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NOTA PRELIMINAR 

Desejando patentear de publico o alto conceito em 

que temos a materia da 5.a Cadeira da 5.a Sub-sec^ao 

de Geografia e Historia da Faculdade de Filosofia, 

Ciencias e Letras, da Universidade de S. Paulo, apre- 

sentamos esta contribuigao para o estudo — Dos indices 

de relagao determinativa de posse no tupi-guarani — ver- 

sando um dos mais complexes e aridos capltulos da gra- 

matica amerindia. 

Resistimos a tentagao dos temas de mais facil desen- 

volvimento e de maior brilho literario, de fundo etno- 

grafico, por exemplo, porque neste sector pensamos ter 

conseguido, gramas a nossos longos anos de pesquisas, 

atingir a pontos de vista que nos parecem originais, 

embora discutlveis talvez, e sujeitos a revisoes futuras. 

Duas grandes dificuldades, porem, se opuzeram a 

inteira satisfagao de nossos desejos: falta de material 

tipografico apropriado, indispensavel neste genero de tra- 

balhos, e necessidade de restringir ao mlnimo o numero 

de paginas da nossa tese. 

Da primeira decorrem as inevitaveis confusoes do 

i, especial da lingua, com i, j, e y, maxime nas palavras 

em que entram dois ou tres desses simbolos, do qu com 

o c, antes de a, o, u, etc.; a segunda mal permitiu que 

sintetizassemos o quanto dizem as gramaticas por nds 

estudadas, sobre a materia, e apenas consentiu tambem 



que expuzessemos as nossas ideias com um minimo 

de exemplificagoes, colhidas nos textos classicos. 

Lamentando profundamente essas ocorrencias, intei- 

ramente independentes de nossa vontade, tomamos a 

liberdade de, em notas repetidas, citar as fontes com 

todos os requisites bibliograficos, para facilitar a auten- 

ticagao dos textos citados. 

Certo de que em tao modesto trabalho hao de en- 

contrar os nossos mestres algumas sugestoes aproveita- 

veis, ainda neste momento queremos ser fieis ao lema 

que nos tern sempre norteado nas pesquisas relativas a 

Etnografia brasileira e a Lingua tupl-guaranl: 

Tembiapo cue porante mborayhu 

rechaucahara ha ndahei nheen 

poravo pyre. 



DAS VELHAS "ARTES" DE GRAMATICA. 

Dentre os testemunhos mais ponderaveis da extra- 

ordinaria expansao dos povos de lingua tupi-guarani no 

larguissimo ambiente sul-americano, e de notar-se o tes- 

temunho linguistico, nao apenas evidente nas designa- 

goes de fundo geografico, zoologico ou botanico mas, 

principalmente, na unidade estructural das tres "Artes'* 

de gramatica dos fins do seculo XVI e comegos do seculo 

XVII. 

Se aquelas designagoes balizam de certa forma o 

roteiro das marchas migratorias precolombianas, alta- 

mente complexas e dirigidas por multiples fatores de 

ordem economica e social,(1) a analise dos tres documen- 

tos gramaticais prova, sem duvida possivel, que da gran- 

de familia amerindia nucleos de grande importancia 

viveram em regioes extremas do nosso continente, falan- 

do uma lingua apenas, aquela mesma lingua da qual os 

cronistas dizem que nam facilis est, copiosa, neque in- 

suavis... (2> 

Mesmo admitida a hipotese da coexistencia de gru- 

pos de origem racial diversa como os que, atraves dos 

tempos, se constituiram em familia tupi-guarani, nao ha 

(1) Martinez del Rio (Pablo) — Los origenes Americanos. 
— Mexico, 1936. 

(2) Vide Prolegomena, in ed. de Julio Platzmann da "Arte" 
de Anchieta. pag. IX. Lipsia, 1874. 
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^rgumento algum capaz de negar a lingua a universali- 

dade de seu emprego, a adaptabilidade de seus fonemas 

aos mais diversos requisites locais e, sobretudo, a nota- 

^el resistencia em face dos agentes varies de adulteragao 

e empobrecimento (3). 

