
O REDOBRO - UM PROCESSO NATURAL DA
LINGUAGEM?

Joselice Macedo

Fenomeno linguistico que atraiu a atencao dos filologos classi-
cos, merecendo acurados estudos , foi o do redobro.

Segundo eles, no indo-europeu, o redobro servia para reforcar o
valor primitivo da raiz, revestindo-a de ideias acessorias , podendo
marcar ainda, a repeticao, a duracao de acao ou dar uma ideia onoma-
topaica. Por isso, aparecia em nomes, em adjetivos ou em verbos, como
se verifica nos seguintes exemplos da lingua latina: furfur (o farelo),
barbarus (barbaro), memor (lembrado), gigno (produzo), murmuro
(murmuro), bibo (bebo), pipilare (piar), tetigi (toquei), dedi (dei), spo-
pondi (prometi).

Meillet 1924 faz uma distincao entre redobro intensivo (que
caracteriza os chamados verbos intensivos e se encontra tambem em
alguns nomes) e redobro normal.

No primeiro caso, o seu mecanismo pode ser resumido da
seguinte maneira: a consoante ou soante(l) inicial da raiz reduplica-se e
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segue-se uma vogal (dificil de determinar-se qual seja pois ela tende a
reproduzir a do radical), em seguida, a soante que se segue (se houver
uma). Esse tipo a representado em abundancia no indo-euraniano,
encontrando-se tracos de sua existencia em outras linguas, sanscrito:
varvar (ele gira), de-dis-te (ele mostra).

0 redobro normal faz-se pela repetiSao da consoante ou soante
initial da raiz e mais um elemento vocalico (geralmente *i ou *e). 0 i
aparece principalmente nos presentes: sanscrito: pi-par-mi (eu encho),
latim: gigno. 0 e aparece no perfeito me-mi-ni-, ce-ci-ni (lembro-me,
cantei).

Shields 1976, pouco convencido pelas interpretacoes classicas,
levantou a hipotese de que essas vogais (i, e) presentes no redobro,
estariam associadas as particulas adverbiais em i e em ti, com funcao
especifica temporal. 0 i seria associado a significacao do presente,
como se ve em terminacoes de verbos primarios em *ti, em *si, em *mi.
0 e estaria associado ao passado, como se verifica no aumento verbal.

As raizes que compreendem i, u, o estao sujeitas a repeti-las no
redobro do nerfeito, como em indo-iraniano, italo-celtico. Em sanscrito
ri-rica (deixou), bu-bodha (ele observou), no latim: cu-curri (corri),
pu-pugi, (ao lado de pe-pugi) (afligi-me), spopondi, etc.

Enfim, a metodologia dos comparativistas estabelece uma hipo-
tese geral (Meillet 1922) de uma "nacao indo-europeia" bern definida,
que se multiplicou em "sub-nacbes", caracterizadas por tendencias
comuns nao so diacronicas como voltadas para inovacoes.

Da revisao da literatura desse campo de pesquisa , ressalta urn
consenso, no sentido de que as coincidencias detectadas entre as linguas
indo-europeias e no caso particular as do redobro resultam da aplicacao
de urn principio geral , existente naquelas linguas , oriundas de uma
mesma protolingua.

Isso motiva a reflexao do problema , acrescido da observancia
do fenomeno nao so em estagios diacronicos , mas ainda em estudos
sincronicos de linguas como o portugues , o frances , linguas amerindias,
linguas indigenas brasileiras , etc, o que nos leva, neste trabalho, a
indagacao do seu carater universal.

Assumimos , em relacao ao controvertido conceito de universal
da linguagem , o "pragmatic view ", definido por Hans -Heinrich-Lieb
1975.

Sem repetir a formalizacao lbgica apresentada por Lieb em seu
artigo , esse conceito pode ser caracterizado como sendo tudo o que for
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atribuido as linguas, por qualquer teoria da linguagem, dependendo de
investigag6es prhticas, o que define o carhter empirico dessa posisao.
Portanto, o objetivo final de uma pesquisa sobre universais da linguagern
seria o de estabelecer uma s6rie de propriedades da linguagem tais que
se forern universais terao um alto grau de probabilidade, envolvendo,
assim, pesquisas empiricas e estudos de teorias usadas ou desenvolvidas
em tais investigacoes.

