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La revista AMERINDIA tiene como objetivo contribuir al desarro- 
110 de l o s  estudios amerindios, con la publicación de artículos de 
lingüística sobre las lenguas indígenas de América, lo mismo que 
documentos y textos. en estas lenguas, analizados desde un punto de 
vista lingüístico y etnográfico. 
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A ideia de elaborar u m  proposta unificada de alfabeto para 

as línguas Tukano orientais nasceu de diversas considerações 

que indicavam a necessidade urgente de um documento de re- 

ferencia para abrir um debate frutuoso sobre este tela, 

apresentando algums bases objetivas que deven ser levadas 

em conta ao fixar u- norma de escrita para estas linguas. 

Por se encontrarem na situaçiio privilegiada de trabalhar COP 

grupos Tukano, morando em ambos os lados da fronteira colom- 

bo-brasileira. as autoras consideram oportuno chamr a aten- 

çlo das autoridades governamentais e religiosas, responsA- 

veis pela alfabetizaç30 em ambos os países, a respeito da 

uniformizaçEo ortogrhfica das línguas Tukano, embora isso 

nao satisfaça sempre' as normas das respectivas línguas 

nacionais, lnconcilibveis em certos pontos ( e ) .  

Estando e m  condições de apreciar a lmportdncia da diversi- 

dade lingüística, como marcadora da identidade de cada grupo 

exogAmico, sublinhamos a tendencia atual de impor a língua 

tukano como Qnica língua vernacular de alfabetizaçiio, em 

detrimento da quinzena de linguas restantes; a sua genera- 

llzaçlo vai contra as normas de fidelidade lingüística dos 

! ' 
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(,:antes e ameaça o sistea de organizaç2io social. 

, .~al?araçao desta props:= coincidiu com a organizaçZo, 

.+;J Coni t e  Nacional de Lingüistica Aborigena da Colômbia, 

;.. -7yizeir~ seminbrio ? z r a  a elaboraç3o dos alfabetos de 

; ,: . . I~~s indigenas", n= s e t e  de Yerbabuena do Instituto Caro 

-. ;-erva noá dias 26 e 27 ce junho de 1986; aproveitarss 

-.*:e psso tao i=?ortcr.te zara o estabelecimento das n o r m s  

yc:-a:s. para apresenta-la &os representantes das entidades 

..,::!ais. nissionhrics e izdigenns presentes. Esta proposta 

. +,,~-nde a pedidos forruledos, do lado brasileiro, tanto 

....::s indi genas (do grs?o desana), como pelos missionhrios 

,,:rs;anos. Defendemo-la CO= o desejo de suscitar encontros 

-:vel regional, sob o cuspicio das entidades de ambos os 

.,,;ses que tem a capaci¿=le de decisXo neste assunto, e com 

* .  

~ r t i c i p a ç X o  das co.mnidades indigenas interessadas que 

,.:c:ndicam o direito b escrita das suas linguas. A este 

e s ~ i t o .  parece-nos significativa a tentativa feita pela 

.y~~z::aç30 indi gena ORI? de estabelecer una norma. ortogrb- 

.::s do tuyuka (ver II), porque reflete o desejo legftimo de 

.\-i*renciaçHo 4ingüistica de grupos pequenos, os quais cor- 

*= J risco de aculturaçzo. j h  assinalado. 

,: rrdigir 'este documento baseamo-nos no plano formulado 

por F. Queixalos n u m  publicaçÆ0 Amerindia * *  sobre a lingua 
Sikuanf do leste colombiano, da qual  t ira-s  algunas ideias. 

Agradecemos a Ellane Camargo por ter oferecido os dados so- 

bre a fonologia do-portugues brasileiro c a Luiz C . B e r g e s  

por ter revisado b VersMo portuguesa desta proposta. 

<*) D. Buchillet trabalha coro comunidades desana do Brasll; 

E.G6mez-Imbert com os grupos tatuyo e barasana do Pira- 

paranl. Colbmbia. 

<**I' QUEIXALOS F. C1982) : Grafia s i l r u s n i  normalizada: 

propuestas. thantiersAmerindia, swpplcwnto 2 do a"? de 

Amerindia, A. E. A. ,  Paris. 
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Os indios Tukano orientals vivem no Gaupes. território 

situado en ambos 0,s lados da fronteira 'colzz5o-krasileira. 

censo da populnçSo é pouco confiavel tanto sara a Coiómbia 

quanto para o Brasil; pode-se. no entanro, ca1cui~r..u.m to,ral 

de aprcxi-cjmente 15.000 indios Tukano. 

corte seu território em duas partes, isto ;lo causa nenhuz 

impacto sobre a organizaç30 cultural e social in?igena. 

Os Tukano se reconhecem por uma origem e u= hisiorin comuns 

e forram um grupo sócio-cultural homogëneo. Cujas principais 

caracteristicas salo as seguintes: morada ao ionso dos rios 

(em mnlocas e aldeias); cultivo da mndiaca a m r g a  (pelo 

sistem de coivara); pesca: sistema de parentesco e de 

matrimdnio baseado na diversidade lingüistica; narrações 

miticas com u m  trar. comum. festas e ritucis senelhantes, 

etc. 

Isto, entretanto, nao significa que nao haja variações entre 

eles : dividem-se em grupos essencialmente diferenciados 

pela lingua e unidos por laços matrimoniais. 

faladas por estes grupos distintos -- bara, 
desana, karapana. kubeo, makuna, piratapuyo, pisanira. 

siriano, tatuyo, tukano, tuyuka, wanano, yuriti. etc -- 
pertencem h m e s m a  familia. 

O 

E z k o r a  c fronteira 

As linguas 

barasana. 

A posse de u m  lingua distinta 
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funciona. porem. como registro de identidade de cada crup0 

(con algums poucas exceçäes a esta regra geral); assim, os 

individuos que falam a mesma lineua dizem-se írm3os. De modo 

corrente. 6 reconhecido como parente aquele 'I que fala da 

m e s ~ a  rancira", ao passo que outroá grupos distinguem-se 

pelo ::to ce falarem outras linguas.' A lingua proporciona a 

bn=e c: identidade, e as diferenças lingüisticas estabelecen 

as possibilidades matrimoniais : pode-se casar unicarcente 

com alguem que "fale diferente"; ou seja, nnrido e mulher 

nao tea a mesma língua paterna. A criança e educada para 

falar somente a língua paterna, emblema de sua identidade, 

embora ela aprenda naturalmente a materna. Isto demonstra a 

importdncia da diversidade lingüistica - e de sua conser- 
vaç30 - entre os grupos indigenas do Uaupes. 

O processo de colonizaç8o. iniciado h6 mis de dois s&culos. 

deteriorou em graus diversos esta organlzaç3o tradicional. 

introduzindo importantes mudanças econômicas, poli tlcas e 

sociais. A alfabetizaç8o. que mais cedo ou mais tarde acom- 

panha esse processo. ameaça a sobrevivencia das linguas e 

culturas, por tender A IntegraçZo pura e simples dos indi- 

viduos na sociedade naciana2. Isso nao implica que a 

alfabetizaçXo em si deva ser rejeitada porque. como OS 

indigenas J A  o entenderam. o dominio da lingua do coloni-. 

zador O u m  a r m  de defesa de seus próprios interesses. O 

que est6 atualmente sendo questionado é a maneira pela qual 

ela vem sendo efetuada. contribuindo para a perda das lin- 

Euas vernaculares pediante : 

C a utilizaçSo predominante e quase exclusiva da lingua 

nacional (portuguies ou espnnhol), apresentada como 

língua de "civilizados", i. e. ,  prestigiosa; 

t a utilizaçEío das línguas vernaculares como simples 

trampolins para a-aquisiç3o da linsua nacional, quando 

estas conseguem transpor a soleira da escola: nao ha 

nenhu" respelto,por suas caracteristicas gramticais ou 

pela realidade cultural que refletem: 

t o prestígio que confere o dominio da lingua coloni- 

zadora modifica fundamentalmente as relações entre 

gerações, ao lntroduzlr elementos de poder alheios ¿I 

tradita0 pondo em perigo sua transnissao. 