Levada pelo prdprio amerlndio aos mais afastados 

Tincoes do Brasil e de outros paises sul-americanos <4>, 

manteve sempre integral a sua estructura primitiva e 

sempre integrals as particulas que Hie dao fei^ao e 

maleabilidade proprias. Somente quando os colonisado- 

res europeus precuram assenhorar-se de seus segredos 

para a transformar no mais forte instrumento de cate- 

quese e de predominio territorial, e que as suas vozes 

se ressentem de certas modificagoes, tanto mais intensas 

e profundas quanto maior a divergencia existente entre 

os sons peculiares ao portugues ou castelhano e a sua 

modulagao caracterlstica. 

As "Artes", entretanto, refletindo o falar dos gru- 

pos tupl-guaranls no memento mesmo em que a fase da 

adapta^ao e da adulteragao consequente se ia iniciar com 

intensidade cada vez maior, sao as fieis expressoes da 

unidade linguistica daquele povo e a comprovante pri- 

macial das excelentes qualidades de seu idioma. 

Nao ha que procurar nas obras que se publicaram 

depois de cessada a nobilitante atividade colonisadora 

dos jesuitas ou depois do tremendo movimento bandeiran- 

te, elementos capazes de caracterisar o falar primitive, 

(3) Bertoni (Moises S.) — Resumen de Prehistoria y Pro- 
tohistoria de los paises guaranies. Asuncion, 1914. 

(4) Metraux (Alfred) — Migrations Historiques des Tupi- 
£uarani. Paris, 1927. 
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o unico que nos pode servir de guia na busca de fontes 

originarias da lingua e no estudo comparativo dos idiomas 

amerlndios. 

Se all mesmo, nas gramaticas primevas, muito de 

confuso e de mal interpretado ha de correr de envolta 

com o verdadeiro e justo, facil e supor o quanto de 

lamentavelmente exotico e adulterado vai pelos tratados 

escritos quasi em nossos dias, a feigao do linguajar dos 

infelizes que, apos seculos, sentem ainda nas suas vere- 

das longlnquas o rumor de seus algozes implacaveis ou 

ao seu lado o missionario caridoso a Ihes falar em lingua 

estranha. 

A "Arte" de Anchieta (5) com as necessarias ressal- 

vas e, apesar de tudo, o documento idoneo do aspecto 

litoraneo do tupi-guaranl, como a de Montoya <6) e a de 

Figueira ^ o sao dos aspectos do sertao interior sulino 

e do literal norte do Brasil. Os demais aspectos dignos 

de estudo — o do sul da Bolivia e do norte da Argenti- 

na — compendiados recentemente, nao podem oferecer 

obstaculos aos estudos que se fizerem sobre o tupi-gua- 

ranl, por assim dizer, classico; sao decorrencias ou va- 

riantes de uma mesma lingua, cujas raizes se perdem 

nas sombras de um passado milenario de algum povo 

(5) Arte de Grammatica da Lingua mais usada na costa 
do Brasil, feita pelo padre loseph de Anchieta, da Copanhia de 
lesu. Em Coimbra, per Antonio de Mariz, 1595. (l.a ed.). 

(6) Arte, y Bocabulario de la lengua guarani. Compuesto 
por el padre Antonio Ruiz, de la Compania de lesus. Em Madrid, 
por luan Sanchez. 1640 (l.a ed.). 

(7) Arte de Grammatica da lingua brasilica, do padre Luis 
Figueira, theologo da Companhia de Jesus. Lisboa. Na officina 
de Manoel da Silva. 1621 (1/ ed. ?) 
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extra-continental, de que a Historia nao guardou lem- 

branga. 

Toda a critica que se possa fazer desses tres do- 

cumentos, visando destruir-lhes a unidade para os dar 

por suspeitos ou desvaliosos, encontrara contradita es- 

pontanea e xmediata nos simples argumentos que decor- 

rem da historia humilde de sua elaboragao. 

Nao foram preparados com intuitos filologicos e 

nem sob a influencia de qualquer preocupagao material; 

resultaram da pratica quotidiana e obrigatoria da lingua 

indigena; nao se destinaram jamais a estudos cientificos, 

mas ao contrario, a aprendizagem daqueles que tinham 

por unico intuito falar a lingua com a maxima perfeigao 

e rapidez possiveis <8>. 