Este trabalho a uma tentativa de interpretaSao do redobro a luz
de uma teoria lingiiistica contemporanea, estabelecendo regras que
deem conta das diferentes formas superficiais, em linguas diversas.
Para tanto, sao examinadas, inicialmente, algumas formas superficiais
de redobro, identificadas em um pequeno corpus formado de elementos
tomados a diferentes linguas. Em seguida, sao apresentados, brevemen-
te por limitacao de espaco, algumas interpretacoes das regras de
redobro, segundo posisoes teoricas diferentes, para entao, ser apresen-
tada uma proposta nossa , emanada de principios da chamada fonologia
natural.

0 corpus 6 apresentado dentro do esquema de dais tipos
superficiais de redobro: total e parcial.

0 redobro total (de palavras ou morfemas monossilhbicos) pode
apresentar-se com Bois sub-grupos: redobro total aparentemente nao
modificado e redobro total aparentemente modificado.

Formas de redobro total do primeiro tipo jh foram exemplifica-
das em linguas indo -europeias e encontram-se tambem no portugues:
lambe-lambe (fot6grafo ambulante), zum-zum, tin-tim, reco-reco, etc.

Na lingua Birom , falada na Africa (Bouquiaux 1970) identifi-
cam-se: dh-da (papai), que parece ser um caso de redobro silhbico,

jot-jot (muito frio), my.om-my.om (muito hspera) ahh yan yan (ele fala
com voz muito baixa).

Na lingua Gbeya , tambem falada na Africa, (W. Samarin
1966), por exemplo, adv6rbios descritivos sao constituldos de elementos
repetidos nos quais o tom 6 alto ou baixo: kir kir (ficando redondo),
gbi9 di? gbi9 di? (enorme e alto).

Em Kikongo (cf. N Landu L. 1978), diminutivo faz-se prefixan-
do fi a classe lu. Assim, kaya (folha), filu kaya (folha pequena), filu kaya
kaya (folha muito pequena)

No Yoruba (Bamgbose 1966) encontram -se boju (cobre face),
boju boju (alguem que cobre a face), kih kih (rhpido), path path
(completamente), pano (extingue fogo) pano pano (bombeiro).
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Em Nambiquara , lingua indigena brasileira (M. Kroeker),
encontram-se, por exemplo, morfemas da classe dos adjetivos descriti-
vos, tail como, cores, tamanho, forma de objetos e formas onomatopai-

3 3 3

ra - (e vermelho),cas: watau watau 3na
3 2 3
ra (e redondo), hehenna 2

3 3 3 3 2

wasisinnara (e seco), wataitainara (e fino), etc.

0 Munduruku , tambem uma lingua indigena brasileira (M.
3 2 3 2 3

Crofts 1971), apresenta tipos de redobro Como: oro oro ( um tipo de ma-

caco), kore kore ( ra), iremrern
2

3 (azul), n3(um), p n pin ( alguns) xep
2 2 2 3

xep(dois) ( naturalmente reduplicado), inif karaw karaw ( o esta assan-
do).

No Frances , foi levantado um glossario de casos de redobro,
chamado por Y. Morin 1972 de "echo words", dentre os quais citamos
ronron, bebe, blablabla, bonbon, chouchou, etc.

Na lingua nacional das Filipinas, Tagalog (Wilbur 1973), ver-
bos enfaticos ou com sentido diminutivo tern redobro: sulat (escrever),
sulatsulat (escrever um pouco), bagayo (tempestade), man bagayo
bagayo (semelhante a um furacao).

0 redobro total aparentemente modificado processa-se com a
interferencia de regras fonologicas e, as vezes , de regras tonologicas.

Em Mongo (Hulstaert 1965), lingua africana, ha ideofones em
is kal (abrir a floresta), kalikali (floresta abatida), mbwa (cachorro),
mbwa mbwa (cachorrinho), as vezes, a qualidade propriamente dita e
expressa por uma variante tonolbgica: a primeira metade do redobro e
de tons altos e a segunda de baixos: samb (espalhar), sambisambi
(muito ramificado).

Em Wasko, lingua amerindia da familia Hokan (Wilbur 1973),
uma regra aplica-se ao primeiro elemento do redobro, ensurdecendo a
consoante final, depois de ter apagado a vogal final: wede (grasnar),
wetwedi (esta grasnando), subi (gritar), supisubi (esta gritando).

