo ou espago/lugar:

ra 'este': enepo ra hdyeno 'este homem' (perto do falante ou referido

imediatamente antes).

ne 'esse/aquele': enepo ne hdyeno 'esse homem' (mais afastado, tanto no

lugar onde ele estd como na conversa a respeito dele).

neco/necdyo 'aquele': enepo neco/necdyo hdyeno 'aquele homem' (ainda

mais afastado).

As formas jd dadas servem como modificadoras de substantivos. As

que seguem correspondem a elas e sao pronomes:

ra. 'a, xunati rd 'a 'este 6 forte'

nS'e, xiinati ni'e 'esse 6 forte'

necdyo, xunati necdyo 'aquele 6/era forte' (especialmente 6 usado falando

do passado remote.)

Quando qualquer dos demonstrativos que comegam com ra ou ne (in-

clusive neco) ficar em posigao inicial na cl6usula, 6 obrigat6rio ser prece-

dido de enepo 'enfase': enepo ra hdyeno xilnati/xunati ra hdyeno 'este ho-

mem 6 forte').

37.1.3 Os demonstrativos tamb6m mostram movimento e a dire-

g&o do movimento:

-conol-coxono geralmente sSo usados para coisas na distfincia que ficam

paradas; enepo racono vanilque 'Id no c6u', enepo racoxono hdyeno

'aquele homem \k'

.

-quene geralmente 6 usado para coisas que v6m se aproximando do falante:

cuttya raqu6ne? 'quem 6 aquele que vem nesta direg&o?'.
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-tiquene geralmente 6 usado para coisas que se estao afastando do falante:

cutiya ratiquene 'quem 6 que est6 passando/indo para 1^?'

As vezes a coisa, a que se refere, nao se afasta, mas 6 considerada a dis-

tflncia que a separa do falante (movimento psicol6gico): niimexa ratique sas-

sd 'iti mium 'v& ver como 6 naquele campo limpo para M' (procurando caga).

-Cono e -coxono podem ocorrer com ra ou nemas -quene e -tiquene ocor-

rem s6 com ra.

Raquine 6 muito usado para o tempo: uco raqu^ne/ratiquene 'a chuva
vem vmdo/6 tempo de chuva'.

37.1.4 Com ha

Ra e ne (rd 'a e ni 'e) tamb6m seguem a ha (partlcula que se refere a

coisa que vem seguindo). Referem-se k coisa no contexto ou que vai seguir na
conversa:

hard'a, hard'a dnja '6 isto que quero'

hanS'e, hanS'e dnja '6 isso que quero'

hara, hara nguixo '6 este a quem falei/com quem estou falando/de quem

falei'

hane, hane nguixo '6 aquele a quem falei'

Ha tamb6m ocorre sem demonstrative: ha nguixoa: 6 isto que eu disse a

ele:', ha c6e itdvocu mdyo 'o corpo dele 6 deste tamanho' (indicando com a

mao).

37. 1 .5 Com yaa 'em/a/com'

A preposigao yaa pode ser seguida de ra, ne, neco ou necdyo (e as for-

mes pronominais) para fazer frases preposicionais que se referem a lugar ou

tempo

:

yaa rd 'a 'depois disto/entao/a este ponto/dal'

yaa neco cdxe 'nesse dia (passado ou futuro)', cdtuti yaa necdyo 'estava

quanta nesse tempo', coicune yaa rd'a 'com isto vamos terminar'.
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L I g A O 38

QUALIFICADORES

Exercicio: padrao gramadcal I

Xuhh6veti ne mbol^oti. jogador est6 com pema forte.

Substituir ne mboldxoti Substituir ojogador

por: ne murica por: o burro

uco a chuva (6 grossa)

Exercicio: padrao gramadcal II

fino illpa vqIocu lac6'iti. Tem bastante cupim por causa da

umidade.

Substituir iltpa Substituir cupim

por: uhiti per: mato

hiyo correigio

Exercicio: padrao gramadcalm
Lacd'iti ra poqu6 'e. chao est& umido/molhado.

Substituir poqui 'e Substituir o chdo

por: m§ssa per: a mesa (molhada)

tapl'i a galinha (molhada)

v6 'um minha mdo (molhada)

Exercicio: padrao gramadcal IV

LacShiti ra fmbovo. Minha roupa est6 molhada.

Substituir (mbovo Substituir minha roupa

por: quip6hiu por: a roupa que vocg est6 lavando

Ipevo sua roupa

pSixou as plantas de feyao (estao

molhadas)

Exercicio: padrao gramadcal V

Mov6'itineraqu6ne. O tempo est^ seuu.
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Substituir raqu6ne Substituir o tempo

por: ra poqu6'e por: a terra (seca)

rav6'um minha mao (seca)

Exercicio: padrao gramatical VI

Mov6hiti ra lihiti. mato est6 seco.

Substituir uhiti Substituir o mato

por:Ipevo por: sua roupa (seca)

quip6hiu a roupa que voc6 lavou (seca)

pSixou as pJantas de feijSo (estao

secas)

Exercicio: padrao gramatical Vni

Calaca'icoati ra vdhhere. Ela est6 molhando este pano.

Substituir calacd 'icoati Substituir ela estd

por: ngalac^'icoati por: estou

quelacd 'icoati voci estd

Exercicio: padrao gramatical VIII

Calac^pu'icovoti vo'ocuotuco. Ele estd molhando sua (pr6pria)

cabega por causa do calor.

Substituir calacdpu 'icovoti Substituir ele estd molhando sua

Iprdpria)

por: ngalacdpu 'icovoti por: estou molhando minha

quelacdpu 'icovoti voc6 estd molhando sua

38.1 Qualificadores

Muitos verbos e uns poucos substantives cont6m um elemento qualifica-

dor: quipopu 'icovoti 'estd lavando a cabega (dele mesmo)', quipovd'uxovoti

'estd lavando as maos'. Substantives (sobretudo partes do corpo) e preposigoes

podem funcionar como qualificadores: hh6ve 'pd/pema dele', quipohhivexo-

voti 'estd lavando as pemas/os p6s'; opicu 'embaixo', cassd'ope 'estd frio em-
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baixo'. Outros dos qualificadores ocorrem somente como sufixos; nao tem

forma livre: -'i 'nao-especifico', hhahhd'iti 'est^6 preto'; -'o 'corpo', hhahhd'-

oti 'est^6 preto (animal ou pessoa)'. Uma excegao 6 que para pessoa branca

usa-se -'i em vez de -'o: hhopu'iti '6 branco (pessoa ou coisa em geral)', hho-

pu'oti '6 branco (animal, nao pessoa)'.