. No casa da alfabetizaç30 do Uaupk. deparamo-nos em presença 

de numerosas linguas vernaculares. Na vida cotidiana. os 

indígenas sublinham as diferenças entres elas como simbolos 

de seus respectivos grupos. 

selam tao distlntas entre si e que se torne necessbrio 

I s to  n3o significa que elas 

' estabelecer uma ortògrafia'para cada una. Em primeiro lugar, 

todas pertencem A mesma familia; em segundo , como mostra- 
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rems -1s a d i a n t e ,  a maior ia  d o s  s o n s  -- consoan tes  e 

v o & a i s  -- d o  comuns a t o d a s  e l a s  e. por i s t o ,  devem ser  

r e p r e s e n t a d o a  da mesma maneira. Parece-noá n e c e s s l r l o  

u n i f a r m f = a r  u m  sistema o r t o g r a f i c o ,  v a l i d o  p a r a  t o d a s  a s  

l i nCuas  e de ambos os l a d o s  da f r o n t e i r a :  

nossa p r o p o s t a .  E s t a s  s u g e s t õ e s  ps rv  u r 3  uniformiznçdo. 

e i s  o o b j e t i v o  da 

fucdamenta&as e m  argumentos linsui sticor, nao devem ser 

i n t e r p r e t a d a s  coma uma t e n t a t i v a  de negaça, d a s  d i f e r e n ç a s  

ou como u m  i n t u i t o  de  e l i m i n a r  a d i v e r s i d a d e .  E impor tan te  

manter a r i q u e z a  l i n g ü i s t i c a  por  s e r  e l a  o v e í c u l o  da 

i d e n t i d a d e  d e  cada i n d i v i d u o  d e n t r o  do  c c n j u n t o  Tukano: -p 

vale A narria da 

A p r e s e n t e  p ropos ta  obedece a d i v e r s a s  cons ide rações :  

4 necess idade  expres sa  p e l o s  p r ó p r i o s  i n d í g e n a s  d e  

e s c r e v e r ,  e m  sua l i ngua ,  s u a  p r 6 p r i a  m i t o l o g i a  porque 

entendem q u e  a escr i ta  e, f ina lmen te .  um meio d e  pre- 

s e r v a ç i o  e de r e v a l o r l z a ç 8 o  da c u l t u r a ;  

b necess idade  s e n t i d a  p e l o s  governos a t u a i s  de i n t e g r a r  

no ensino escolar e l emen tos  da c u l t u r a  ind igena ,  num 

p r o g r a m  de r e s g a t e  do p a t r i n 6 n i o  c u l t u r a l  (ve r ,  por  

exemplo, 8 legislaç8o s o b r e  a educaçao b i l i n g ü e ) ;  

f r e n t e  A mult ip l ' l c idade  de o r t o g r a f i a s  que  s u r g e m  de 

ambos os l a d o s  da f r o n t e i r a ,  requer-se Urgentemente u m  

. 
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unf f i caçdo  que pe rmi t a  a s u a  e s c r i t a ,  z d z r o  por p a r t e  

dos  ind i  genas  

b i a ,  mantendo 

ver nncu l a r e s .  

como d o s  brancos. no 3ras:: e na C o l ö m -  

o r e s p e i t o  A e s F e c i f i c i = = < +  d a s  l i n e u a s  

Evocam-se, com f r r q u P n c i a ,  imperst:-ss prz:i=~s par= j u s t i -  

f i c a r  a adoçao, n a  escrita d a s  linge-s ir.::zsnas. de r e g r a s  

o r t o g r b f i c a s  p r o p r i a s  a l i ngua  nac icna l  e :=talmente a l h e i a s  

h e s t r u t u r a  daquelas .  I s t o  s i g n i f i c a .  no c'sa p r e s e n t e ,  que 

as l í n g u a s  Tukano deveriam s e g u i r  duas r e z r r s  d i s t i n t a s ,  se  

bem que p a r a  os i n d í g e n a s  nao e x i s t e  n e n t - a  f r o n t e i r a ,  logo 

nada j u s t i f i c a  a adoç30 d e  duas nor=3s o r t c g r k f l c a s  : u m  

segundo a por tuguesa ,  ou t r a  segundo a es?=z53la;  r azdo  p e l a  

qua l ,  a l i b s ,  es te  t e x t o  e publ icado  sinultir .eamente eil: 

por tuguês  e em espanhol .  

Para most ra r  a s  d i f e r e n t e s  t endenc ia s  a r e s p e i t o  d a s  g r a f i a s  

Tukano, apresentamos  e examinamos a s e g u i r  s e i s  n o r m s  d i s -  

t i n t a s ,  q u a t r o  do l a d o  cglombiano, d u a s  do l ado  b r a s i l e i r o .  

O exemplo colombiano compreende : 
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1 )  a mostra eiaborada na Escola Normal 

Prefeitura Apostolica de Mitu (que abreviamos ENIN) para o 

tukeno (1). 

2 )  UIJ síntese das propostas do Instituto Lin&üiotico de 

Verlr, (ïi,::) para toda a far?ilia Tukano (2). 

3) 8 grafia utiiizada pela OXIT: 

Tiquie psra'a lingua tuyuka (3). 

4 )  a propsta para o barasana, elaborada pela Universidade 

Socisi Catblica de la Salle (que abreviamos USCS) ( 4 ) .  

As grafias elaboradas do lada brasileiro SSO: 

5 )  2: proposta apresentada n u m  cartilha tukano publicada 

pela Secretarla da Educaç30 e Cultura (SEDUC) 

6)  a àos nissionhrios salesianos do Centro de pesquisas de 

Iauarete (que abreviamos CPI) (6). 

Indigena Sacional da 

Oreanizaçao Indígena do 

( 5 ) .  

Apesar da maioria dos trabalhos usados como referencia serem 

assinados por autores <ver notas (1-6)). preferimos fdenti- 

' ficar as grafias pelas instituições que os apoiam. por'nos 

psrecer mais significativo quanto a motivações e impacto em 

rateria de elaboraçao dos alfabetos. Todas, exceto a elabo- 

rada pela ORIT -- que conta com a assessoria de pessoas vin- 
culadas ao Serviço de Saúde do Uaupes -- provem de ínstitui- 
ções ou pessoas comprometidas em trabalhos misslonbrios, 

cató'lícos ou protestantks: javerianos. 2 protestantes, 4 

-1 2 a 4 s 
u S=7)Llc 

TUK. tuy. bas. tuk. tuk. tuk. 

a) i i i i i i 
e e 

a a a a 
e e e e r 

a a a 
O O O O 3 o O 
U U U U U U U 
UL o 44 4+ z e ë*  a .  ii 

C)P ~ Pp Pj P P ? Pl Ph PB Ph 
t t, t5 t t t t, th t, th 
c s .  s/ch s 
k c, qu c, qu k, c c k. kh k. kh 

S s ,  ch s 

cj q. ¶U 
h h, x - 7 

h j .I h, J 1 
7 ha ' 

d)  ph 
th 
ch 
kh 
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e 6 s a l e s l a n o s ;  a Z- embora pa t roc inada  por  uma e n t i d a d e  

o f i c i a l ,  6 o b r a  de u m  r e l i g i o s o  s a l e s i a n o .  Parece-nos  tanbem 

importante  r e s s a l t a r  os c a s o s  e m  que houve p a r t i c i p a ç 3 0  d o s  

p r o p r i o s  i n t e r e s s a d o s ;  os a u t o r e s  da f o n t e  ( 1 )  i n d i c a n  que o 

a l f a b e t o  pro?os to  e f r u t o  de um seminar io  do  q u a l  p a r t i c i p a -  

r a m  humerasos e s t u d a n t e s  tukano da EMIN; a publ icaçBo (3) 

r e s sa l t a  que c comunidace indígena de f r i n i d a d  d o  T i c u i B  

p a r t i c i p o u  de mine i r a  a t i v a  e d e c i s i v a  na sua  e l aboraç8c ;  

(5) menciona d o l s  c o n s u l t o r e s  tukano. ho c o n t r á r i o ,  p a r a  a 

e laboraç8o do t r a b a l h o  (4) -- u m  gra rAt i cn  d o  barasanc, -- 
f o i  usada ~ G P O  in formante  somente uma m i s s i o n a r i a  l e i g a  do 

i n t e r i o r  do p a í s ,  q u e  du ran te  anos  a l f a b e t i z o u  e m  espankol  e 

e m  barasana  as c r l a n ç a s  do P i raparanh  (7). 