JA no Lu.seno , lingua Uto Azteca, observa-se na segunda
ocorrencia da primeira consoante do radical reduplicado, a aplica4ao de
regras de mutacao consonantal que sao, segundo P. Munro e P. Benson
1973, correntes na lingua: p->v, c-)s: pidi (quebrar um objeto

longo), pidi-vidi (quebrar em pedacos um objeto longo), cipi (quebrar

um objeto redondo), cipi-lipi (quebrar em pedacos um objeto redondo).

Nos falares da Alta Italia, sobretudo na Lombardia, o adjetivo
e reduplicado e a segunda forma e provida, nesse caso, de uma final ent
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que the di um sentido de maior intensidade: em Milao, noef novent
(completamente novo), neste caso, alem do redobro, ha a aplicacao de
uma regra que sonoriza a consoante. 0 siciliano, pela repetiFao do

nome, di uma ideia de extensAo no espaco: leva camminannu strati
strati (andava caminhando pela estrada), unni vaju vaju tutti me
salutannu (por onde eu va, todos me cumprimentam), (Bourciez 1923).

Em Yoruba , alem dos casos acima citados de redobro total:
normal , identificam-se tambem casos em que alem das regras de redo-
bro, ha insercao de um sufixo: finkon (algo), ftt konkinkon (nada).
Verifica-se, em outros casos, a aplicacao de uma regra fonologica e
modificacao nos tons, como por exemplo em odoodun (cada ano),
forma reduplicada de odun (ano), em que a vogal final do primeiro ele-
mento do redobro, inclusive o tom, assimilam-se a do segundo.

As vezes, a segiiencia de tom alto, medio, baixo medio e
pejorativa no redobro: were were (louco).

0 redobro parcial apresenta, superficialmente, apenas casos
relativos a silaba repetida inteira ou parcialmente, fenomeno encontra-
do, como foi apresentado, nas linguas indo-europeias.

etc.
No portugues, encontramos exemplos em farfalhar, gargalhar,

Em Comox , lingua da ilha de Vancouver (Wilbur 1973) existe
apenas o redobro parcial como processo produtivo fonologico pois o
plural e formado pela repeticao da CVC inicial, que a prefixada a base:

kumagin - (leao marinho) kumkumaqin, t! A kom (castor), t! A k(P t!

Akom,)< (t!=oclusiva glotalizada C( e uma oclusiva aspirada e A, uma
vogal breve com qualidade embotada). 0 primeiro parece tratar-se,
aparentemente, de um redobro parcial: Kuml kuj maj qin.

Os verbos que tem significado, para ca e para la, segundo
Meeussen 1967, em linguas Bantu , apresentam esse tipo de redobro:
titim (estar amedrontado), tetem (tremer), tutem (tremer). Aparente-

mente tambem se trata de redobro parcial de silaba: tim-> titim, mas

na realidade, e um redobro total: ' tim tim+a, ou seja, ku-ti-ti-ma.
V V v v

Na lingua Mongo , falada no Zaire, a vogal da primeira silaba
do radical a ser redobrada pode ser livremente substituida por a: leng
(enganar), nde-lengal nda-lenga (enganado), keng (estar vivo),

nke-kengal nka-kenga (estando vivo), bo-tamba (arvore), i-ta-tamba

(floresta). No primeiro exemplo, verifica-se tambem a aplicasao a forma
redobrada de uma regra fonologica.
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Na lingua Birom encontra-se, alem dos casos acima citados
entre o redobro total, a reduplicadao da segunda silaba do morfema da
base e repetida de uma a cinco vezes, para os adjetivos e adverbios, sem
afetar os tons de base: bikyabavemo base mwe se se se (estas bananas

sao muito doces).

0 Munduruku tambem apresenta casos desse tipo de redobro,
mas a parte repetida a afixada e um pronome possessivo a obrigatoria-

2 3 4 3 2 3 4 4
mente prefixado: akoba (banana), we akobaba (eu tenho banana),
3 2 2
axima (peixe), weaximama (tenho peixe). Uma construcao semelhante
denota existencia e, Segundo Marjorie Crofts, a melhor traducao, nesse
caso, do estema nominal a com o verbo haver e a vogal da silaba

2
reduplicada a e: axima, aximame (ha peixes ou existem peixes).