Ora, nao e crivel que Anchieta, Montoya e Figueira 

falseassem propositadamente as normas do bem falar 

tupl-guaranl, por mera vaidade pessoal ou por triste 

ignorancia inadmissivel, quando tinham interesse imen- 

so em ser simples e exatos; quando sabiam que seus 

erros e falsidades seriam imediatamente percebidos por 

seus irmaos de habito e companheiros de todos os dias <9>. 

Demais, e preciso nao esquecer que essas tres obras 

so foram impressas quando longos anos de verificagoes 

e de corrigendas Ihes outorgaram foros de perfeigao. 

Basta que se note ter sido impressa, a "Arte" de 

Anchieta, em 1595, dois anos apenas antes da morte de 

(8) Anchieta (Jose de) — Cartas, Informagoes, Fragmentos 
Historicos e Sermoes. Ed. da Academia Brasileira de Letras. 
Rio de Janeiro, 1933. 

(9) Teschauer (Carlos) — Poranduba Riograndense. Porto 
Alegre, 1929. Pags. 110 e segs. 
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seu autor, e apos mais de quarenta anos de apostolado 

e pratica do idioma. 

E mais, foi aplicando os principios normativos ali 

expostos que escreveu ele dezenas de poemetos e de autos 

teatrais na proprla lingua tupi-guaranl; oo) nao para 

satisfazer razoaveis caprichos intelectuais, mas para que 

os "donos" da lingua os ouvissem, entendessem e deles 

tirassem ilagoes uteis a salvagao de suas almas. 

Da mesma maneira, Montoya nao compos o seu ma- 

ravilhoso "Tesoro" e nem se esfalfou em interpretar os 

temas subtls do Catecismo cristao <11), em lingua geral, 

so para seu goso particular, mas para cumprir um dever 

que Ihe era imposto pelo proprio cargo que ocupava entre 

seus cooperadores. 

Ora, se esses textos — gramaticas, catecismos, ser- 

moes, cantigas e autos — se destinavam exclusivamente 

aos que tinham da lingua "o sangue e a alma", e obvio 

que haviam de ser absolutamente acordes com o falar 

geral e, portanto, reflexes limpidos dos menores detalhes 

idiomaticos. Usassem esses benemeritos, nos seus escri- 

tos ou na sua expressao oral, de artiflcios com cheiros 

latinos ou de extravagancias sintaticas a moda lusa ou 

castelhana, e teriam falhado desde logo em face da 

(10) Anchieta (Jose de) — Cantos, autos, etc. In "Primei- 
ras Letras". Ed. da Academia Brasileira de Letras. Rio de 
Janeiro, S/d. Prologo de Afranio Peixoto. Batista Caetano (de 
Almeida Nogueira) — Cantos do Padre Anchieta. In Revista do 
Institute Historico e Geografico Brasileiro. Tomo 84, pag. 561. 
Rio de Janeiro, 1919. Com Prefacio de Basllio de Magalhaes. 

(11) Montoya (Antonio Ruiz de) — Catecismo de la lengua 
guarani. Em Madrid, 1640. 
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incompreensao e do espanto dos natives, seus dnicos 

ouvintes aos quais convinha falar na prdpria lingua. 

Nada disso se deu. Algumas das falhas e das incon- 

gruencias notadas nas "Artes" dimanam das dificulda- 

des no representar, graficamente, sons inexistentes no 

portugues e no castelhano e da louvavel iniciativa de 

compendiar todos os factos gramaticais estranhos, em- 

bora sem analise e sem comentarios. 

A homens que dominavam o latim, nada mais natu- 

ral que se socorressem dos lineamentos da gramatica 

latina para orientar os seus estudos do tupl-guarani. O 

modo de expor, o metodo seguido na classifica^ao das 

categorias, as pequenas sugestoes relativas a declinagao 

dos nomes e as formagdes modais e temporals dos verbos 

podem ser passiveis de censuras, mas nao anulam os ensi- 

namentos gerais e nao prejudicam a visao larga do pano- 

rama lingulstico. 