\ 

E s t a s  se i s  normas confrontam-se com as unidades  f o n o l o g i c a s  

que deveriam r e p r e s e n t a r  os fonemas d a  p r ime i ra  c o l u n a .  

Apesar d e  nao e x i s t i r  a inda  u m  e s t u d o  l i n g ü i s t i c o  sistemb- 

t i c o  d o  fukano o r i e n t a l .  nossas  p r ó p r i a s ,  obse rvações  sobre  

. a s  l i n g u a s  que nos  sbo f a m i l i a r e s ,  permitem i n t e r p r e t a r  os 

t r a b a l h o s  que e x i s t e m  nes ta  A r e a  e propor  u m  i n v e n t h r i o  

mhxímo d a s  un idades  a d i f e r e n c i a r  no n i v e l  g r 6 f i c o .  Nos 

c a s o s  e m  que s u b s i s t a m  dOvidas a respe í to  do carater  

fonológico  d e  uma unidade,  ou quando esta se e n c o n t r a  

somente e'm u m  ou e m  poucas l i n g u a s .  serao d a d a s  

, 

_ .  
13 

i nd icações  precisas opor tunzzexte .  3asta d i z e r  que assunimcs 

t o t a l  r e sponsab i l idade  p e l a s  ncssz5 i n t e r p r e t a ç õ e s  te). 

Assinalamos que a ' l í n g u a  que f ~ i  c c e n t r o  maior d e  atençiio.  

quanto.  a sua norma g r a f i c a ,  e o ::'iano (i,3,8), f a t o  e s t e  

que r e f l e t e  a t endenc ia  d e  1=;5->= corro l i n g u a  g e r a l  (dai a 

ë n f a s e  dada h i n p o r t ä n c l a  da d ive r s idade  l i n g u i s t i c a )  

O quadro a p r e s e n t a  somente as vc6:;s e a s  consoantes ;  ex- 

exc lu imos  a nasa l idade  -- t r a ç o  i = ? o r t a n t e  embora r e p r e -  

s en tado  d e  maneira  i n c o n s i s t e n t e  -- e o tom -- ignorado  

quase  sempre -- que s e r a o  d i s c u t i d s s  separadanente .  

a )  somente as c i n c o  voga i s  , c u j o  t imbre  12 conhecido  e m  e sp .  

e e m  p o r t . ,  s30 r e p r e s e n t a d a s  unsz fmnen te ;  p a r a  a s e x t a  

vogal  /u/ ( t a t .  -U, bas.  X& 'pupunha ' ,  t a t .  m, bas.  

&& 'jacarI2'). do l a d o  co lonblano  foi segu ido  o uso d o  I L V  

c o m  E; SEDUC usou L e CPI L,L.ii; pode-se d e s c a r t a r  desde 

agora  as gra f i a s  na base  de a e Q, por n80 e x i s t i r  relnçao 

e s p e c i a l  e n t r e  es tas  e a s e x t a ,  excepto  o f a t o  d e l a s  s e r e m  

v o g a i s  ( t ranscrevemos  a q u i  &). 

b) as  consoan te s  /b , d  ,J / sHo unifornamente r e p r e s e n t a d a s  

d e  duas  maneiras. baseando-se na enunciaçao o ra l  ( t a t .  

u- bas.  bbcs- ' d a n ç a r / c a n t a r '  , t a t .  e bas.  d i  irà ' g r i l o ' ,  

* c  

.L 
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t a t .  bas .  14i ' j a g u a r ' )  e nasa l  < t a t .  fbaha - bas. 

u ' g e n t e ' ,  t a t .  ldiui bas.  ' b e i j u ' ,  t a t .  'lók6 

bas. ' e s t r e l a ' ) ,  exce to  CFI que a g r e g a  hfi e nyl. 

/ g  / (bas .  ' buraco ' ,  ' n a r i z ' ,  u ' m u t u m '  ) ENIN 

e ILV s e s u e n  a regra  o r t o g r a f i c a  e s p . :  

=$-u. ce; O R I T  e USCS propõem u r 2  r e p r e s e n t a ç 8 0  g r h f i c a  única  

g, embora em c e r t e s  ocas iöes  ha ja  i n t e r f e r e n c i a  da norma 

esp .  sob  a representaç30  de &LE. D o  lado  b r a s i l e i r o ,  SEISUC 

adota  a representaçbo  fonkmica, CPI i n t roduz  uma nuança de 

pronuncfaçtio C ? )  b. A cae renc ia  na r e p r e s e n t a ç 3 0  o r a l  e 

nasa l  s e g u i d a  para  a s  t r e s  p r i n e l r a s  c o n s o a n t e s  nao e m n -  

t i d a  aqu i ;  anotando-se g embora s e  pronuncie  Cgl e [rj l  (como 

em esp. banco) .  

/r /: ( t a t .  bas. .L&&, ' t ucano ' ,  t a t .  e bas. - r i b i  . 

' d i a ' ) ;  a s  normas colombianas sHo c o n s i s t e n t e s  e representam 

de m a n e i r a  conveniente  e s t a  consoante ,  exceçzlo f e i t a  i3 

propos ta  marginal do I L V  para o p l r a t a p u y o  que e s t a b e l e c e  a 

n o r m  e m  n i v e l  pseudo-fonetica:  a; C l l  nao cor responde  a 

nenhum som fukano ( / r  I soa aproximadamente como o esp .  

c a t o ,  c a y l t a ) ;  CPI  escreve  L a o  l ado  de G t a l v e z  para uma 

r e a l i z a ç z o  um pouco p o s t e r i o r ;  SEDUC desdobra tambem o /r / 

e m  o r a l  e nasa l  

15 

/w/ ( t a t .  a bas.  & bar .  ' p e i s e ' ,  tat. WA b a s .  

bar .  w . i i  ' m i o c a ' .  e m  v i r i a s  iin&uaa W ' e s p í r i t o  da 

m t a ' )  recebe d u a s  r ep resen tações :  -- ILV. OXIT e SEDiJC -- 
e y -- ESIiu', U S i S  --; C ? í  usa azbsn; a p r i c s i r a  c o r r e s p c n c e  

B unidada fonolSgice, s se&unda parece s e r  not ivada por urca 

e- =b - suas rez l i=açÖes  i'; <cono o segundo Q cio esp .  .oo'uo). 

consieersda como o i iua ;* .~a  l ab ioden ta l  sonora,  a n t i e a  pro- . 

r.L;ncia do IL er, e s p .  o u  per  uma i a b i c d e n t s l  da f r i c a t i v a  na 

f a l a  anorml:r .ente i e n t a ;  o fenörreno dao pronuncias  n a s a l  e 

oral ainda nbo f o i  s i s t e m t i c a r r e n t e  representado  quanto a 

sua g r a f i a ,  da forma a m n t e r  a s i m e t r i a  que c a r a c t e r i z a  

e s t e  gfupo i b ) .  

c)  / p  / e / t  (tat. e bas.  pAt.5 ' c o c a ' )  nao causam p rob le -  

má de e s c r i t a  exce to  em t u i c . ,  onde encontram-se p a r a l e l a -  

mente as g r s f i a s  p u i  ( E B I I )  e - (SEDUC e CPI); n l o  

e s t a  c i z r o  se e l a s  r e f l e t e m  uma variaç20 de pronuncia  ou 

d o i s  fonemas d i s t i n t o s  (d iscu t i - las -emos  em (d)). 