A lingua Madurese , falada em Java (Wilbur 1973), tem a
segunda silaba do radical redobrada e prefixada, formando um tipo de
locucao preposicional: agghuq ghuq - agghuc -(no futuro) adaq daq -
adaq -(no comeco) (q = ?).

Agta , lingua malaio polinesia (Wilbur 1973), forma o diminuti-
vo dos nomes e adjetivos redobrando a consoante inicial mais ala, que
sao prefixados ao radical. Se este for vogal, havers uma consoante
glotal: wer (enseada), walawer (pequena enseada), assang (pequeno),
ala? assang (muito pequeno).

Na apresentadoo dos dados acima, chamamos a atencao para os
casos em que as formas reduplicadas foram aplicadas regras especificas
da lingua. Encontramos, entretanto, casos em que ou a regra esperada
falha em sua aplicadao ou ha uma ultra-aplicadao (overapplication) da
meema, como a possivel verificar-se em exemplos tirados de linguas ja
nomeadas neste trabalho: em Madurese , existe uma regra geral de
assimilacao nasal regressiva. Exemplo: forma reduplicada: kunkun,
forma assimilada esperada * kul)kun. Falhou, portanto, a aplicadao da
regra de assimilacao nasal.

Em Chumash e Tagalog , uma consoante surda combina-se
com a identica consoante surda ou I hi , para produzir uma aspirada:
s-soyin, forma redobrada: s-soysoyin, forma esperada: * shoysoyin,
forma existente; shoy shoyin. Constata- se, nesse caso , que no haveria
ambiente para a producao da aspirada, na segunda silaba do redobro.

Em suma, repetimos, os exemplos apresentados envolvem casos
de redobro de palavra, de morfema e de silaba. No redobro parcial, ele
se apresenta como sufixo, infixo ou prefixo.

Como interpretar esse fenomeno lingiiistico que se apresenta
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sob tantas variadas formas?

Sapir 1915, por exemplo , separava em suas discussoes sobre a
linguagem os sons ( fon6tica), dos processos gramaticais ( morfologia) e
dos conceitos gramaticais ( sintaxe). Para ele, (cf . p. 61), o redobro
estaria entre os processos gramaticais.

Bloomfield, por sua vez, (cf. p.211), distingue as alternancias
fonologicas das que sao regulares mas nAo fon6ticas e que se aplicam a
categorias morfologicas, em ambiente fon6tico condicionador. A nocAo
de morfofonema evoluiu das tentativas de descricAo de alternancias
fonologicas dependentes da gramatica, onde estaria o redobro.

A gramatica gerativa transformacional nAo deu tratamento
especifico a esse tipo de processos . NAo estabeleceu nem um componen-
te morfol6gico na estrutura gramatical, nem determinou fung6es especi-
ficas morfolbgicas.

Na ausencia de um componente morfolbgico em Chomsky 65,
conclue-se que ele prefere " restate the paradigmatic description directly
in terms of syntactic features " (cf. p. 171), correspondendo cada traco a
cada uma das dimens6es que definem o sistema de paradigmas. Portan-
to, o componente sintatico incorporado de fungbes morfologicas serve
de "input" ao componente fonolSgico. Regras fonologicas interpretati-
vas, algumas especificas, algumas bastante gerais operam sobre a
matriz fonologica da entrada lexical, originando a matriz fon6tica. Essa
versio da teoria chomskiana espalha fungoes morfologicas entre o
componente fonologico e o sintatico. JA em Chomsky e Halle 1968, silo
discutidas relagbes que lhes parecem existir entre aqueles componentes.

Fica ressaltado nessa discussAo o fato de que as estruturas
geradas atrav6s da interagAo das regras sintaticas e lexicais nem sempre
sao apropriadas para a aplicagAo das regras fonologicas . Aquelas
estruturas precisam ser modificadas por certas regras de reajustamento
que podem acrescentar novos tracos nas matrizes de certas cadeias de
formativos lexicais e gramaticais. As regras de reajustamento , portanto,
sao formadas por um sub-conjunto de regras fonologicas, cujos ambien-
tes sao categorias morfol6gicas e por regras puramente fonologicas. 0
res'iltado 6 uma representacAo em termos de tragos binarios , com quase
todas as variacoes especificadas e convertidas em um nivel mais especi-
ficado de fon6tica sistematica . As regras de segmentalizacao seriam um
exemplo . As regras de reajustamento assumiriam grande parte das
fung6es das regras morfologicas, que fazem aparecer os afixos, em
derivacbes e inflex6es.