Alias, sao de Bertoni, um dos mais profundos conhe- 

cedores do guarani, as seguintes palavras sinceras e 

expressivas: 

"Despues de haver llegado a un conocimiento pra- 

tico perfect© del idioma, esos abnegados apostoles — 

Anchieta, Montoya y Figueira — consignam en sus escri- 

tos las palavras que recogen directamente del labio de los 

Indios, las coordenan, y nos dejan los primer os vocabu- 

larios, que siempre constituyen nuestros majores docu- 

mentos del passado. Ninguno de ellos era verdadero 

filologo; mas para el fin que se proponian, no era indis- 

pensable el serlo. Bastaba ser fieles y exactos; y lo 

fueron. Con todo acometieron el estudo filologico; tra- 

taran de estudiar el mecanismo de la lengua, pusieron 

en claro muchas utiles etimologias y cada uno compuso 
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una gramatica guarani. Este illtimo trabajo debia ser 

el mas imperfecto; la linguistica, ciencia essencialmente 

comparativa, naturalmente como tal no habia nacido; y 

esos autores construyeron una gramatica guarani sobre 

el plan de la latina. Pero si aquel no era el orden natu- 

ral, era un orden, y lleno bastante bien las necessidades 

praticas, sin contar que los planes de ambas lenguas 

tienen puntos comunes" (12). 

Assim pois, tomando por base de nossos estudos as 

obras desses gramaticos antigos, visamos sempre a apro- 

ximar-nos, tanto quanto possivel, das fontes abundantes 

e varias de que eles se serviram para perpetuar os fun- 

damentos de uma das mais elegantes e solidas estructuras 

da linguistica americana. 

Aos seus trabalhos monumentais juntam-se, e ver- 

dade, os de outros notaveis estudiosos antigos e moder- 

nos; todos, porem, mesmo os que procuram com hones- 

tidade as suas falhas, directa ou indirectamente nada 

mais fazem senao ressaltar virtudes e por a luz mais 

intensa detalhes preciosos que escapam sempre, mesmo 

aos olhos habituados a ler entrelinhas e a sondar nugas 

de linguagem. 

Dissemos que a analise das gramaticas antigas reve- 

la unidade e coerencia, e de facto isso se da. Ao lei- 

tor desinteressado e estranho a certos eventos historicos 

e sociais, ou mesmo aquele que nao tern presente as leis 

que regem a evolu^ao das linguas e nao queira dar-se- 

ao trabalho de organisar a tabela de correspondentes 

(12) Bertoni (Moises S.) — La Lengua Guarani como do- 
cumento historico. Estructura, fijeza, inalterabilidad. Consequencias 
para la etimologia. In Anales Cientificos Paraguaios. Serie IIr 

n.0 6. Puerto Bertoni, margo de 1920. 
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foneticos indispensaveis a boa inteligencia da grafia 

usada por uns e por outros, a "Arte" de Figueira pode 

parecer muito diversa da de Montoya ou Anchieta. Mas, 

quando se verifica a correspondencia de valores sonicos 

representados por simbolos graficos diversos, for^a e 

confessar que, ao mesmo passo que uma reflecte a mo- 

dalidade do falar do norte e outra do sul, ambas reflec- 

tem as peculiaridades de uma lingua apenas, inteiriga, 

levemente tocada, all e aqul, pelos provincialismos inevi- 

taveis. 

0 trabalho que apresentamos, elaborado com o sao 

proposito de esclarecer e metodizar um dos mais emba- 

ragosos capitulos da gramatica tupl-guaranl, si bem 

aceito, sera um dos muitos que devem ser realizados 

para que se preencham lacunas e se deslindem questoes 

que nao puderam ser preenchidas ou deslindadas pelos 

que, ha quatro seculos, num verdadeiro milagre de ope- 

rosidade e de carinho, nos legaram tudo de quanto dis- 

pomos hoje para conhecer a lingua de nossos antepas- 

sados <13>. 