Outros qualificadores t§m uso muito reduzido, dificultando-se assim a

percepgao do seu significado; entre tais sufixos figuram -'a e -'e que s6

ocorrem quando a vogal que precede o sufixo 6 a ou e respectivamente : ica'd-

coati 'ele o atou', oye'icoati 'ela o cozinhou'. Parece que sao formas do sufixo

-'o 'corpo' ainda que -'o tamb6m ocorra depois de a e e: hhahhd'oti 'est^6

preto', vdrere'ocoa 'rasgou o corpo dele'. sufixo -'u parece referir-se a uma

expansao: remd'uxaavi 'cobre-nos'.

Os qualificadores aparecem no elenco no Anexo 4.

38.2 Ocorrencia de qualificadores em verbos e substantives

Podem-se classificar os verbos de acordo com a presenga ou ausfincia de

elementos qualificadores.

38.2. 1 Verbos da classe -XO

Alguns verbos incorporam sempre qualiflcador: quipdheoti 'esti

lavando roupa', quipondneovoti 'esik lavando o rosto'.

Outros verbos podem incorporar um elemento qualiflcador: sipd'ocoa

'tocou nele' (coisa viva), sipdcoa 'tocou nele' (coisa inanimada); pdrequexoa

'deu muitas coisinhas a ele', porixoa 'ele o deu'.

38.2.2 Verbos da classe A-

Verbos da classe A- derivados de substantives raramente apresen-

tam elemento qualiflcador: coxe'6xati 'tem filho', derivado de xe'6xa 'filho

dele'.

A maioria dos demais verbos da classe A- apresenta geralmente qualifl-

cador: copiti'iti est^ sujo', lacdhiti 'estA molhado'.

38.2.3 Substantivos

Uns poucos substantivos apresentam elemento qualiflcador: motd-

vo'u 'a luva dele (pele da mao)', opipu'i 'o crfinio dele (osso da cabega)', t6-

querehi 'tipo de sap6'.
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L I g A 39

SUFIXOS temAticos -CE -X

Exerclcio: padrao gramatical I

Cuti oye'6co?

fino ne hoyeno, ene oye'6co.

Substituir eno ne hdyeno

por: enjovi

enom

im6nze

Quern cozinhou/estd cozinhando?

A mae daquele homem que cozinhou/

estd cozinhando.

Substituir a mde daquele homem

por: minha irma maior

minha mae

minha sogra

Exercicio: padrao gramatical II

Oy6 'econe ne s§no. Aquela mulher j& cozinhou.

Substituir seno

por: im6nze

nzin6na

onze

Substituir aquela mulher

por: minha sogfa

minha nora

minha av6

Exercicio : padrao gramatical III

OyenScoti xiipu.

Substituir xupu

por; sop6ro

came

mo'im

Ela estd fervendo/cozinhando mandioca.

Substituir mandioca

por: milho

ab6bora

moranga

Exercicio : padrao gramatical IV

Yoyepu 'icoti co '§e?

E^m, oyembii 'icoti CO '§e.

Voc6 estd cozinhando batata?

Sim, estou cozinhando batata.
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Substituir co 'ie

por: emiicaaya

xe'exatapi'i

Substituir batata

por: bocaiiiva

ovos

Exercicio: padrao gramatical V

Oyequ6xoti nacdcu.

Substituir nacdcu

por: pdixou

careuque

Substituir oyequ^xoti

por: oyengu6xoti

yoyequexoti

Ela est^ cozinhando arroz.

Substituir arroz

por: feijao

feijao miiido

Substituir ela estd

por: estou

voc6 estd

Exercicio: padrao gramaticai VI

Exoti oy6'equea ne seno. A mulher sabe cozinhar.

Substituir sSno Substituir a mulher

por: irunoe por: a moga

imonze minha sogra

onze minha av6

Exercicio : padrao gramatical VII

Cutiitico?

Nguipohhevexovoti.

Substituir Nguipohhevexovoti.

por: Nguipov6'uxovoti.

Nguipopu'icovoti.

Nguipon6neovoti.

Nguipohh6vexoti nje'a.

Nguipopu'icoti inzine.

Nguipoqu6xoti uto.

Nguipoqu6xopoti flto.

Nguip6heoti.

que estd fazendo?

Estou lavando os p6s.

Substituir os p6s

por: as maos

a cabega

rosto

OS p6s do meu filho

a cabega da minha filha

pratos (antes de usar)

pratos (depois de usar)

roupa
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Exercicio: padrao gramatical VIII

Aco quipSva'uxapu ne caliv6no. Aquela crianpa nflo lavou as mSos.

Substituir quipdva 'uxapu Substituir as mdos

por: quipdhhevexapu por: os p6s

quipinaneapu o rosto

quJpApu'icapu acabeeja

quip^hea ipovo suaroupa

39. 1 Sufixos temiticos -c/q e -x

Servem estes sufixos para classificar as raizes verbals da classe -XO.

Todas as raizes cabem em uma de tr§s classes: 1) aquelas com sufixo temdti-

co -c/q: issucoa 'bateu nele'; 2) aquelas com sufixo temdtico -x: por^xoa 'deu-

-o'; e 3) aquelas sem sufixo temdtico: ptho 'foi'. Os sufixos temdticos

nao possuem significado pr6prio; apenas identificam classe de raiz ver-

bal da classe -XO.

Nao h^ regra que goveme a ocoirfincia de determinados sufixos temdti-

cos, a menos que o verbo contenha qualificador.

Certos verbos se diferenciam apenas pelo sufixo tem^tico com que

ocorrem: yutdcoa 'picou nele', yutdxoa 'escreveu-o'.

Determinados qualificadores v§m seguidos de -c/q: -pu'i 'redondo/em

cima', quipopil 'icovoti 'est^ lavando a cabe9a'; -'o 'corpo', sipd'ocoa 'tocou

nele (animal ou pessoa)'.

Outros qualificadores v6m seguidos sempre de -x: -hheve 'p6/pema',

quipohMvexovoti 'estd lavando os p6s'; -que 'plural', t6tuquexoa 'cortou-o

(em muitos pedagos/cortou muitas coisas)'.

Uns poucos qualificadores nao se seguem de sufixo tem^tico: -none 'ros-

to', quipondneovoti 'esti lavando o rosto'; -uque 'olho', icauquea 'ven-

daram-lhe os olhos'.

171



Sufixos qualificadores e tem6ti(-os



L I g A 40

CO- 'TRANSinVIZADOR' EM RELAQAO

A VERBOS DA CLASSE A-

Exercicio: transformagao — verbo descritivo-^-agao

Pay6'itinenje'6xa.

Capayd'icotinje'6xa.

Sassi'itine 6vocu.

Cassassd'icoti 6vocu.

Uhhapii'iti ra onj6ne.

Cauhhdpu 'icoti onj6ne.

Xunati ne h6yeno.

Caxunacoati h6yeno.

tJnatineQto.

Caun^copaati Qto.

Tiu'itinfi'e.

Cotiii'icotinfi'e.

Meu filho jd esU grande.

Ele estd criando meu filho.

A casa dela est^6 limpa.