Observa-se entretanto que Chomsky e Halle nAo propuseram
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uma divisao explicita entre regras de reajustamento e puramente fono-
logicas. Mas inumeras observacoes na literatura mostram a aceitacao
generalizada de tal posicao.

0 redobro parece-se corn uma regra fonol6gica: tem descricao
estrutural e mudanca estrutural, por isso, de um modo geral, os
gerativistas o incluiram no componente fonol6gico. Contudo, nao existe
um consenso relativo a sua localizacao. "It seems intuitively sound that
rules that change morphological structure like reduplication rules, will
be ordered very early in the phonological component of the grammar,
perhaps before the first strictly phonological rule", afirmam P. Munro e
P. Benson 1973: 11.

Anderson 1974 sugere que um principio de ordenacao disjunti-
va semelhante ao proposto por Chomsky e Halle 1968, concernente ao
principio de interacao de regras, governa a aplicadao de uma s@rie de
regras, mas limitado ao dominio das regras fonol6gicas, nao se esten-
dendo a regras de detalhes foneticos. A partir de regras de restrigao
seriam aplicadas regras morfolexicais, regras fonologicas, regras foneti-
cas. Segundo Anderson, no existe em nenhuma lingua uma regra de
redobro definida em termos puramente fonologicos. 0 redobro serve
para formar novas categorias na morfologia: plurais, formas iterativas
de verbos, perfeitos, etc., sendo portanto uma regra morfol6gica. 0
exemplo da lingua Luiseno, ja citado acima, serve-lhe de argumento a
favor dessa posicao. JA foi assinalado que nessa lingua, uma regra geral

converte cI em s; diante de consoante ou final de palavra, exceto em

adjetivos reduplicados que nao expirantizam o I'C'I em contacto corn

uma consoante. Assim, de um estema 1 cokal (ser coxo) forma-se

cukackas (coxeando) e nao * cukaskas como era de esperar-se. A
explicacao proposta por Anderson a impor uma restricao na ordenacao:
a expirantizacao precede a formacao do adjetivo reduplicado, o que
envolve a aplicadao de regras morfolexicais (redobro) apos uma regra
fonol6gica (expirantizacao). Com este e outros exemplos, pretende ele
ilustrar a proposta geral de que processor morfolexicais e fonologicos
podeni ser misturados numa gramatica. Nega ainda com isso, a existe"n-
cia de um principio de ordenacao que iris requerer que processor
morfolexicais precedam os fonologicos, embora essa seja uma situacao
mais natural nas linguas.

JA Wilbur 1973, 1974, defende a posicao de que uma teoria
seria muito mais unificada se houvesse um componente morfologico
como entidade separada, subdividida em morfologia derivacional e
inflexional. Esse componente seria aplicado ao output do componente
sintatico para produzir a representacao k qual seriarn aplicadas as
regras fonologicas. A morfologia assumiria assim as funcoes das regras
de reajustamento, constituindo-se entao o componente fonologico de
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apenas regras especificamente fonologicas.

Segundo ele, o redobro assemelha-se a uma regra fonologica
mas sua aplicacao a inteiramente determinada pela informacao gramati-

cal e pela pressuposicao de que o redobro resulta de uma copia que e
identica, na representacao subjacente, ao original, embora existam
casos "excepcionais" superficiais. Para esses casos, Wilbur propoe que
a analise da forma reduplicada seja feita dentro da linha em que e feita
a analise da lingua. Apresenta a alternativa de tres mecanismos para a
geracao dessas formas "excepcionais".