/k / ( t a t .  u bas. e bar .  -kubu ' p a j e ' ; .  . do lacio colön-  

biano E I I i i  e I L V  seguen a r e g r a  o r t o g r d f i c a  do esp .  com a 

dupla g r a f i a  r, - ?IL ( w u i .  rn. C U .  c y  ) :  v i s i v e l -  

mente, OBiT i n s t i t u i  como n o r m  k, mas, como hd i n t e r f e r ë n -  

c i a  da r eg ra  e s p . ,  encont ra-se  de maneira marginal C !- . ,  
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3!.=) Q L u Z u L - L  e qu. 2 u; USCS es t ende  a r e g r a  

de correspondencia  t. = /k / a t o d o s  os Bmbitos vochl icos .  

embora apareça  de vez e m  quando qu. ( q L l - t i ) .  e sendo que a 

n e s m  reg ra  e x i s t e  tnnbém e m  p o r t . ,  os b r a s i l e i r o s  t e m  

azotado  a simb=li=aç2io ú n i c a  k. 

/ c  / (bas. g . k i .  ' j a c a r e ' ) :  a r ep resen taçdo  s. que predomina. 

. t r a d u z  urna d a s  pronitncias des te  fonema; a anotaç30 s, da 

USCS r e f l e t e  a sua i n t e r p r e t a ç % o  d a s  duas  r e a l i z a ç õ e s  de u m  

mesmo fonema ccso d o i s  d i s t i n t o s ;  SEDUC e sc reve  sh. ao  

l ado  de 5, sem e x p l i c a r  s e u  v a l o r ;  

e e sc reve  ch e 3  Xubeo. 

I L V  i n t e r p r e t a - a  como /G/ 

/h / ( t a t .  bas. c&& bar. LÙg?& ' p o r t a ' ) :  05 colom- 

b i anos  seguem a g r a f i a  esp .  1 para  e s t e  fonema, exce to  a 

O R I T  que o s c i l a  e n t r e  L e  4; do l a d o  b r a s i l e i r o .  como i 

r e p r e s e n t a  o u t r o  som, 

guado b, A l e m  d i s s o ,  CPI u t i l i z a  y a p e s a r  deste som v e l a r  

n l o  e x i s t i r  nas  l i n g u a s  Tukano. O s imbolo e s c o l h i d o  pa ra  /h/ 

s e r v e  igualmente para  a n o t a r  a a r t i c u l a ç Z o  a s p i r a d a  de  

c e r t a s  un idades  d e s t e  mesmo grupo. que d i scu t i r emos  e m  (d ) .  

os a u t o r e s  recor rem ao simbolo ade- 

. .  

/?/ para  a s  l i n g u a s  e m  que p a r e c e  ter e x i s t e n c i a  fono l6g ica  

-- wanano, tukano; p i r a t apuya ,  desana (embora que J. Kaye 

nao o i n t e r p r e t e  como t a l  nes ta  ljltica l íngua  ) - -  o I L V ,  e m  

con t r ad içao  cons igo  nesno. propõe duas n o r m s :  h e 2, a 

primeira para  s e g u i r  a imaeem da pronGncia do h esp .  

esquece a r b i t r a r i q u e n t e  de  anotá- la ,  EEDUC adota  !- e CPI 2. 
EKIN 

(d)  AEru?amos . s epa radazen te  a represez:açbo da a r t i c u l a ç 3 0  

a s7 i r ada  l e  c e r t a s  c=lr .scantes  do grupo ( c ) .  O I L V  da s6nente  

um c a r a t e r  d e  fone= para a s  oc lus ivas  a s p i r a d a s  /ph.  

kh/ e m  wanano, e seg:'e a corresp0ndénc:a /h / = 1 ao  

t h ,  

, esc reve - l a s :  p l .  t i .  li. Adiantamos a h ipótese  de que 

nes t a  mesna l i n g u a ,  e tambem uma asp i rada  /ch  / que conple-  

mentar in  a ser ie ;  o d í g r a f o  rrh s imbol izar ia -a  e n t a o  adequa- 

danente .  

Para  o tukano nao f i ca  c l a r o  s e  se t r a t a n  de fonemas ou de 

v a r i a n t e s  d a s  consoa l l tes  /p. t ,  k 1, donde a necess idade  de 

duas notações.  E N I N ,  SEDUC e C P I  transcrevem-nas, a o  pas so  

que I L V  nao o f a z .  A l e m  do mais, E B I S  m i c a .  sem necess idade  

alguma, a prC-aspi reçao  autoxuatica d e s t a s  m e s m a s  un idades .  

ORIT r e p r e s e n t a  esporadicamente e s t e  mesmo fonema e m  tuyuka:  

! + + .  Em gera l .  a norma que foi adotada  

para  /h / es t ende - se  a es tes  casos .  
I 
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Sendo um traço predominante nestas linsuas. a nasalidade 

esti indissoluvelmente associada ta) As vogais e (b) As 

consoantes sonoras. que apresentaremos en sesuida : 

posteri ores 3) u anteriores 

altas 

n8o altas 

i 

e 

UL U 

a O 

Todas estas vogais apresentam duas pronunciações: 

(o ar sai somente pela boca), outra n a s a l  

nariz e pela boca), 

nasal por natureza ou que se tenha nasalizado em contato com 

um nasal. As pronúncias orais/nasais das vogais e con- 

soantes saca uniformes dentro do morfema. Os tlmbres das 

vogais / i l  e, a, o, u / a80 identicas As respectivas do esp. 

e do port.; a sexta vogal 6 um som novo para o ouvido esp. 

ou port.. 

uma oral 

(o a r  escapa pela 

segundo a vogal pertença a um morfema 

/u/ no Tukano. as duas varlantes desta vosal poderao chegar 

a ser pronunciadas : 1.) a partir de t u l ,  estirando os labios 

como para t i l  se obterh a posterior C u l ;  2) a partir de t a l  

levantando a 1fngu.a progressivamente se obter& a central 

[ & l .  /IA\/ 6 uma vogal fechada como / i ,  u 1. posterior como 

/u. o. a /, nilo arredondada como /I. e, a 1; quando accr9an- 

ha as consoantes /p. b. t, d / (oclusivas labiais e alveaia- 

res) transmite-lhes sua qualidade posterior ou velar e rsa- 

liza-se como Cur! (tat. /biu. p i u /  CbÙL +LI 'aranha sel-.-=- 

gem', pronuncia-se tambe= C UL I com as c o n s o a n t e s  velares 

como /k, g / :  nos outrcs contextos. ela se realiza de -izr.e:- 

ra central C i l  (tat. / j L  iu. / Cjril bas. /jiurk/ C j i i :  

bar. / j L  ÚL/ C j i i l  'eu'); nos a representams nos exe=?lcs 

anteriores como L 

os grupos de vogais siio ZUitD freqüentes nestas línguas, 

quer se trate de vogais identicas ( F i .  -0 etc.) ou quer de 

vocais distintas. Dentro de um mesmo morfe=, pode-se obser- 

var uma tendencia para a harmonia dos timbres vocalicos, 

ocorrendo ou nao consoantes intermedihr-ias : 

Lat& haSL hns 
'ki i 'ki i 'ki i ' mandioca brava' 

W b  h& wece wé he *roça@ 

- a A  'ghh6 -A& * mutum' 

ókò ò k6 6 k6 ' Agua' 
# 

W i i  wi hi WC i ' arum.%' 
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A dupla vogal pode ser essencial para 

tat. hb-"bL 'ele foi' bas. wa6-Jaí . -  
opor sign1 f icados: 

bas. *-'bL. tat. I=. 