Ela estd limpando a casa dela.

Meu caminho est& claro.

Ele estk clareando meu caminho.

Aquele homem 6 forte.

O homem estd fortalecendo-o.

Aquele prate 6 bom.

Ela estk guardando pratos (nos seus

lugares).

Aquele 6 forte.

Ele estd seguremdo aquilo/fazendo

aquilo mais forte.

Exercicio: resposta

Uhh^pu 'i ne yicuna?

Eem, uhhapii'iti.

Sua luz estd forte?

Sim, estk forte.

Qu6uhhapu 'iquinanaa ra onj6ne. Clareie para mim meu caminho.

E€m, ngduhhapu'iquinopea ra yox^ne. Sim, deixe-me clarear para voc6 seu

caminho.

Exercicio: padrao gramatical I

Apee capayd 'icoponuti eiingo. H6 um tio meu que me criou.
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Substituir eiingo Substituir um tio men

por: ongo por: uma tia minha

po 'i nz6 ' a um irmao de meu pai

po 'i enom uma irm§ de minha mae

Exercicio: padrao gramatical II

Undine capayS 'icopaa. Fui eu que o criei.

Substituir undine Substituir Fui eu que o criei.

por:itlne por: Foi voc6queocriou.

enepo ne h6yeno Foi aquele homem que o criou.

enepo ne s§no Foi aquela mulher que o criou.

Exercicio: padrao gramatical III

Ngoxun^covoti yara Induqueque. Eu me esfor^o neste meu serviQO.

Substituir induqueque Substituir neste meu servigo

por: inzicaxeovo per: de estudar

Inzicauvo no meu estudo

40. 1 co-Ica- 'transitivizador'

Verbos da classe A- que nao sao derivados podem se transformar em ver-

bos da classe -XO transitivos pela adigao do prefixo co-, um sufixo temitico,

e sufixo verbal -o; hiyd'iti '6/estd amarelo', cohiyd'icoati 'est6 fazendo-o

amarelo'

.

Os verbos da classe A- cuja primeira vogal 6 a empregam a forma ca- do

prefixo: hhahhd'iti '6/estA preto', cahhdhha'icoa 'ele o fez preto'.

Os verbos cuja primeira vogal 6 o, e, ou i vfim prefixados pela forma co-:

hhdnoti'estA alto/sonoro', cdhhonocoa 'aumentou-o (volume)'; xem^queti '6 li-

geiro' , cox6mequecoa ' f6-lo ligeiro' ; tiu 'iti ' 6 forte/duro' , cdtiu 'icoa 'ele o refor-

QOU'.

Os verbos cuja primeira vogal 6 u empreg£im qualquer das duas formas do

sufixo: xilnati '6/esti forte', cdxunacoa I cdxunacoa 'ele o fez forte/forta-
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leceu-o'. uso nestas circunstfincias varia de um indivlduo para outro; umas

pessoas usam de preferfincia uma das variantes, ao passo que outras empre-

gam ambas as formas.

sufixo temdtico 6 detenninado pelo elemento qualificador se tal existe:

cohhdpupu'icovo 'ela fez o cabelo branco', cohhdpuxo'oxovo 'fez um lado

branco (de si mesmo)', cohhdpunoneovo 'ela fez mais claro/branco o rosto

(usando p6)'. Se nao leva qualificador, geralmente 6 -x: eldqueti ocdvo 'est6

alegre', ico'6loquexoti ocdvo 'ele o alegrou'.



ANEXO 1

tNDICE DE AFIXOS

Os aHxos aparecem aqui na forma da terceira pessoa no modo efetivo. As outras formas que

resultam das mudangas regulares, como de pessoa e modo, nfio aparecem no elenco. Assim, co-

'transitivizador' inclui ca-, ngo-, nga-, e que-.

ca- terceira pessoa, modo potencial

ngo- modo efetivo

primeira pessoa,

nga- modo potencial

que- segunda pessoa, modo potencial e efetivo

Al^m dos afbcos incluidos neste fndice hi mais uns 60 qualificadores no Anexo 4. Al-

guns deles tSm a mesma forma que os afixos incluidos aqui: -ine 'lihio' (qualificador), -me 'resul-

tado/depois' (n§o-qualiilcador). Quase todos os ailxos em ter£na encontram-se ou no Anexo 1 ou no

Anexo 4.

As lip6es 1-40 se encontram no Volume I e lipoes 41-82 se encontram no Volume II.

iNDICE DOS AFIXOS

-a



e-



0-



ANEXO 2

KLENCO DE PALAVRAS FUNCIONAIS

aco



ina





ANEXO 3

SUBSTANTIVOS IRREGULARMENTE POSSUtDOS

Note-se que estas irregularidades estAo classificadas apenas parcialmente, uma vez que algu-

mas das palavras citadas apresentam mais de uma irregularidade. Todos os substantives inclul-

dos aqui sao possuldos alienavelmente, os outros, por serem regulares, n&o aparecem na lista.

nAo-

POSSUlDO

POSSUfDO significado de

nAo-possuIdo

O MUDA PARA A

sopdro



hhahi



ANEXO 4

QUALIFICADORES E CONSOANTES TEMATICAS

— indica que o qualificador nio leva uma consoante temitica. A ausfincia de indicaijio temi-

tica aponta o fato de que ainda nSo foram obtidas formas da Classe XO com o qualificador.

QUALIFI-



-necu dentro

-nene



•tere



ANEXO 5

AFIXOS COM ALOMORFES DETERMINADOS
PELA VOGAL CONTIGUA

quadro indica os aftxos com aiomorfes cuja ocorrincia 6 determinada pela vogal contl-

gua, a que imediatamente segue o prefbco ou precede o sufixo. As vogais est4o indicadas no eixo

vertical, e os morfemas, nas linhas obllquas. alomcrfe apropriado ao contexto preenche o vao

assim formado. No segundo piano estd indicado o niimero da ligflo que inclui observagoes sobre o

morfema.

Os niimeros 1 a 1 2 acima das indicapdes morffimicas referem-se ao seguinte elenco dos afixos

com sua exemplificapao.