Depois de analisar essas tres possibilidades,ele conclue que elas
fazem perder muito a generalizacao da interacao das formas reduplica-
das com as regras fonologicas. Para assegurar essa generalizacao, pro-
poe a existencia de um principio subjacente ao comportamento aparen-
temente excepcional das formas reduplicadas: o principio de identidade
das formas nao reduplicadas (Ro) com as reduplicadas (Rr). Para
Wilbur "ha uma tendencia a preservar a identidade de Ro e Rr em
formas reduplicadas, tendencia essa universal no comportamento das
linguas que tern regras de redobro". E para incorporar esses principios
no esquema da fonologia gerativa corrente, propoe: a) aplicar as regras
de redobro ao mesmo tempo que todos os processos morfologicos e
antes das regras fonologicas, b) aplicar as condicoes globais sobre as
regras. Desde Kenstowicz e Kisseberth 1970, a nocao de regras globais
foi proposta ser aplicada as regras fonologicas a partir do seu desem-
penho na sintaxe (Lakoff 1970), visto que para alguns especialistas ja se
tornara evidente que as regras fonologicas necessitam de mais informa-
cao do que as que estAo contidas na cadeia imput . Assim, a regra do
cl em 191 do Luiseflo requer uma restrisao adicional: Ic I (e l c () -.Is I

se Ici (e Ic^) -C em que ^IcI e o resultado da derivacao da formacao
do adjetivo. A condicao global incorporada naquela regra determina se
ela deve ou nao ser aplicada a cadeia: x(e x') -y se x (e x') ;A-B.
Nesta discussao, ate o momento, foram apresentados aspectos
de restricoes a teoria fonologica estandardizada e concernentes a
interpretacao do redobro: a ordenacao das regras morfolexicais versus
as fonologicas, a proposta de um componente niorfolbgico independente
dentro da organizacao de uma gramatica gerativa e a inclusao de regras
globais incorporadoras do principio da identidade na gramatica e expli-
cativas de casos excepcionais superficiais do fenomeno em pauta.

Entretanto, desde fins dos anos 60, vem se esbocando, com
variacoes, a chamada fonologia natural, baseada, em parte, na fonolo-
gia gerativa chomskiana com pontos de divergencias. Serao focalizados
apenas os aspectos que interessam a interpretasao do redobro: 1) nivel
de abstracao das representacoes sistematicas das formas subjacentes e
das regras fonologicas, portanto, das interacoes da morfologia e da
fonologia; 2) as relacoes entre as formas linguisticas superficiais/ as
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representacoes subjacentes e regras fonologicas, na tentativa de dar
uma realidade psicolbgica as regras formuladas impondo-lhes restri-
coes. Um dos aspectos dessa restricao tem sido discutido sob a rubrica
abstraoao . Numa posicao bastante radical, Vennemann 1971 nao admi-
te nenhuma abstracao das formal subjacentes, afirmando que as for-
mas dos morfemas nAo alternados sao identicas as suas representacoes
foneticas e as alternadas (que tern alomorfos), tern um dos alomorfos
listados no lexico, com todas as suas especificacoes foneticas e os
demais sao derivados a partir dele. Stampe 1969, mais moderado,
propoe um conceito de representacao fonemica natural menos abstrato
que as da fonologia gerativa padrao, visto que o sistema fonolbgico de
uma lingua 6 basicamente o residuo de um sistema inato de nrocessos
fonologicos, revisto de certo modo pela experiencia linguistica. 0
processo fonologico seria uma substituicao que ocorre no sistema nervo-
so central, neutralizando a oposicao entre dois segmentos ou duas
classes de segmentos foneticamente pr5ximos, em favor do membro da
oposicao mais conforme com as restricoes da capacidade da fala
humana. Mas esses processos caem em series contraditorias que sao
resolvidas por meio de tres mecanismos: supressao total de um dos
processos, supressao parcial do processo, ou ordenacao na aplicacao do
processo. 0 redobro, entao, seria um dos processos naturais inatos,
manifestado no periodo do balbucio e continuado no do p6s-balbucio
das criancas. Jakobson 1941, Ferguson et alii 1973 e Neilson Smith
1973, por exemplo, o comprovaram em suas experiencias. Em Ferguson
et alii, por exemplo, le-se que nesse estudo de caso (Leslie, um bebe),
no 12? mes de idade produzia silabas reduplicadas CVCV: [ mama],
[dae dae], [gae gae], revelando uma estrategia de reduplicacAo que
continuou por muitos meses, com outras estrategias adicionais. Neilson
Smith, em seu livro, cita a pagina 168: "In his article Markedness,
neutralisation and universal redundancy rules , Language 1969, Cairns
suggests that children are born with a set of innate neutralization rules
which they gradually unlearn as they master more complex articulations
(p. 882) and that moreover ' there may be a definite order in which of
some child loses natural rules , because the acquisition of some skills
may pressupose the prior acquisition of some others ". Mais adiante, a
pagina 176, N. Smith refere-se a um tipo extremamente comum de
processo na aquisicao da fonologia por parte das criancas, o redobro.
Esse a inicialmente a substituicao de uma forma monossilabica da
linguagem do adulto: dog [dodo], [ gogo] . Posteriormente, a uma
harmonizacao envolvendo todos os tracos de um segmento, como se
tivessem opostos a um ou dois: helicopter -> [ aegagaga] , ceiling,
[ Jilin] , etc. Dentro da interpretacao de Stampe, o p5s- balbuciar e o perio-
do em que as palavras nao sao semanticas e consistern caracteristicamente
de sequencias bern articuladas de silabas identicas e acentuadas. As pri-
meiras palavras assemelham-se a esse pos-balbuciar, em sua estrutura,
ja com significacao. Supoe-se, pois, que as formas redobradas tem
representacoes, talvez imitacoes da fala do adulto, antes do reconheci-
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mento de suas distincoes e semanticidade. Esse processo sera paulatina-
mente "revisto de certo modo pela experiencia linguistica da crianca",
(Stampe 1969) sofrendo assim a aSao dos tres mecanismos que atuam
sobre os processos inatos.