'ele veio'; nao podendo, assim. ser reduzida a uma 

unica. ?lem todas as combinaçöez de vogais sa0 possiveis. 

dentro de um morfema, e nen nc fronteira entre dois morfe- 

mr de uzs nesna palavra; uma Cas restriqões mais fortes 

incide sobte a combinaçao de /e, i / com /i 1: ao formar uma 

palavra na qual se encontrem em fronteiras /e, i/ e /i/, 

fazem corn que /$ / se modifique at8 /i /, anteriorizando-a. 

b) C n n q F n n t P -  - .="n . 

l ab ia l  alveolar palatal velar 

b d j 8 

W r 
. .  

Esta sub-classe de consoantes estA uniformemente afetada nas 

suas realizações pelo ambiente nasal, assim : - 
/b/ t bal t mB1 

/d/  C dal I na1 

/j f tJa1  I ßX1 

/ g/ I gal I gal 

/W/ C w a l  f ka3 

/r/ t ral t 'ia3 

Isto e,  nestas sílabas existe u m  harmonia entre os s o n s  

conaondntlcos sonoros e os sons vcc&iicos, quanto a sua 

prontjncia oral ou nasal. Se a vcgal e oral, a consoante 

tambem o 6 (coluna da esquerda). o =esìññ ocorrendo com a 

vogal nnssl (coluna da direita); n3s existe nestas línguas 

silabas com una consoante sonor: o r a l  e uxa vcg:l nasal t 

[bB I ou com uma consoante soncrs.  Rassi e u m  vogal o r a i  + 

t m a  3 ,  como existe en portugues e e3 frances, por exemplo. 

Esta harmonia nasal ou oral funcioca no nível do morfe=, 

ou seja, este traço nlo pertence nem hs vogais nem hs 

consoantes, mas sim B unidade lexical ou gramatical : o 

morfema. A maioria dos morfemas & oral ou nasal p o r  natu- 

reza. transmitindo a qualidade de nasalidade OU de oralidade 

ao combinar-se com um pequeno grupo de norfemas que nao tem 

essa qualidade inerente e que muda segundo o ambiente; em 

tatuyo encontramos um outro grupo pequeno de norfemns sempre 

. nasais que nao contaninam os seus arredores com este traço. 

- Representamos o car6ter nasal de um morfema pelo signo de 

nasalidade 2 colocado no seu inicio. 

0u.tros fenômenos de pronûncia estao ligadas a esta proprie- 

._ dade do morfema: numa fronteira onde colidern um morfema 
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n a s a l  e um o r a l  que nao se alteram mutuamente. as consoantes  

/b, d. j, g / adquirem u m  i n i c i o  n a s a l  C m b ,  nd, Rj, gg I ;  se 

e l a s  fazem p a r t e  de  um mor fem n a s a l  e s e  o q u e  a s  precede e 

o r a l ,  elas se rea l i zam com um i n i c i o  oral  tbm, dn. j f i .  grj 3 

( e s t a  i r l t i m a  pa rece  ser menos s i s t e m i t i c a ) .  As consoantes  
s u r d a s  (c)  n8o modifican de maneira s e n s i v e l  a s  s u a s  

p ronunciap  num dmbito nasa l  ou oral. 

Alguns exemplos mostraram que e x i s t e  somente u m  c o n t r a s t e  

e h t r e  morfemas o r a i s  e morfemas n a s a i s  ( damo-los somente e m  

t a t u y o )  : - c 

bbA- ' nadar '  -b&à- ' a p o r t a r '  

wddùt i ' esp .  de  pe ixe '  -wàdòpi m u t u m '  

j irù- ' e s p e r a r '  "j 63- ' s e r  bomlboni t a o '  

bigó- ' co locar -se  c o l a r e s '  "big6- 'mover pa ra  cima' 

'wbre- ' v e l a r '  w l r &  * e s f r e g a r '  

pa&- * go lpea r*  -PA&.- *abr i r '  

tbd- * c o r t a r '  Y&&- 'assar na brasa' 

ce& t o  n u i  t o *  'cùb 'nene'  

i k i -  'ser gordo, inchado' *.ik&- 'limar' 

. hiA- *atar ,  l l a r '  -hí A- ' matar' 

, 

., . 

E s t a s  consoantes  sa0 comuns a t o d a s  as l í n g u a s  Tukano. 

poss íve l  que e m  a l g u n s  casos I d  / e / r  / fundem-se num mesno 

fonena ( a s s i m  D i n t e r p r e t a  J. Kaye para  o desana) :  es te  e u m  

ponto a ser  aprofundado. 

8 

c )  

l a b i a l  a l v e o l a r  p a l a t a l  va?a r  g l o t a l  

't C k ? / h  P 

/ p  / :  

l í n g u a s  Tukano embora e m  mak. 

t e r  evo lu ido  na d i r e ç a 0  do  

(comparar t a t .  e bas.  respec t ivamente :  phkp hbkn 'Idie'. 

fpaha ' t a t u ' ) ;  cer tas  r e g r a s ,  no en tan to ,  funcionam 

a inda  com base  num sistema onde e x i s t e  / p  1. E s t e  p rocesso  

de  relaxamento pode r i a  es ta r  e m  cu r so  em l í n g u a s  como bar l .  

onde /p /  15 f reqüentemente  r e a l i z a d o  cono uma f r i c a t i v a  te o 

som da f r i c ç l o  produzida  ao s o p r a r  o fogo ).  Obtem-se t h  I 

a o  r e l a x a r  completamente [ p l .  Em tuk. a pr6-asp i rada  f hpl 

r e a l i z a - s e  no i n i c i o  do morfema; e possive1 que t p h  I s e j a  

uma o u t r a  v a r i a n t e  deste fonema, zras isto r eque r  v e r i f l c a -  

es ta  consoante  o c l u s i v a  l a b i a l  e x i s t e  em t o d a s  a s  

e bas.  e l a  se!a marginal por 

/h / a o  r e l a x a r  s u a  a r t i c u l a ç 8 o  

__ 

* 
çlo. 

- -  . 
- _ _  
_- - 

--/t / e /k 1: as o c l u s i v a s  a l v e o l a r  e v e l a r  ( t a t .  kUA bas .  

u bar .  lrhta * p e r u ' )  e x i s t e m  ern todas  a s  l i n g u a s  Tukano. 
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AS observações f e i t a s  a p r o p ó s i t o  de  / p  / e m  tuk .  estendem- 

de tamben a / t  /, /k / e ao segmento s e g u i n t e  /c /. 

1 :  este  e u m  dos  pon tos  m a i s  d i f í c e i s  da fonologia  

;ubno,  por se achar v i s i7e lmen te  e m  evoluqzo. ILV o Lnter- 

îreta COZO f r i c a t i v a . p a l a t a 1  n o  kub. e como f r i c a t i r r a  a l- '  

veclar  nas o u t r a s  l i n g u a 5  (ele B marginal no t a t .  e bar .  por 

t e r  evolu ido  a t e  /h / ,  mudança p a r a l e l a  à de  / p  / e n  m k .  e 

hs.?, Parece ,que  a r e a l i z a ç 3 0  d e s t e  fonema e s t a  passando da 

:cria p a l a t a l  indo  a t 8  a zona a l v e o l a r .  N a  pronúncia dos  

w l h o s  este  fonema B predominantemente p a l a t a l  e a f r i c a d o  

,reja o esp. 

an te r io r .  u m  africada a l v e o l a r  Ets 3 (ver  a l e r a o  m), 
sendo uma f r i c a t i v a  a l v e o l a r  Cs I ,  próxima da pronúncia m a i s  

::=un do 5 na Colömbia; ra ramente  6 p a l a t a l .  A pronúncia da 

_c;.ra~So sais ve lha  cor responde .  a o  c a r á t e r  de p a l a t a l  com um 

:>;cio oc lus ivo  q u e  o sistema r e v e l a  pa ra  esta unidade, p o i s  

f=rm un par  com a p a l a t a l  Sonora Ij 1 ,  numa ser ie  de  a l ter-  

-~'=c;as: por exemplo, na ConlugaçZo bas.  a marca do impera- 

: fvo  passa de * h =%;L 

-. Es tes  fonemas p a l a t a i s  /c. j / embora d e  r e a l i z a ç 8 0  

rfr?:ada (= OclusSo + frlCÇ&O) .Ou' f r i c a t i v a .  comportam-se d e  

==eira  semelhante hs o c l u s i v a s  /p. t. k / e /b ,  d. g / 

rcsyc t ivamente ,  por isso integramo-las n e s t a  serie.  

hacha ), ao passo  que na d o s  jovens  e le  B mais 

e d e  modalidade c i t a t i v a  de & & 

_. 