1. acAhhi'a 'se ele quiser'

aUn^ti se for bom'

yox6'ope 'visite'

2. cacAneti 'estd bichado'

co'tlqueti estd com dor d'olho'

co'tmati estd casada/tem esposo'

3. cimArecoa 'ele fez que o arrancasse'

comlhhe'ocoa ffi-io abrir'

4. capAssicoa ele o esmagou'

cdpUhicoa 'ele o fez sair'

5. cahhAhha 'icoa 'ele o fez preto'

cAxUnacoa 'ele o fez forte'

cdxUnacoa 'ele o fez forte'

cdmOmicoa 'ele o deixou cansado'

6. ihhOquftyocoti 'estd dobrado'

equEtdcoti 'estd rebentado'

7. Jltucovo 'ele se fez/fingiu'

iEyecoxoa recebeu noticias a respeito dele'

60hicoa 'ela o amamentou'

8. nA'aye 'quando?'

nSmOoya 'quando (no futuro)?'

coetlnEeye '6 assim'

9. lacfiiitlipepo 'com certeza est* molhado'

AconEepepo plha 'com certeza ele nSo vai mais'
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10. y6hhacapUuxo \i depressa'

xiinateozo '6 forte mesmo'

11. vatAci' c6yee 'estio todos sentados'

cassAqui' c6e 'estSo todos com frio'

yunUcii' yScoe 'fiquem todos quietos'

12. oy6nAeti cozido'

IhicAuvo OS estudos dele'

a'lu a coisa que ele ralou'

p6rEu 'a coisa ele deu'





ANEXO 6

PERGUNTAS

unico marcador para distinguir as perguntas com resposta 'sim' ou 'nio' das declara^des

^ a entonagao crescente.

Perguntas que requerem resposta de informapSo especlfica, como quem', 'por que', quando',

etc. empregam uma das duas palavras interrogativas, cuti ou na: cuti coyuhda 'quem o falou?',

na ydno? 'onde foi?'.

quadro refere-se is perguntas que empregam as palavras cuti e na. As perguntas de nlS-

meros 1 a 10 usam cuti e as de numeros 1 1 a 21 usam na.

Cuti requer o sufuco ya quando isolada: cutiya? 'o que 6T.

Na pode indagar ou lugar ou tempo. Quando indaga lugar, nSo requer sufixo nos seguintes

casos: 1) seguido por verbo; na yino? onde vai vocS?', 2) seguido imediatamente por substantive;

na piritau? onde estS uma faca?'. Mas nos seguintes casos, na requer o sufixo cu: 1) seguido por

demonstrative e substantive; ndcu ne piritau? onde estS aquela faca?', 21 isolada; ndcu? onde

estS?'.

Quando indaga tempo, na requer o sufixo Vye caso ocorre isoladamente como predicado

completo: nd'aye? 'quando foi?'. No caso de um verbo seguir na, este pode ou nao levar Vye, mas

verbo sempre leva o sufixo referencial: nalnd'aye oyi'equea? quando cozinha/'cozinhou?'.

Todas as perguntas dos exemplos sao positivas do modo efetivo, mas muitas delas podiam

ocorrer no modo potencial para indicar objeto potencial ou sujeito potencial, etc.

cuti ayi'eca? o que ela poderia cozinhar?'

cuti aye'icaa? 'quem poderia cozinhS-lo?'

Podiam tamb^m ocorrer no negative

:

cuti aco ayi'eca? que k que ela nao cozinhou?'

cuti aco aye'ica? quem nao cozinhou?'.

As perguntas assinaladas com a letra b sSo basicamente as mesmas que a pergunta que prece-

de, mas foram separadas para mostrar como este tipo de pergunta se usa para tempo ou razao.

Na primeira coluna de quadro estSo indicados os numeros dos exemplos fomecidos nas se-

guintes pSginas. Na segunda coluna indica-se o significado da pergunta, o que se indaga, i.e. o ti-

po de resposta desejada se usar a pergunta indicada.

Na terceira coluna arrolam-se os verbos especlficos ds perguntas indicadas. Muitas pergun-

tas requerem um verbo especlfico. Veja numeros 4 a 8, 10, 11 a 14, 17, 20 e 21. A pergunta de

numero 1 9 toma certos verbos de niimero limitado, enquanto a de niimero 1 8 toma quase todos os

verbos e a de 1 6 nao toma nenhum. As perguntas de numeros 1 a 3, 9 e 1 5 tomam qualquer verbo

apropriado, i.e. nao se pode perguntar o objeto de um verbo intransitive. Nas perguntas de nO-

meros 9, 15 e 19 -eo indica que o verbo requer o sufixo referencial.

A penultima coluna indica, para a palavra cuti, a posipae do acente; e para a palavra na a

presenga do sufixo Vye. A unica excegSo k a pergunta numero 1 1 que inclui tanto uma modifica-

gao na acentuagae quanto a presenga do sufixo. A presenga obrlgatdria 6 indicada por + , a ausSn-
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brieatdria por - , e a presenga facultativa p8t+_. siifixo ocorre, ein certos casos, ap6s o in-

H' dor de pergunta (V. 15, 17). Nos outros casos ocorre ap6s o verbo.

A ultima coluna inclui informagao diversa como a presenga ou ausfincia de outras palavras

dentro da pergunta.
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8b Cuti itucdvo cohhie motd'iyeavocu ndiyea Ati? Qual 6 o mfis em que podemos plantar?

9 Cuti ordquexea? Com que ele engancha/enganchou?

Cuti yitdxii? Com que vocS estreve?

10. Cuti vlnoa? Que 6 que voc6 u$a?

Cuti viinoa ordquexea? Que ^ique se usa para enganchar?

11. ATa coeti'iye? Por qufi?

Na coeti oyi 'equina? Por que cozinha/cozinhou?

Na coeti oyi'equinoa? Per qu^ o cozinhou7/Por que o cozinhou para ela?

12. Na cdyeeye? Como est47

Na cdyeeye ne oyi'eu? Como est4 o que ela cozinha/cozinhou?

Na coineeye ne oyi'eu? Como estd seu cozido?

Na cd'eye? Que falou7/Como est4?

13. Na cd'iyeovooye? Como i/estil

Na cd'iyeovooye ne oye'icoti? Como 6 a cozinheira?

Na cd'iyeovooye ne yuma? Como i o polvilho?

14. Na qulxoaye? Com que o faz?/Ct)mo falou com ele?

Na quixi'eyii itiqui rimoco? Como que voc§ faz farinha?

Na quixdconooye ri'a? ComO se faz isto?

15. Na/Nd'aye oyi'equea? Quando 6 que ela cozinhou?

Na ndiyea? Quando/onde ^Je plantou?

16. Na Jodo?/Nacu ne Jodo? Onde estA Joao?

Ndcu ne oye'icoti? Onde e$t6 a cozinheira?

17. Na dvooye? Onde aconteceu/estava?

Na dvo oyi'equea? Onde ficou/fica para cozinhar?

Na ydvo aruxiicopi ne tatnticu? Onde voc8 estava quando o cachorro o mordeu?

18. Na oyi'eco? Onde cozinhou/cozinha?

Na anixucopi? Onde (em que parte do corpo) mordeu em vocft?

19. Na viyii? Onde vocfi o cotsegulu?

Na viquea? Onde passour

Na liquea? De onde 67

20. Na itdvooye ne oye'icoti? De que tamanho 6 a cozinheira?

Na itdvoneeye ne necdcuna? Que tamanho 6 seu arroz agora?

Na itdvoneeye uniya tdmborque? Que quantia de 6gua tern agora no tambor?
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21. JVa yi'aaye? Quantos?