(13) Ate o comedo do seculo XVIII, a proporcao entre as 
duas linguas faladas na Colonia, era mais ou menos de tres para 
um, do tup! para o portugues. Em algumas capitanias, como em 
S. Paulo, Rio Grande do Sul, Amazonas e Para, onde a catequese 
mais influiu, o tupi prevaleceu por mais tempo ainda. Adotavam 
os proprios Portugueses os usos e ate o falar brasilico, preferindo 
as expressoes tupis aos dizeres da propria lingua, em que, alias, 
nao faltavam vocabulos e locugoes expressivas e adequadas. (Teo- 
doro Sampaio — O tupi na geografia nacional — 3.a edigao, pags. 
3-4. Baia. 1928). 

E' certo que as familias dos Portugueses e indios em S. Paulo 
estao tao ligadas hoje uma com as outras que as mulheres e filhos 
se criam mistica e domesticamente, e a lingua que nas ditas fami- 
lias se fala e a dos indios e a portuguesa a vao os meninos apren- 
der a escola. (Padre Antonio Vieira — Obras varias—1694, I. 249). 



DOS RELATIVOS E REC1PROCOS NAS 

GRAMATICAS ANTIGAS E MODERNAS 

Quer nas gramaticas antigas dos jesuitas, quer nos 

tratados mais modernos sobre questoes pertinentes a lin- 

gua tupi-guaranl, quando nao e falho e obscuro o estudo 

dos indices de relagao determinativa de posse, muito per- 

funtoriamente e ele abordado. E, entretanto, assunto 

de grande revelancia gramatical, sendo, sem duvida 

alguma tambem, o de maior complexidade dentre os 

que devem merecer profundas pesquisas dos especialis- 

tas em filologia comparada. 

Indispensaveis muitas vezes a indicagao da ideia 

de pertenga relativa as tres pessoas, nao podem ser con- 

siderados como adjectives determinatives possessivos 

derivados dos pronomes, e menos como prefixes, pois 

sem ser elementos gramaticais inteiros, contractos ou 

mutilados (14), juntam-se as expressoes nao para Ihes con- 

ferir ideias accessorias, secundarias ou de relagoes gerais, 

mas para, com muita propriedade e restricgao especifica, 

em certos casos, determinar a posse relativa ou reciproca 

de uma das tres pessoas gramaticais. 

Representados por simples sinais graficos, dos quais 

um se resume a mero indicador de aspiragao, nao tern 

sentido proprio algum quando isolados do tema, e nem 

(14) Cameiro Ribeiro (Ernesto) — Seroes Gramaticais, 3.a 

ed. pag. 337. Baia, 1926. 
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exercem no contexto das oragoes outra fungao alem da 

que Ihes e inherente. . 

Sendo indispensaveis, nao sao comuns a todos os 

casos em que a ideia de posse se revela e, sendo rlgidos, 

permutam-se harmoniosamente ao apelo das exigencias 

sintaticas (15>. 

Caracteristicos no idioma tupi-guarani, dao-lhe gra^a 

e precisao invejaveis, evitando a dubiedade dos possessi- 

vos Portugueses de 3.a pessoa ^16), e fixando com singe- 

leza os lagos de "posse relativa ou reciproca", como dizem 

os gramaticos antigos. 

Chamamo-los indices de rela§ao, simplesmente, por 

funcionarem sempre como indicadores de um possuidor, 

e determinativos porque, alem da propriedade indicativa 

da relagao de posse, precisam com seguran^a se ela e 

exercida pelas primeira e segunda pessoas ou se pela 

terceira. 

Isso quer dizer que as relagoes de mim, de ti, de nos, 

de vos (17), quando ha obrigatoriedade do uso dos Indices, 

devem ser expressas pela posposigao, aos pronomes pes- 

soais — eu, tu, nos, vos — regidos, dos temas regentes 

(15) Restivo (P. Paulo) — Arte de la lengua guarani por 
el P. Antonio Ruiz de Montoya de la Compania de Jesus con los 
Escolios, Anotaciones y Apendices del P. Paulo Restivo de la misma 
Compania, sacados de los Papeles del P. Simon Bandini y de 
otros. Ed. Seybold. Stuttgart. MDCCCXCII, pags. 174 e segs. 

(16) Cameiro Ribeiro (Ernesto) — Ob. cit. pag. 338. 