.. . 

* 

-- 

' / h  / e / ?  I :  t o d a s  a s  l í n g u a s  t e n  a consoan te  aproximante  

g1Otal / h  /e somente s l g u m s  a o c l u s i v a  / ?  /. Assinalamos 

q u e  e n  bas. e t a t .  / h  / e, e n  p a r t e ,  o r e s u l t a d o  de uma 

evoluçao  

de que / ?  / se ja  i n t e r p r e t a d a  nZí3 como u m  morferm. 

ums i n t e r r u p ç & o  tia vogal  e m  desana ,  

pronunciar  a es te  r e s p e i t o .  

d e  / p  / .e /c /. B o t e w s  igua lmente  a p o s s i b i l i d a d e  

mas CODO 

porem nao  podemos nos 

d )  -q a c oiradns 

Tomamos a a n d l i s e  do  I L V  pa ra  o wanano, e m  que  se p o s t u l a  

u m  oposiçaa e n t r e  ur2 s e r i e  de  o c l u s i v a s  s u r d a s  n8o a s p i -  

r a d a s  e uma o u t r a  de a s p i r a d a s .  

r e n c i a  d e s s a  a n A l i s e  quan to  ¿ organizaç80 d o  sistem. 

A nossa  h i p ó t e s e  se  d i f e -  

por  

' r a z õ e s  de simetria.  Segundo os a u t o r e s ,  o wanano a ún ica  

f o r a  da consoante  que  temos i n t e r p r e -  l í ngua  que a p r e s e n t a ,  

t ado  como I C / ,  uma p a l a t a l  a s p i r a d a .  Colocando e s t a  a s p i -  

rsçXo e m  r e l a ç l o  com a de  /ph, t h .  kh /, as d u a s  s e r i e s  

poderiam se o r g a n i z a r  assim : 

-- l a b i a l  a l v e o l a r  p a l a t a l  v e l a r  

t C k 

th c h  kb 

nXo a s p i r a d a  p 

a s p i r a d a  Ph 
- - 
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e) I% tri= 

Tcda.; as l í n g u a s  Tukano parecem compar t i lhar  o t r a ç o  de 

>ossuir  ciois tono f o n o l ó g i c o s  : a l t o  I * /  e ba ixo  / ' / .  Na.=, 

l i nsu==  que ccnhecemos os t o n s  tem uma funqSc d i s t i n t i v a  no 

s e q o  ie:.:ical, e a  opcc icães  Como a p r e s e n t a d a s  aba ixo  

:e::ex;:nä 313 t3tc:;o.J : 

u6 ' t a r t a r u z s '  u ú  I peu' 

" * .  - .  u 5 ú  ' j apu '  uou ' t roncn  d e i t a d o '  
.. . 
u m  ' e s p e c i e  de f r u t a '  óit0 ' & E U S '  

p5bA ' e s p e c i e  àe  pe ixe '  p0hh ' ind igenaã  maku '  

kti- ' f a z e r '  a t í -  ' v i r '  

yG6- ' e s p e r a r '  yúc- ' e n g o l i r '  

biG- ' e s c u t a r '  baú- i a p a r e c e r '  

i: h i -  ' p r e p a r a r  o b e i j u '  uhh- ' banhar-se '  

etc. * .  

- 

. . .  . 

- 

" O a l f a b e t o  carapana con%a com ar, 27 

l e t r a s  s egu in te s :  a ,  a, b. c, d. e ,  ë, g, 

1 ,  r. 1, m, n, o. ti, p, q. r ,  s, t ,  u ,  5 ,  - -  
tc, w, w ,  y 'I. O desenho d e s s e  a l f a b e t o  

apro,xima-se ao do espanhol.  l i ngua  nacio-  

na l  da Colömbla, J A  que a maior ia  d a s  le- 

-. 

t 

I 

Pensamos que toda c r i a n ç a  que vaí  para  e s c a l a  pe la  p r i - i r a  

vez deve-se encon t ra r  na mesma s i tuaçKo de toda c r i ança  bra-  

s i l e i r a  ou colombiana que começa a aprendizagem da l e i t u r a  e 

da e s c r i t a  : deva .=er i dd . ada  a park . -  

-. A acumulaçao das  d i f i c u l -  

dades representada  pe la  aprendizagem s lnul tAnea  da l i ngua  

nacional  o r a l  e e s c r i t a .  que a c r i a n ç a  do Uaupes desconhece 

to ta lmente .  s i g n i f i c a  urca desvantagem q u e  compromete o @ x i t o  

da a l f a b e t i z a ç 8 o .  Por e s t a  e o u t r a s  r azões  invocadas na 

pr imei ra  p a r t e  d e s t a  p ropos ta ,  B ev iden te  que a a l f a b e t l z a -  

ÇSO deve ser i n i c i a d a  na l i n g u a  ve rnacu la r .  numa pr imei ra  

*<I. A. q- 

e tapa ,  e que a aquís lçSo da l i ngua  espanhola  ou  portuguesa 

somente devera c o n s t i t u i r  uma segunda e t apa .  podendo d e s t a  

forma e s c a l o n a r  a s  d i f i c u l d a d e s .  

V i s t a  d e s t a  forma, a q u e s t a 0  do  a l f a b e t o  equaciona-se de  

- 
- 
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mq*:ra d i f e r e n t e .  

rR:=: aprender uma reg ra  que a s s o c i a  u m  fonema e u m  símbolo 

s:.afr:j de manei ra  univoca, que ter  de  a s s o c i a r  a um mesmo 

a: dois '  va lo res  d i s t i n t o s  ou, inversamente,  u t i l i z a r  

.5:.bs s:=boloä para U n a  m e s m a  unidade. 

se pode negar o f a t o  de  que e mis 

*-erLa s e r  i l u s t r a d o  com os v a l o r e s  d a s  l e t r a s  r .  au. 

i. 2 

- ~ S T J S  n9o univocas: 

* a '  k / e representado  G a n t e s  de a .  n U. 

:\' k 1 6 representado  qu. a n t e s  de u 
:aT representa  /S / a n t e s  de u 
:>- 5 representa  /s / com t o d a s  as v o g a i s  

:a- A representa  / u  / 

2- ~ d i a  s e  le depois  de 4 

~ 2 s r a  univoca: / k  1 se r e p r e s e n t a  h 

%:-42f= que o a l f a b e t o  Tukano deve ser e laborado  p r i o r i t a -  

.5=t=3=t+ p r a  0s f a l a n t e s  d e s t a s  l i n g u a s ,  propomos e l i m i n a r  

= I r , t  :S suas a r b i t r a r i e d a d e s ,  l i v r e  das q u a i s  a escrita 

-8s.7- 

,%,-= =tss s s s s s i v e l ,  por  tratar-se de uma s imbo l i zaç fo  16gi- 

..a s i s t e a  conhecido. Propomos o s e g u i n t e  a l f a b e t o  

?:a IS l i nguas  Tukano: b. b. A. e. P. h. 1 .  1. 4 .  - 
. - - = t. u. w. v ; a estas le t ras  agregamos um símbolo u- 

de nasa l idade  = e I, para  o tom a l t o .  