Embora contrariando em parte Stampe, nossa proposta para a
representacao subjacente das formas do redobro 6 a de que ela se
apresenta como uma arqui -silaba ou segaencia de arqui-silabas.

Hooper 1975 ja propusera um arqui-segmento para a repre-
sentacao dos segmentos subjacentes, visto que ela nao considera os
morfemas como unidade fonologica. Gregory Lee 1975 advoga tamb6m
a introducao desse conceito na representasao subjacente. 0 objetivo
principal de Hooper ao propor o arqui-segmento 6 a obtencao de
segmentos completos, pronunciaveis, pois os tracos em branco dos
arqui-segmentos sao acrescentados durante a derivacao, sem que, entre-
tanto, a autora explicite como surgem.

Endossamos a posicao de Angenot 1977: "os tracos que faltam
foram subtraidos, no comeco da derivacao, a segmentos inteiros, virtu-
almente pronunciaveis antes de seu enfraquecimento e pertencentes ao
estoque comum universal". Os arqui-segmentos de seu modelo resultam
da acao do que ele chama de principio degenerativo . No caso especifico,
a arqui-silaba vai possibilitar a explicitacao e generalizacao de deriva-
coes de todos os tipos. Portanto, o redobro como processo natural inato
apresenta-se nas linguas ou em sua forma fon6tica "intocavel", nao
sujeito a desneutralizacoes ou parcialmente supresso (redobro parcial)
ou entao totaldnente supresso. Em certos casos, como no latim, na
formasao do perfeito, identifica-se a luta pela sua continuidade (exis-
tencia de formas como tetendi ou tenui, perfeitos de teneo) e a
gradativa substituisao pelas outras formas do perfeito.

Para melhor visualizacao da proposta de interpretasao do redo-
bro, o quadro abaixo , ultra-simplificado, mostra a inclusao da Fonolo-
gia Natural de Stampe - denominada agora de Fonologia Pura -
pelas modificagoes introduzidas (cf. Angenot 1977), na Semantica
gerativa:

Componente fonologizante

Componente fonolbgico

Componente universal
15gico-semantico

Componente especifico
transformacional
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No componente prefonologizante estariam processos naturais
(onde estariam dois tipos de processos de redobro : de palavra fonolbgi-
ca e de silaba) e regras de transformacbes dos processos naturais:

Redobro de palavra fonolbgica: 4 >4f Palavra */

Palavra1

Redobro silabico:(P -.-^ Silaba 1 / Silaba

ou c ---> $ Esi1a
1 Esil^bic J $ / $Esil Esilabico^

b Fi P Fi ,,,111 d Fi,J 1,,. P Fi

Processo que atua sobre o processo natural:
Criacao de arqui-silaba: (2)

$ $(_- )$Es`
4) 4
ico1 [ ilk$ (E °1

*) \ $
\ .^ ,J

Arqui-silaba

Por limitacao de espaco sera aplicada a interpretacAo proposta
a apenas duas das formas de redobro do corpus , apresentada de uma
maneira bastante simplificada:
1 - kikongo - filukayakaya (folha muito pequena)