(17) Adam (Lucien) — Materiaux pour servir a 1'etablisse- 
ment d'une Grammaire Comparee des dialectes de la Famille Tupi. 
Paris, 1896, pag. 22: "Les relations de moi, de toi, de nous 
s'expriment, comme la relation du genitif en posposant aux pro- 
noms personelles regis le theme regissant affecte des prefixes 
r, re". 
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ligados a um deles, ao passo que as relagoes dele, deles, 

sen, sens, sao expressas por simples aposigao, ao tema, 

de outros Indices, independentemente da presenga dos 

pronomes pessoais correspondentes. 

Ainda mais: se no caso da terceira pessoa se cons- 

titue a rela^ao de posse pela presenga de nomes, isto e, 

de possuidores expressos, verificando-se portanto a rela- 

gao de genitivo, cessa a agao do indice de terceira pessoa 

e aparece o mesmo que serve as duas primeiras. 

Como o emprego desse Indices esta sujeito a uma 

serie de excegoes e as alternativas do genio da lingua, 

com grandes dificuldades se colhem, nos tratados, as 

regras que o norteiem e esclaregam. 

Anchieta (18) ao cuidar da "Construgao mais parti- 

cular dos Pronomes e Nomes", expoe fragmentariamente 

a teoria dos relativos nos seguintes aspectos mais signi- 

ficativos, que reunimos nos seis itens seguintes: 

a) — Na construgao (exceto o nominativo e dativo 

que se poem indiferenter) sempre se prepoem o prono- 

me, sive substantive, sive adjetivo, ut che jucd, a mim 

me matam, ore, jande, nde, pejucd, che jdra, meus domi- 

nus, che rece, me propter, et sic de coeteris, ut, yjucd, 

eum occidere, yjdra, ejus dominus. O mesmo tern o 

genitivo, cuja e a cousa, e caso com preposigao de todos 

os nomes, porque todas as preposigoes postponuntur, 

ut Pedro jdra, Petri dominus, Pedro rece, Petrum 

propter (19). 

(18) Anchieta (Jose de) — Ob. cit. Ed. Platzmann. Lipsia, 
1874, pags. 17 e segs. 

(19) No texto impresso por Platzmann (ed. de 1874, cit.), 
ha serias incongruencias graficas que nao podem ser imputadas 
a Anchieta. As confusoes entre o i especial e o i ou y sao cor- 
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b) — Os nomes comegados por t tem por relative 

c com zeura e preposito o adjective, ou genitive, o mudam 

em r, e com o reciproco se perde, ut 

tete, corpus, absolute. 

cete, ejus, eorum, vel eorum corpus. 

che rete, meum corpus. 

Pedro rete, Petri corpus. 

oete, suum corpus, vel, ogoete. 

porque se see interpor go ou g somente, onde o se encon- 

tra com outra vogal, propter concursum, e e melhor pro- 

nunciagao (20). 

Alguns ha que nao tem t, mas somente c com zeura 

e sempre se ha de mudar em r, etc., ut supra, cece, eum 

propter, che rece, etc. Fazem-se absolutos com poro, ut 

infra latius, porece, vel poroece. Outros ha que incluem 

no t assim o absolute como o relative, ut: 

tuba — pater, et ejus pater. 

che ruha — meus pater. 

Pedro ruha — Petri pater. 

oguha — suus pater. 

Estes sao poucos, scilicet estes fere: tuba, pater; 

tamuya, avus; taira, filius; tagira, filia; tiquiira, fra- 

ter major; tibira, frater minor; tiquera, sorer major, 

de femea; tatuuha, sogro; taixo, sogra (posto que estes 

rentes. Anchieta usa x por ch de Montoya e c ou ? ante e e i 
como indice em relagao, express© por h aspirado nos autores de fala 
castelhana. 

(20) Anchieta — Ob. cit. pags. 18-19. 
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dous melhor dizem com g); tubixdba, principe; este tam- 

bem pode ter g; tinicem, cheio; tl, agua, sumo ou caldo; 

ticu, ralo, licor; tinga, branco; este nao muda o ^ em r; 

turugu, grande. Deste nao se usa senao na terceira 

pessoa <21). 

c) — Alguns acrescentam go, inteiro (22) ou g somen- 

te, nao o tendo o simples, ut pe, camlnho, gape, ejus via; 

oca, casa, com os seus compostos, goca, ejus; uiiba, fre- 

cha; guuba, etc. Estes seguintes acrescentam ce intei- 

ro, ut: 

nhaen (23> cum compositis 

nhauuma 

ce nimbo (24> 

cuya 

cujd 

ce 

panacu 

moema, tambem tern temoema 

mbetdra, tambem tembetdra 

(p) urn, cum suis compositis faz cepuru, in- 
terposito p 

A todos ps comegados por mi acrescentam ce inteiro, 

quais sao os verbais, e outros que tambem parece que 

nasceram de verbos. 