Ata yVaanoeYe? Quantos sSo vocSs?

Ha yi'aa issaH quUu ne xupu quevineiyii? Quanto i o prego de mandioca por quilo quando

voc6 vende?

Na yi'aaye ne oye'icoti? Quantas cozinheiras hi?

21b. Na yi'aaye xdinae oyi'equea? Quantos anos que ela estd cozinhando?

Na yi'aaye cdxe dmone ina cahd'i. Quantos dias leva antes de dar (entfio di) fruto?



ANEXO 7

MARCADORES DE PESSOA

quadro indica a formaQflo dos marcadores de pessoa nos verbos e ^ubstantivos. Toma-se,

sempre por base, a forma da terceira pessoa singular. Esta, entSo, sofre modificapoes per afiza-

cdo, por nasalizagSo, ou por uma mudanga vocWca.

No eixo vertical indica-se a pessoa para ser marcada. O eixo horizontal indica as duas divi-

s6es maiores, as 1) de marcadores do sigeito no verbo e possuidor no substantivo, e 2) de marca-

dores do objeto do verbo.

A primeira coluna maior indica as modificapdes que marcam o sujeito no verbo e possuidor

do substantivo. Subdivide-se em cinco colunas, trte conforme a letra inicial da forma bisica ou

seja da forma da terceira pessoa do singular. No caso das formas da primeira pessoa do singular

a modificapfio depende da presenpa ou austacia de uma das consoantes p, t, clqu, h, s, hh. x na

forma bdsica. A quanta sub-coluna resume o tipo da modificagfio sofrida pela forma bAsica; e a

quinta indica a lipSo em que se apresenta a explicapSo gramatical.

A segunda coluna maior indica os marcadores de objeto. Na primeira subdivisio indica-se os

suilxos de objeto sendo eles determinados pela pessoa do objeto a ser indicada. No caso dos mar-

cadores de objeto reflexivo, reciproco, e onde o sujeito do verbo recebe tamb6m a apAo, i o mode

do verbo que rege a forma do sufixo que ocorre para indicar todas as pessoas do verbo.

As letras assinaladas em cada vfio referem-se ao elenco de ezemplos a seguir.

pahOcoa



d.



Marcadores de pessoa

Forma
b^sica
3' sg.



NOTAS

1. V. li<;ao 51 para a formagao irregular da 2' pessoa.

2. Em geral, quando -hico est& presente, o h permanece sem modificagSo, sendo oca consoante

que muda.

3. Esta nasalizagSo se indica na ortografia ter£na pela consoante -m em final da palavra.

4. Nao existem os grupos voc41icos ua e ia na lingua terfina. Quemdo a afixagao da forma do

objeto da 3' pessoa resultar num destes grupos, a vogal i se transforma em e e o u em o. No
caso do -nu, no modo potencial dos verbos da classe -XO, h4 a mudanga normal da classe que

resulta na forma -na.

5. V indica que a vogal precedente se repete.

6. A forma -pu se transforma em -pa antes do sufixo do objeto da 3' pessoa.



ANEXO 8

CLASSES DE SDBSTANTIVOS POSSUtDOS

quadro indica II as classes e substantives possuldos 21 as modiflcagoes na posigSo do

acento relative A posse, e 3) os afixos possessivos.

No eixo horizontal indicam-se as classes de substantives possuldos, alienivel e inalienavel-

mente, sendo indicado entre parfinteses o significado geral dos substantives. A segunda linha hori-

zontal indica a subdivisao entre substantives possuldos e os nfio-possuides. Aqueles se dividem no-

vamente entre os especlfica e ndo-especificamente possuldos.

Na primeira fila de vaos acha-se a classe de posigSo do acento apropriado A classe de

substantive relative i gramitica. Na 2', acha-se a sllaba da palavra que leva esta classe de acen-

to. Na 3', acham-se os ailxos possessivos apropriados As classes de substantives. Existe uma 4<

subdivisSo dos substantives aliendvel e especiflcamente possuldos regulates e irreguleres.

As letras assinaladas em cada vao referem-se ao elenco de exemples a seguir.

CLASSES DE SUBSTANTIVOS POSSUtDOS



a

6vocu 'casa dele'

issiicope instrumemo com que ele bate'

b

ovociiti 'casa/casa de algu6m'

issuc6peti 'urn instrumento de bater'

c

caxtoa 'o dia dele'

d

poqui'exa 'terra dele'

Sctpara 'o milho dele'

•

caxendti 'dia de algu6m'

poque'^xati 'terra de algu^m'

sapar&ti 'milho de algu6m'

f

c6xe 'dia/sol'

poqu^'e 'terra'

sopor6ya 'milho 16'



ANEXO 9

FORMAgAO DO MODO POTENCIAL

No guadro indica-se a modificagao do verbo no mode efetivo, que se transfonna em modo

DOtencial. titulo das colunas indica a classe verbal. Na classe A- h6 diferen<;a na forma do pre-

flxo que depende da primeira vogal do tema. As letras minusculas assinaladas nos vaos referem-

-36 ao seguinte elenco de exemplos.



ANEXO 10

TIPOS DE SUFIXOS PLURALIZADORES

O quadro indica os sufixos pluralizadores junto com as classes de palavras com as quais

ocorrem. eixo horizontal identifica os tipos de pluralizadores: 1) qualificadores indicam que um
grupo 6 composto de objetos da mesma qualidade, como, por exemplo, muitos graos de arroz, mui-

tas folhas de Srvore, etc. 2) bSsicos, ou gerais, assinalam a pluralidade no sujeito, objeto, ou item

possuldo sendo possivel que se refira a mais de um destes ao mesmo tempo; 31 coletivizadores in-

dicam um grupo considerado como uma s6 unidade.

eixo vertical identifica as classes de palavras que podem ser pluralizadas: substantivos,

verbos da classe A-, frases auxiliares, e verbos da classe XO. A maioria dos substantivos requerem

noe como coletivizador, mas alguns levam xapa. A vogal que precede o sufixo qualificador de-

termina a forma do sufixo usada com as frases auxiliares. No caso dos verbos da classe XO, o

qualificador usado depende da possibilidade dos itens serem contdveis.