A s  p a l a v r a s  Tukano, con t r a r i amen te  ao p o r t .  e a o  e s p . .  nao 

contem grupos  conson8nt icos ;  a s i , l aba  e i gua l  a uma voga l ,  

u m  consoante  mais uma vogal. e nas  l i n g u a s  onde e s i s t e  /7 1 

e s t a  aparece  d e p o i s  d a  vogal .  Farece-nos impor tan te  que a 

e s c r i t a  r e f l i t a  e s t a  e s t r u t u r a  s i l d b i c a  f ie lmente ' ,  p o i s  e 

u m  dos f a t o r e s  que d l  uma t e x t u r a  e s p e c i a l  a cada lingua. 

Argumentamos a s e g u i r  os pon tos  da  nossa propos ta  que nao 

sAo e.videntes p a r a  um h i spano  ou luso- fönico  : 

. .  

j.: J A  ass ina l amos  as duas  r e a l i z a ç 3 e s  d e  /u/, l u 3  e [ C I .  

embora t r a t ando- se  de u m  vogal  p o s t e r i o r ,  escrevemos a 

c e n t r a l  t por  r a z õ e s  pedagbgicas .  Sublinhamos, an te r io rmen te  

um processo  d e  a s s l m i l a ç a o  e n t r e  e s t a  vogal e as vogais / e .  

i/ e m  l i m i t e  morfemico. Exis tem morfemas, como o c l a s s i f i e a -  

dor d e  nominais  f 'mnsculfno s i n g u l a r ' .  que sof rem esta  

mudança, r ep resen tado :  

P"' ribs. 

' ba rap t  ' anarido' 

d a s e F  * homem tukano' 
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ft nao permite a z ~ e s m b  associaçzo que existe entre t e t, e 

perturba a identificaçto das entidades primordiais; ao 

propor ttpara o fonema que ele identifica como central /t 1, 

o ILV argumenta em seys primeiros artigos que "é mis facil 

para a escrita cursiva' e posteriormente que "estd. sendo 

usado para ndo ser confundido com o 'ti na escrita cursiva"; 

se aceitassemos este argumento, 

mente o alfabeto latino porque, dado h sua estrutura, esta 

nao seria a Única possibilidade de confuslo; ver, por 

exemplo. a e 1, caso similar ao de i e t. 

deveríamos revisar inteira- 

I 

Basalidade 
Um dos pontos mais difíceis em materia de escrita e, sem 

dlivida. a representaçso da nasalidade. Observamos que as 

normas existentes estabelecem diferenças quanto .A pronun- 

ciagiio oral/nasal para /b, d,  y /, ao pass: lue mantem um 

símbolo Único para / g ,  w. r l .  mesmo que eles sejam igual- 

mente afetados pela nasalidade na pronúncia. Alguns exemplos 

mostrarao a inconsistencia na representaçao deste traço 

afetando As vezes as consoantes e as vogais, fato ignora- 

do, ainda que exista fonalogicamente : 

I 

, i  f o n o l o a i a z l f s  
la) baba b¿lbh bh&-bh balba (10) 

lb) ihn 

i 

ihm& 'i&-bh laba 

I 

t 2a> nonlfia 

2b) vgaya i 

1 3a) daquegv 

3b) quenage 

4a) -rungu- 

4b) Zcne 

5a) ngajire 

5b> gaje0 

6) vat1 

! 

i-gáyh 

@heò 

&t4 

'dòdí -YB 

igA-y& 

dhke-gS 

-'k&da-gi 

--rù&- 

"eòd6- 

gàhe-'i-re 

gahb-o 

-whtí 

dádrya 

$gaya 

dakeg& 

këdHg& 

rügt 

gZdO 

@hire 

gaheo 

wXtf 

ho tratar de enunciar as regras subjacentes a esta escrita, 

encontram-se real i zaçiies como: 

i) nasalizar a vogal depois de IL- (la-b. 3b, 4b). 

li) nasalizar g quando segue n. (4a. 5a) ;  mas: a)  projetar 
b) projetar 

a nasalidade b esquerda e b direita 

a nasalidade b direita sobre a palavra toda. 

(4a): 

E dificfl decidir em que nível se situam estas represen- 

tações:' nas sílabas como CU. (4a). g n  (4b). yp (6), nada 

indica que consoante e vogal devem se realizar nasais: nas 

- sílabas tais como que <3b) e LL (6) a nasalidade da voga1 

pouco previsivel. O leitor poder& tratar de ligar de maneira 

lógica as colunas apresentadas e formular as regras que' 

regem a representaç~o. 
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0 i nconven ien te  maia S e r i o  que encontramos a o  desdobramento 

o r t o g r d f í c o  o r a l / n a s a l  6, u m  vez m a l s ,  de ordem morfol'6- 

gica: apresentamos e m  C l ) ,  (2). (3)- t r a s  morfemas g r a m t i -  

;cais :  'permissivo '  e a * i m p e r a t i v o * ,  perdendo sua 

i d e n t i d a d e  na dupla r ep resen taçso ;  a o  c o n t r a r i o ,  e mis  

: c o n s i s t e n t e  a representaç30  de -a ' c l a s s i f i c a d o r  masculino 

s i n g u l a r ' ,  c u j a  i den t idade  5e manteve. E, no en tan to ,  

e v i d e n t e  que e s t a  escrita est& c h e i a  de con t r ad ições .  

~. . . . . .  . 

Bossa p ropos ta  de representaç30  u n i f i c a d a  d a s  consoantes  

sonoras ,  c u j a  nasa l idade  se es t ende  a p a r t i r  da vogal que 

convive  na mesma s í l a b a ,  a p e l a  pa ra  um n í v e l  de abstraç2ío 

mani fes tado  p e l o s  "er ross '  na escrita de pessoas  a l f a b e t i -  

zadas  *A espanhola".  Wo documento da ORIT vemos a l t e r n a r  

pa ra  a l g o  que 6 I m l  fone t icamente  m s  / b  / 

fonologlcamente.  l u m a  c a r t a ,  uma a d o l e s c e n t e  barasana  escre- 

ve rtEts p a r a  bitfL *multo ' ,  fone t icamente  e fonologicamente 

/b l .  Foram tomadas, n e s t e  ponto, d e c i s õ e s  ap res sadas ,  5 e m  

basear-se provavelmente numa experimentaçao com 
\ 

os l o c u t o r e s ,  o que sugerimos como a l g o  de urgente .  Embora 

n8o pensemos que a rep resen taçao  da  n a s a l i d a d e  e m  n i v e l  

morfo l6glco  seja v16ve1, porque I m p l i c a r i a  a d l v i s a o  da 

p a l a v r a  e m  morfemas, acred i tamos  que-poderia ser expe r i -  

mentado. 

I '  
c) d e s c r i t a  das o c l u s i v a s  s u r d a s  ap resen ta  um p r o b l e a  na 

real lzaçl!o.velar :  propomos b o  l u g a r  de t, qrr, que alo es- 

tabe lecem u m  cor respondencia  de unidade a unidade e n t r e  o 

o r a l  e o e s c r i t o .  .fazendo-assim u= d i s t i n ç l o  no n í v e l  grA- 

f1.co o que nao e x i s t e  no n í v e l  sonoro;  e s t e  simbolo e x i s t e  

nos a l f a b e t o s  por t .  e esp .  e a p e s a r  de s e r  marginal.  e e n s i -  

nado n a s  escolas. 

s.: escolhemos e s t e  s imbolo  para  /c / por r e p r e s e n t a r  um de 

s e u s  a l o f o n e s  e. por t e r  u m  v a l o r  irnico no esp.  normativo, . 

e o i t a n d o  ass im um cruzamento  de r e g r a s .  Configurar-se-h, n o  

entanto., um problema de c o e r e n c i a  para a e s c r i t a  do'wanano 

se nossa h i p ó t e s e  f o r  v e r i f i c a d a ,  pois haver& de u n i f i c a r  5, 

sh, ou c.; deixamos assim e s t e  ponto em abe r to .  