(21) Anchieta — Ob. cit. pag. 18 e segs. 
(22) Vide nota 19. 5a r= ha — sa. 

(23) Nos autores de lingua castelhana nh = n. 

(24) Por deficiencia tipografica usamos signal agudo (') 
com o valor que tern o circunflexo nos textos. Alias ambos que- 
rem indicar tonicidade, visto nao existir e nem 6 abertos. 
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Haec fere 

ce 

miape 

mimoya 

midra, vel mhidra 

mimoipoca 

mingau 

mindipiron 

michira <25> 

Os verbais todos sao absolutes tambem, ut mijucd, 

occisus, cemijucd, ejus occisus, vel ab eo occisus, et sic de 

reliquis. lira, sobrinho, e ejus sobrinho, serve o i por 

relative, mas preposte o nome ou pronome, toma r, ut 

che riira, etc.<26). 

d) — Outros ha come^ados por t que o nao mudam 

nem em g nem em r, mas tern i por relative, nem per- 

dem o t com o reclproco, ut tutira, avunculus, ytutira (27>, 

ejus, che tutira, meus, otutira, suus, et quae sequuntur 

tl (urina) tenhea tatenhe, vel 

tin (28) tunhambae, tuibae tatdc 

tiapira ting a (cousa a que tutuc 

temos fastio) 

tapera tupd, vel tupdna tibitdba 

tdha tira ten 

tapiia tagaiba te 

tiba tird tecoaraiba 

tubira tebira tunga 

(25) ch = x; michira = mixira. 
(26) Anchieta — Ob. cit. pag. 19. 
(27) ytutira = itutira. 
(28) Anchieta emprega um signal especial para indicar os 

sons nasais; somos forgados a substitul-lo por n. 
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Em nomes de ervas, frutas, animais, materials, come- 

gados por t, nao se muda o t em r, ut: 

tajd, nome de uma raiz: 

che tajd, ytajd, otajd 

tagod, tobatinga, nomes de barro: 

che tagod, ytagod. 

Em nomes de animais nao se soe por antes o adje- 

ctivo, ou genitive, ut, tapiira, vaca, nao se diz che tapiira, 

minha vaca, senao che reimbdbatapiira; pird, peixe, nao 

se diz che pird, senao che rembidrapird (29). 

e) — Alguns come§ados por c com zeura nao o 

mudam em r, mas tern i por relative, depois do qual 

assim nos nomes, como nos verbos, sempre se segue x 

em lugar de g, ut: 

clg ou cl, mater 

che cl, mea mater 

ixi, ejus mater (3()\ 

E com o reciproco nao perde o g, ut ocl, sua mater. 

Estes sao poucos, haec fere cl, ciira, elbd, cira, gdma, 

guguaragl, guguananheya. 

De maneira que assim estes que nao mudam o g, 

como todas as mais partes (tiradas as sobreditas come- 

gadas por t ou g que o mudam em r) tern por pronome 

(29) Anchieta — Ob. cit. pag. 20. 

(30) Na edigao da "Arte" de Anchieta, feita pela Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro, em 1933, aparece yxi, eius mater; na 
que estamos estudando: ixi, ejus mater. 
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relative y, ut aha, capillus, ydha, ejus capillus, odha, suus 

capillus. 

f) — A mesma mudanga de letras se guarda nas 

preposi^oes e verbos, ut (31>: 

tohaque, coram 

gohaque, eo coram 

che robaqice, me coram 

oobaque, se coram, vel ogohaque, 

Estes seguintes nao mudam o g em r, mas tern i com 

x por relative, ut: 

gui, yxui, che gui, oyogui, vel oyegui 

goce, yxoce, che goce, oyogoce. 