Nos vaos encontram-se os sufixos apropriados. As letras minusculas assinaladas referem-se

aos seguintes exemplos:

honon6queti sao verdes' (por exemplo: folhas duma 4rvore)

vatacfi' Veicoe

varerequi' c6e

vamos todos sentar-nos'

'esti todo rasgado'

oyequAxoti

d

ivohicovo

'estd cozinhando (por exemplo: arrozl

'todos morreram'

ovocutihico

f

yocbyuhonoe

xunatihico

g

vatd ' ydcoenoe

vatd' co^pohico

h

pihetinoe?

pihotihico

falem'

'eles sao fortes'

'sentem-se'

'sentaram-se outra vez'

vocfis vflo?'

vao'
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iytoozapa OS parentes dele'

OAJunoehico 'meus antepassados'

xunatinoe ne calivSno

vdcoanoe

1

pihohr co^nenoe flti

m
nic&Doe Ati

'as criangas sao todas fortes'

'sejamos todos assim'

'todos nds fomos sem razSo/d toa'

'vamos todos comer'

TIPOS DE SUFIXOS PLURALIZADORES



ANEXO 11

0C0RR£NCIA DOS SUFKOS -INO

No quadro indica-se a posigio dos tr6s sufixos hombfonos -ino em relac&o aos verbos princi-

pals e auxiliares e ao sufixo -ti 'descritivo'. O eixo horizontal indentifica o suflxo pelo signiilcado,

enquanto o eixo vertical Indlca se o verbo principal i precedido ou nao por um auxiliar. Nos vSos

acha-se indicada a posipao que o sufixo toma.

As letras miniisculas asslnaladas referem-se aos seguintes exemplos:

b.

c.

d.

aco iunatiinonu

aco issuquinanaa

dcoinoque dunati

dcoinoque issucaa

uhhi'ecotiinonu

issuquinonoatimo

haina siminoti

'eu nao acho bom '/'nao me parece bom '

ele nao o matou para mim '

'por isso ndo 6 bom '

'por isso nSo o matou
'

'acho bonito
'

'vai inati-lo para mim '

'nao 6 por essa razao que estd chegando
'

0C0RR£NCIA DOS SUFIXOS -INO

precedido

por

auxiliar



ANEXO 12

OCORRtNGIA DOS SUFIXOS DE PRONOMES OBLfQUOS
COM OS AFIXOS -INO

quadro exempUfica a ocorr^ncia dos suflxos objetivos em relagio d presenga ou ausfincia

dos sufixos -ino. No eixo vertical indicam-se os quatro tipos de verbos, e no horizontal as possibili-

dades da ocorrtncia de -ino. Sao elas: 1) a ausSncia, 2) a presenga de -ino 'beneficiador' e 3) a pre-

senija de -ino 'em referSncia a'.

Os espapos assim formados estSo preenchidos com uma forma verbal representativa das pos-

sibilidades com todos os verbos do mesmo tipo.

Na liltima linha horizontal do quadro consta o niimero da Ugao em que o sufixo -ino 6 apresen-

tado.

OcoiT^ncia dos sufixos de pronomes obliquos com os afixos -ino



ANEXO 13

ESTRUTURA BASICA DE FORMAS VERBAIS E NOMINAIS

Os verbos transitivos sao 'progressivos' quando -ti est4 presente, enquanto os que descrevem

estado sao descritivos'. Quando -ti nSo estd presente todos os tipos de verbos sao unitArios mas,

dependendo do verbo e da situagao, os verbos transitivos podem ser passado pret6rito' e os de es-

tado descritivo podem ser troca de estado, processo, ou incoativo'.

Os verbos intransitivos caem entre os outros dois tipos de verbos. Quando ti estfi presente

alguns dos verbos intransitivos tem mais o sentido de progressivo' e outros de descritivo'. E

quando ti nao estci presente alguns dos verbos t6m sentido 'pontual'e outros de troca de es-

tado'.

1 Verbos de estado descritivo nao sao muito usados como substantivo. mas As vezes acontece:

enepo ne hhahhd'oti linati hbyeno aquele preto 6 homem bom'.

ESTRUTURA BASICA DE FORMAS VERBAIS E NOMINAIS

VERBAL

—



NOMINAL (Substantivado)

Com suflxo -ti

1) Uso como

Substantivo como sujeito

ou objeto duma clausula

(veja licao 581

Enepo ne oye'icoti, monguixa.

Aquela que cozinha/cozinheira

6 minha irma.

2) Uso como frase

relativa (veja licjao 581

Enepo ne hdyeno imdcoti,

dyom.

Aquele homem que e»ti

donnindo 6 meu irmao.

3) Uso como

Adjetivo (veja li(;ao 58)

Enepo ne xiinati hoyeno,

dyom.

Aquele homem forte

6 meu innao.

Acq ndinjaa neco mdmiti

sino.

Nao vi aquela mulher cansada.

FORMAS INTRANSITIVAS TRATANDO DE ESTADO

empregando o verbo auxiliar cde

VERBAL



ANEXO 14

PADROES DE ACENTUAgAO

No quadro s&o indicados OS padrd€$ dg B6SB{uagi5 ie palavrii. No eixo horizontal

apresentam-se as tiis classes principals, a saber, os substantives e os verbos das classes -XO e A-.

Na primeira flla de espapos horizontals encontra-se a posigSo do acento para estas classes, a classe

de posigSo do acento sendo ela ou da primeira ou da segunda, o que indica, no caso dos substanti-

ves, OS possuidos especlfica e nSo-especificamente. Na segunda fila de espagos horizontals a classe

A- dos verbos subdivide-se novamente em modo efetivo e potencial.

No eixo vertical reflete-se a freqiidncia do uso dos padroes de acentuagio. Os mais freqQentes

est§o no nivel mais alto, os outros em niveis de escala descendente at6 o menos freqaente no nivel

mais baixo do quadro.

Em cada vao acha-se II o niimero que indica a silaba acentuada sendo ela uma das primei-

ras trSs da palavra e 2) uma letra miniiscula assinalada, que se refere aos exemplos a seguir.

a.



o
CO



ANEXO 15

FATORES QUE INFLUENCIAM A ACENTUAgAO

quadro indica a modificagdo da acentuapSo tanto da silaba tAnica quanto do acento pr6-

prio. Notese que os acentos agudo e circunflexo t4m valores diferentes em terSna do que em por-

tuguSs. acento circunflexo significa que a silaba i mais reforgada e que a vogal da silaba 6 pro-

longada e pronunciada em torn decrescente. acento agudo tamb^m significa que a silaba 6 re-

forgada e o som, seja vogal ou consoante, ap6s vogal acentuada 6 prolongado (v. 2.2.1 e 2)

No eixo horizontal indicam-se os fatores que influenciam a acentuagao. No primeiro nlvel o

deslocamento 6 devido ou A brevidade da palavra, ou A presenga de -ti 'descritivo' em palavras

cuja terceira silaba i normalmente tflnica.

No caso da brevidade da palavra, pode faltar a ela uma ou duas sUabas. Isto faz com que o

acento nao possa cair na posigao normal ou bdsica. Ele entdo cai na penultima silaba sendo circun-

flexo na falta de uma silaba, e agudo na falta de duas.

No caso da presenga de -ti no verbo, quando ocorre como 3', 4' ou 5' silaba contadas do inlcio

da palavra, tamb^m influi na acentuagSo.

Quando 6 a 3' silaba, nos verbos da classe A- ocorre o acento agudo na 1* silaba; nos verbos

da classe -XO ocorre o acento circunflexo na penultima silaba caso -ti seja a ultima, caso contrA-

rio, nSo h& deslocamento.