- -  _ _  
Propomos h e  L. para r e p r e s e n t a r  a asp i r ada  e a ocluslva glo- 

tais. A ideia do I L V  d e  a s s o c i a r  a nudez do h do e s p . / p o r t .  - - --- - 
1 Chombre. homem) a i n t e r r u p ç ~ o  g l o t a l  /? / t e m  uma base  

fonet l -ca  r r t i n e a  que, se f o r  usada pa ra  f a c i l i t a r  a passagem 

hs l i n g u a s  nacionais .  poderh somente c r i a r  confusXo pois 

para  l e r  a s  p a l a v r a s  a h o r r o  (esp.)  n a l j a t i  e nahi <wan.) a 

c r i a n ç a  deverA ap rende r  : 

l 
1 _ - -  
i - 

_ _ _  -- 

E >  a h i  +I fa?; I -- * 
. a) aha  n tao1 b) al w [al 1 -- - 

. quer  d l z e r  que em nenhuwmomento a l e t r a  b. ow a swa ausenc ia  

rcmetcrb A mesma pronúncia;  alCn disso. o d f g r a f o  rb para  o € 1  II. 
C b  I 
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/c/ dificultar& a identifiçdo dos valores do h; em port.; 

isto se complicar&. ainda m a l s .  por existir um valor 

sistenhtfco de palatalizaçiio associado ao h nos grupos nh, 

1 h . h  (ninho, folha, chegar). 

j H /b /: o Único argumento favoravel nesta associaçao e a 

de seguir parcialmente a norma esp.; esta regra devera se 

completar com a da correspondencia g H / h  /quando precede 

ut, correspondëncia esta  que deverCl ser dissociada de 

g H / g  / nos ambientes e o. u. ìio esp. pode-se encontrar um 

argumnto a favor da grafia do h: a pronúncia mis corrente. 

na Colômbia de certas palavras COP h: b Chart01 , _hincho 

Chí !Eo1 . no Brasil, esta representaç80 6 fmpossí vel porque 
j h  existe a associaçao 12 /H L. com em -. fantnr, 

d )  com a aspirada velar do wan. escrita cfa. cie cií. cfn. 
. ,  

u chega-se a deformar completamente a estrutura 
sildblca da língua, entrando em contradiçSo com as regras de 

uso do c e  w, porque neste caso c pronunciar-se-lb unifor- 

mamente /k 1; parece-nos ainda que a semelhança entre i e L 

deveria ser levada em consideraçiio como u m  assocfaçao 

~ p o s s í v e l ,  da mesma maneira que a seleçza de e para a sexta 

~ vogal determlnou a combinaçdo citt no lugar de w. 

I - i 

. I .  . .  
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e) Propomos representar o tom alto por 2 e deixar o baixo 

sem marca. fdentiflcar cada silaba de uma unidade lexical 

pela sua altura tbnica complicaria excessivamente a escri- 

tate talvez nao conatribuirfa de maneira significativa para o 

reconhecimento da palavra grlffca. Por isso sugerimos marcar 

o tom somente quando este permite opbr significados. A 

ti tulo de ilustraçdo mostrams como diferenciar as formas da 

lista dada na p6g. 26 : W g u .  Uhu/ ubu. &lin- 

vúu-/vuú. 

.. .,. .. . .  

Sintetizamos no quadro 2 a proposta detalhada nas seço'es III 

e IV. que poder& ser comparada com 'o quadro 1. 

Assinalamos anterioramente a dificuldade que constitui L 

representaçBo da nasalidade e propusemos transcreve-la com o 

til sobre cada vogal de um morfema inerentemente nasal. Sex 

I , - dúvida, haverd um problema de legibllidade quando for neces- 

sbrfo marcar a nasalidade e o tom a l to  numa mesma vogal. Por 

isso, n6a h6 que descartar a representaç80 morfemica. * 

Requer-se. assim, trabalhos experimentais com crianças que 

que nao tenham recebido nenhum treinamento e5 leituta-escri- 

I 

- -  
-- 

- 
~, ta <pata evitar influencias das linguas nacionais). c o m  a 

< n., I 
C D  

_-  - - . .  __ - -I 
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a) 

b) 

C) 

d) 

nasalidade 
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EOWHA.S CRAfEMAS 
i 
e 
a 
O 
u 
W. 

Ph 
th 
ch 
kh 

Ph 
th 

kh 
ch ou sh (ver p.31) 

nao se marca .. morfema .. morfema 
cvcv 

w n  7 : d e  

i 

.. 
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assessoria de pedagogos e psicólogos. Esta parece nos ser 

uma tarefa urgente. que mudara. talvez. alguras ideias 

herdadas quanto a facilidade ou ¿ dificuldade da escrita em 

pontos criticas cano este. 

i 

c p . 5  fe .Pin e (1) VELEZ B.. PAXAMO A .  (1084): !&I 

a - ~ n  t - P e i * )  ver- .. 
-. Frefectura Apostólica de nitú, Escuela Dorma1 

Indigena rJaciona1. Mitú. Os autores identificam-se como 

representantes da ENIN e do Instituto Hissionlrio de 

Antropologia. Escrevemos Tukano com maiircula ao referir- 

MS h familia lingüistica e reservamos as minúsculas As 

línguaü particulares (tukano); em certas qcasiões abrevia- 

mos os nomes destas Oltimas usando a s  tres prineiras letras 

(des.=desana). exceto no caso do barasana <=bas.). para 
distingui-lo do bara (=bar. ). -. 

- __ - _ _  

_ _  (2) Ver o quadro no f i m  de cada fOnOlOgf8 ero Slstemae 

vol. I-IV <1972-79), e.- 

?Unisterio de Gobierno. Instituto Lingüístico de Verano, - 
- 

- "_ - 
- - ~ _ _ _  Lomali  n'da. - 
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(3) Baseamo-nos na eartllha de la . 
. _ _  . 

d. T L  

-, c ORIT Or~anizaclbn Indieens del 
fíquie. FublicaçSo patrocinada pe lo  pto;5rama de Safide em 

htençlo Prlmbria do convenio colombo-holandas, Editora Gente 

Kueva. 

- 

( 4 )  Ver : FRANCO G.E. MONGUI S. R. ts. f .  ) : 

m, Universidade Social Cat6lica de "La sa l le* ,  

Bogotb. 

( 5 )  BEKSTA C.. (1984): 1' cnrtilha_tuknnp , Secretaria da 
Educaç60 e Cultura. BCtcleo de recursos fecno1ógicos, SEDUC- 

E. R.T., ?lanaus. Am. 

' .  

(6) BRÜZZI ALVES da S I L V A  A. (1961): 

dns R i p s b q .  e 

Centro de Pesqulsas de XauarctC <Amazonas), SEO 

Paulo, 2 vol. Embora existan llstaa de. palavras en diferen- 

tes línguas tukano, como de outras familias. seleclonaaros a 

tranSCriglQ do tukano para podcr'comparl-la com L e  5. 

t7> Esta r~ i s s lonbr ia ,  Bertha Diaz, trabalhou durante anos na 

r~isslo da Prcfei'tura Apostb'iica de '-+n-)tp. 

i 
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I ( 8 )  Fora dos trabalhos J A  !zencionados. Consultamos J.Kaye 

<1970): in 

-. tese de doutorado. Uníversidade de Colömbia. Xós 

n8o dispusemos nocurso desta redaçBo dos trabalhos de A. 
. -  

Sorensen para consulta. 

- - % t i r a r  d e l  -. (9) XETZGER R. (1981): a 
Xinisterio de Gobierno,. I. L. V., BogotA. Frase sublinhada por  

nós. 

(10) A s  traduções destas f o r m s  sao: la) ( s e )  te permí- 

te/<se) te convida para conter'; <lb> ' < s e >  te perniteJ<se) 

te convida para olhar' ; C2a) 'd6! ' ; (2b) 'come! ' ; <3a) 

'criança'; (3b) * o  moço b o d 0  moço bonito'; C4a) 'acos- 

tumar'; (4b) 'urinar'; (5a) 'ao outro tmasc.sing.); (5b) ' h  

outra'; (6) 'espirito da =ta*. - 

< I  "," c 
.k I . . 