Representacdo semantica:

U
[FOLHA EMUITO [PEQUENO FOLHA ] I
2

3 4 4

Output Kikongo : /PEQUENO/CL 11 /FOLHA/MUITO
(Output portugues , com outra derivaSao:

/FOLHA/ /MUITO/ /PEQUENO/)

Componente prefonologizante : 1. criacito de arqui -silaba

2. It (---^)+

Componente fonologizante : /PEQUENO/ - t fi +
/CL ll/-4+lu +
/FOLHA/- +kaya 1+

/MUITO/- . fl Snlt

X11



Regra fonologica : 1. Sn --> Si / ItSi -

4)
2. SS-*S,S / S Sff-

(0(0 1 2 1 2

2. Munduruku: we akobaba ( tenho minha banana)
Representacao semantica:

[ 3 v [BANANA [PARA BANANA EU]
1 2 3 3

Output semantatico:
/PARA EU/ /BANANAA / /

Componente fonologizante : /PARA EU/- * we#
/BANANA/ ->.ffakoba T
/ / - +S

0

Regra fonologica : 1. 4-> 0 / +

2. S---S1/S1+
4)

x]

* 0 preparo deste artigo , beneficiou -se enormemente com as sugestoes e
criticas por parte do Dr . Jean-Pierre Angenot . Nossos agradecimentos.

1 Este 6 o conceito de soante entre fil6logos classicos : Meillet, A. & Ven-
dryes, J. Traite de grammaire eomparee des langues classiques . Paris,
Edouard Champion , 1924 . p.37. - Sonantes - Un des details les plus origi-
naux de l'indo-europ6en est 1'existence de six phonemes dits sonants, qui com-
portaient essentiellement des vibrations glottales, comme les voyelles, mais
aussi , comme les consonnes , un mouvement notable de fermeture des organes
articulatoires . Its pouvaient , suivant les circonstances , servir de consonnes, de
voyelles ou de seconds 616ments de diphtongues . On les repartit en trois grou-
pes: - les semi-voyelees y et w dont la forme vocalique 6tait i et u....

- les liquides r (dentale ) et 1, dont la forme vocalique, atest6e enco-
re en sanskrit par a et ( sporadiquement 1'.)...

- les nasales n (dentale)' et°m (labiale), dont la forme vocalique,
bien qu'elle ne soit conserv6e telle quelle dans aucune langue, a certainement
exist6 (on le note rr); elles servaient aussi de seconds Elements de diphtongue.

2 A formalizacao 6 inspirada em Kahn, Daniel. Syllable based genera-
lizations . Indiana, Indiana Linguistics Club, 1976.
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RESUMO

Este trabalho propbe a interpretagAo do redobro, presente em
diversas lingual, como um processo natural, inato da linguagem A luz
da Fonologia Natural, ou mais propriamente, da Fonologia Pura,
integradora da Fonologia Natural na Semantica Gerativa. SAS revistas
as posicoes, a respeito do redobro dos fil6logos clissicos, dos estrutu-
ralistas e dos gerativistas bem como uma variacAo do modelo padrAo
incluindo um componente morfol6gico independente, onde estaria o
redobro, regras globais integrando seu principio de identidade nas
regras fonol6gicas. Mostrando, a partir de um corpus, que as formas
redobradas refletem os processos naturais da Fonologia Natural, pro-
p6e-se uma arqul-silaba no componente prefonologizante. As regras
fonol6gicas geram as variadas formas superficiais do redobro, sem o
auxilio de outro mecanismo justificador das chamadas formal excep-
cionals.

SUMMARY

This paper proposes the interpretation of reduplication, present
in several languages , as a natural and innate process of language as
postulated by Natural Phonology, or more properly, by Pure Phonology,
which integrates Natural Phonology with Generative Semantics. The view
points of the classical philologists, the structuralists and the generativists
about reduplication are revised, as well as a variation of the standard
model including an independent morphological component, contai-
ning reduplication, and global rules integrate its principle of identity
with phonological rules. By taking a corpus as a starting point to show
that the reduplicated forms reflect the processes of Natural Phonology,
an archisyllable in the prephonologizing component is proposed. The
various surface forms of reduplication are generated by phonological
rules, without the aid of any other mechanism that justifies the so called
exceptional forms.
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