Quando ^ a 4* silaba depende se h^ ou n&o uma s^rie de duas vogais. No caso negativo, o

acento agudo cai na 2* silaba da palavra, no caso positivo cai o acento circunflexo na 2< vogal da

s^rie.

Quando 6 a 5' silaba, i sempre precedido por duas vogais, a 2' da qual recebe o acento cir-

cunflexo .

As letras miniisculas assinaladas referem-se aos seguintes exemplos:

a.



]i,
cuteflti

1_
imoAti

ni. cutipefiti

n. issucoSti

'k parecido com ele'

'est6 colocando-o'

'ele acredita'

'estd batendo nele'



ANEXO 16

OS TRAgOS MAIS IMPORTANTES DA LfNGUA TER£NA

Indicam-se, no quadro, as li(;6es que apresentam os tragos mais importantes da lingua terSna:

OS modos verbals, a acentuagao e o sufixo referencial. t. indicada, tamb^m, a ligio que explica os

USDS de cada trago. As lipSes b^sicas ao domlnio do trago estSo assinaladas em numeros iUlicos.

c

o
•-1

re

!?

3
3
o_



iNDICE REMISSIVO

A- 'Potencial' 11

-A '0, a, ele, ela' (objetivo) 7

-A 'Possessive' An 3

Acentos: 2

1» e 2» PosigSo, Usos de 17

Fatores que influenciam a acentuagao An 15

Objeto e sujeito, DistingSo de 22

Objeto e sujeito, finfase de 18

Verbos da classe A-, Acentuagao de 35

Verbos da classe -XO, Acentuagao de 17

Verbos da classe -XO, DeslocaQao de acento em 19

Verbos da classe -XO, Manutengao da distingao entre acentos

da 1' e 2» positjao 20

Padroes de acentuagflo An 14

Substantivos, Acentuagao de 13

Substantivos derivados, Acentuagfio de 29

Ago 'Negativo' 16

Acoione Negativo' 16

Afixos:

Alomorfes de An 5

Indice de An 1

Agradecimento 31

Alomorfes de afixos determinados pela vogal contlgua An 5

Aqu^neque 'AtrAs dele' 31

Ave 'Negativo' 16

-C 'Sufixo tem^tico' 39

Ca- 'Transitivizador' 40

Ca- 'Verbalizador' 36

-Ca 'Pluralizador' An 5

Classificagao dos verbos 9

Co- Causativizador' An 5

Co- 'Transitivizador' 40
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Co- 'Transitivizador' An 5

Co- 'Verbalizador' 36

-Co Pluralizador' An 5

-Coco Reclproco' An 7

Coe como auxiliar 8

Coe 'Elemento citacional' 7

-Cono 'LA' 37

-Cono sujeito recebe a agao' An 7

Consoante:

Glotal 2

Gnipos consonantais 16

H, Hh 4

L 8

N 26

-Coxono L^' 37

-Cu Nominalizador, Tempo quando' 29

-Cu 'Pluralizador' An 5

Cuti 'Que, Quern' 18

An 6

Demonstxativos: 37

Uso de 21

Ne e ra 12

Dias da semana 9

Diregao de origem 30

E- 'Intransitivizador' An 5

-E 'Nao-possessivo' 15

An 3

-E 'Nominalizador' An 5

-Ea 'Referencial' 28

Efetivo (modo verbal) 23

Elementos citacionais Coe, Qufxoa 7

Ene 'Pronome' 18

33
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Enepo 'finfase' 37

finfase de sujeito e objeto 18

.Eo 'Referencial' 28

Exclusivo 14

Fala indireta 30

G6nero 3

Glotal 2

H 4

Ha 'Pronome' 18

37

Haina 'Negativo' 16

Hh 4

-Hico 'Pluralizador' 7

An 10

Hhoco Se nao, nao faz' 23

Hortativos 24

I- 'Causativizador' An 5

I- Intxansitivizador' An 5

-Ico 'Ainda, por enquanto' 30

-Icopo 'Neste caso, entao' 25

-li Referenda]' 28

Imperatives 23

Ina 'Entao' ou 'Agao sequencial' 23

Inclusive 14

-Ine 'Depois' 31

-Ino 'Beneficiador' 32

-Ino 'Em referfincia a' 34

-Ino na qualidade de motive 33

Instrumento (com referencial) 30

-Iquene 'Finado' 31

-Iqudneque 'Atrds dele' 31
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-lyea 'Referencial' 28

-lyeo 'Referencial' 28

-lyii 'Referencial' 28

L 8

-Mea 'Talvez' 27

-Mecu 'Recentemente' 29

-Mo 'Futuro' 9

Modos verbals: 23

Efetivo 10

Potencial 10

Potencial, Formacjao de An 9

Na 'Onde, Quando' 29

An 6

-Na 'Possessivo' 15

Nasalizagao 1

NA'aye 'Quando' 29

Ne 'Demonstrative' 12

-Ne 'Agora' 8

-Ne 'Pr6prio' 14

Neco 'Aquele' 37

Necoyo Aquele' 37

Negatives: 10

Acq 16

Aco'one 16

Ave 16

Haina 16

Verbos da classe A-, Negative de 11

Verbos da classe -XO, Negative de 10

-Noe 'Coletivizador' An 10

-Noe 'Pluralizador' 7

An 10

Non^cuque 'Em frente dele' 31

-Nu 'Me, Mim' 7
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Niiinero
,!••!•;::::::::::::::::::::; 3

Ntlmeros 8

S 26

0- 'Possessivo' 15

0- 'Potencial' 11

-0 'Verbal' 11

Objetivos 7

Oclusiva glotal 2

Oc6vo 'Sede das emo(;6es' 11

Ordem de sufixos 12

Ordem sint^tica de sujeito e objeto 21

Ortografia 1

-P 'Outra vez' 27

Palavras funcionais, Indice de An 2

Parentesco, Termos de 26

Pedidos de instrugoes 25

Perguntas An 6

Pessoa:

Marcadores de pessoa An 7

Primeira pessoa do plural 6

Primeira pessoa do singular 4

Segunda pessoa 3

5

Terceira pessoa 3

-Pi 'Voce' (objetivo) 7

Plho 'Foi' 19

37

Pluralizadores 7

An 10

-Po 'Movimento no sentido de' 24

-Po 'Outra vez' 27

-Pon 'Movimento no sentido de' 24

-Pono 'Movimento no sentido de' 24
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Posicionais 31

Possessao:

Alienivel 14

Fatores que iniluenciam a acentua(;ao An 15

Fonnas possuidas, Formagao de 15

Inalienivel 14

Substantives irregularmente possuldos An 3

Substantives possuldos alienavelmente 15

Substantives possuldos, Classes de An 8

-Ti 'Possuldo nao-especificamente' 14

Potencial (modo verbal) 23

An 9

Prefixes

:

A- 'Potencial' 11

Ca- 'Transitivizador' 40

Ca- 'Verbalizador' 36

Co- 'Causativizador' An 5

Co- 'Transitivizador' 40

Co- 'Transitivizador' An 5

Co- 'Verbalizador' 36

E- 'Intransitivizador' An 5

I- 'Causativizador' An 5

I- 'Intransitivizador' An 5

0- 'Possessive' 15

0- 'Potencial' 11

V- 'N6s/nosso' 6

V- 'Causativizador' An 5

Y- 'Vec§' (sujeito/possuidor) 5

Primeira pessoa do plural 6

Primeira pessoa do singular 4

Pronuncia (chave de) 1

-Pu 'Reflexivo, Passive' 17

-Qu 'Tem^tice' 39

Qualificadores 38

An 4

-Que 'A, Em' 9

-Que 'Pluralizador' An 5
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-Quene 'Para c&' 37

Quizoa 'Elemento citacional' 7

Ra 'Demonstrativo' 12

Referenda], em relagflo a(o)

-Cu 'Nominalizador' 29

-Ea (Formas e usos de) 28

Diregao de origem 30

Fala indireta 30

Instrumento 30

Localizagao 29

Na 29

NA'aye 29

Tempo 29

Terceira pessoa 30

Segunda pessoa 3

5

Substantivos: 13

Acentuagao de 13

Derivados, Acentuagao de 29
Estrutura b^sica de formas nominais Anl3
Fossessfio: 14

Alienavebnente possuldos 14

15

Inalienavelmente possuldos 14

Irregularmente possuldos An 3

Nfio-especificamente possuldos 14
Substantivos possuldos, Classes de An 8

Sufixos:

-A '0/a/ele/ela' (objetivo) 7

-A 'Possessivo' An 3

-C 'Temitico' 39
-Ca 'Pluralizador' An 5

-Co 'Pluralizador' An 5

-Coco 'Reclproco' An 7

-Cone 'L&' 37
-Cono '0 sujeito recebe a agao' An 7

-Coxono 'L&' 37
-Cu 'Nominalizador/Tempo quando' 29
-Cu 'Pluralizador' An 5
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-E 'Ndo-possessivo' 15

An 3

-E 'Nominalizador' An 5

-Ea 'Referencial' 28

-Eo 'Referencial' 28
-Hico 'Pluralizador' 7

-Ico 'Ainda, For enquanto' 30
-Icopo 'Neste caso, Entao' 25
-li 'Referencial' 28

-Ine 'Depois' 31

-Ino 'Beneficiador' 32

-Ino 'Em referenda a' 34
-Ino 'Na qualidade de motivo' 33

-Iquene 'Finado' 31

-lyea 'Referencial' 28
-lyeo 'Referencial' 28

-lyii 'Referencial' 28
-Mea 'Talvez' 27

-Mecu 'Recentemente' 29
-Mo 'Futuro' 9

-Na 'Possessive' 15

-Ne 'Agora' 8

-Ne 'Pr6prio' 8

-Noe 'Coletivizador' An 10
-Noe 'Pluralizador' 7

-Nu 'Me, Mim' 7

-0 'Verbal' 11

Objetivos 7

Ocorrencia dos sufixos -ino An 11

Ocorrfincia dos sufixos de pronomes obliquos com os aflxos -ino An 12

Ordem de sufixos 12

-P 'Outra vez' 27
-Pi 'Voce' (objetivo) 7

Pluralizadores 7

An 10

-Po 'Movimento no sentido de' 24
-Po 'Outra vez' 27
-Pon 'Movimento no sentido de' 24
-Pono 'Movimento no sentido de' 24
-Pu 'Reflexive, Passivo' 17

-Qu 'Temitico' 39

220



Qualificadores 38

An 4

-Que 'A, Em' 9

-Que 'Pluralizador' An 5

-Queue Para c&' 37

Tem^ticos -C e -X 39

An 4

-Ti 'Descritivo' 12

13

-Ti 'Possuldo nao-especificamente' 14

-Tiquene Para M' 37

-U 'Nominalizador' An 5

-Vo 'Reflexive, Passive' 17

-Vo'u 'Mao' 38

-Vpepo 'Certeza' An 5

-Vvi 'N6s, Nos' 7

-Vvo 'Iminente' 24

-Vxo 'Muito' An 5

-Vye 'Assim, Aqui' An 5

An 6

-X 'Tematico' 39

An 4
-Xa 'Possessive' An 3

-Xapa 'Coletivizador' 26

-•I 'Qualificador nao-especlfico' 38

Temiticos -C e -X 39

An 4

Tempo verbal 12

Terceira Pessoa 3

Terceira Pessoa (com referenda!) 30

Termos liteis 5

-Ti 'Descritivo' 12

23

-Ti 'Possuldo n§o-especificamente' 14

-Tiquene 'Para 16' 37

Tragos mais importantes da lingua terfina An 16

Tumuneque 'Em frente dele' 31
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-D 'Nominalizador' An 5

Oti 'N6s, Nosso' 6

Unidades de acentuagao 3

Verbos

Auxiliar Cde 8

Classe A-Q

Acentua9§o de 35

Distingao entre A- e -XO 11

Negativo de 11

Classe -XO

Acentuagfio de 17

Deslocagao de acento 19

Negativo de 10

Classiflcagao dos verbos 9

Descritivo -Ti 12

23

Elementos citacionais Cde, Quixoa 7

finfase de sujeito e objeto 18

Estrutura bfisica de formas verbais An 13

Hortativos 24

Imperativos 23

Modo:
Efetivo 10

23

Potencial 10

23

Potencial, FormagSo de An 9

Negativos, Formagao de 10

Pessoa

Marcadores de An 7

Primeira pessoa do plural 6

Primeira pessoa do singular 4

Segunda pessoa 3

5

Terceira pessoa 3

Posigao de acento 1 e 2 20

Sujeito-Objeto, DistingSo de 22

Tempo verbal 12

-Mo 'Future' 9
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V- 'N6s, Nosso' ^

V- 'Causativizador' An 5

-Vo 'Reflexivo, Passivo' 17

Vogais

Idfinticas 2

Contfguas 30

-Vo'u 'MSo' 38

-Vpepo 'Certeza' An 5

-Vvi 'N6s, nos' 7

-Vvo 'Iminente' 24

-Vxo 'Muito' An 5

-Vye 'Assim, Aqui' 29

An 5

-X 'Tem^tico' 39

-Xa 'Possessive' An 3

-Xapa 'Coletivizador' 26

Xoco 'A, Para, Com, Em' 26

Y- 'Voc§' (sujeito, possuidor) 5

Yaa 'L&' 13

Ya coficu 'Enquanto' 31

Y6no 'Viaja' 37

-'I 'Qualificador nao-especlfico' 38
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