Postas de margem as numerosas divergencias resul- 

tantes do sistema ortografico adotado e a arbitrariedade 

no emprego do i semi-consonante gutural, do 1/ e do i 

vogal, induz-se, com alguma dificuldade, que Anchieta 

penetrando 0 segredo dos indices determinatives de posse, 

nao quiz abalangar-se a fixar regras normativas de uso, 

limitando-se a seguir o caminho oposto, isto e, a citar os 

casos de exce^ao. 

Come^a por fazer ^lusao a uma ocorrencia menos 

comum: a dos verbos conjugaveis com auxllio de parti- 

culas pronominais de passivo, ou melhor, com fungoes 

de nomes, para em seguida, confusamente, exemplificar 

com jar a, possivelmente decorrente de uma forma parti- 

cipal complexa, alem do mais iniciada por um j, cujo 

(31) Anchieta — ob. cit. pag. 22. 
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valor sonico oscila entre o do i portugues e do 2/ caste- 

Ihano. E sem os esclarecimentos indispensaveis, envolve 

dois casos que devem ser sempre bem compreendidos: 

o da simples relagao de posse — che jdra — e o do 

genitivo — Pedro jdra. 

As suas referencias a nomes comegados por t(32) nao 

sao tambem suficientemente claras; os relativos e reci- 

procos al aparecem sem que se hajam definido com pre- 

cisao, e os casos particulares se sucedem sem que sejam 

consequentes a um ou a varies casos gerais. 

Nas notas que reunimos sob a letra c), diz ele que 

"alguns acrescentam ga inteiro ou g somente, nao o tendo 

o simples", e cita os casos: 

de tal forma que o leitor nao percebe por que razao se 

ha de usar ga inteiro, ou apenas g quando o "simples" 

nao o tiver, se logo adiante encontra: 

Sente-se que a obra de Anchieta nao foi escrita para 

ser estudada sem os esclarecimentos de um mestre. Neste 

capitulo, principalmente, as dificuldades que se nos anto- 

Iham sao imensas e intransponiveis. Tudo ai esta exato, 

nao ha duvida, mas expresso tao confusamente que nao 

ha por onde se apanhe 0 fio de seus racioclnios. 

pe, caminho 

oca, casa 

gape, ejus 

goca, ejus 

po, mao 

jaguar, cao 

ypo, ejus 

yjaguar, ejus 

(32) Anchieta — ob. cit. pag. 19. 
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A proposito do chamado reciproco o, ensina que dele 

-se usa simpliciter, quando se refere a ora§ao a pessoa 

agente, como na lingua latina, ut: 

Pedro ojucd oguba, Petrus occidit suum patrem <33). 

Havendo dois verbos numa ora^ao, que fazem como 

duas oragoes dependentes uma da outra, sempre se ha 

de ter respeito ao principal verbo da oragao e ao suposto 

<iele se ha de referir o reciproco, se, vel suits, ut Pedro 

vai porque eu o mando, etc.; em todas estas se poem o 

reciproco e nao i, nem g relatives, ut 

Pedro ogo 

yxeomondoreme 

endeomondoreme 

ogubaomondoreme e nao ymondoreme 

porque Pedro e a principal pessoa desta oragao: quasi 

dicat Petrus it, quiet ego se mitto, quiet tu se mittis, quiet 

suus pater se misit, i.e. ipsum Petrus, porque o principal 

verbo destas ora^oes e: Pedro foi, e dele necessariamente 

se ha atender o reciproco, se et suus, 

Nestas ora^des, ainda que a primeira e segunda pes- 

soas sejam as principals partes delas, claro esta que ha 

de usar do reciproco, porque e terceira pessoa, ut: amo 

a Pedro porque ama a seu pai: 

agaugub Pedro oguba raugume 

et sic in coeteris primis et segundis personis utriusque 

numeri. 

(33) Anchieta — Ob. cit. pag. 23. 
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Mas sendo ambas terceiras, como nesta: 

loanne Pedro ogaugub oguba raugume, 

loanne ama a Pedro porque ama a seu pai, pode-se refe- 

rir seu pae assim a Pedro como a loanne, mas o mais 

certo e referir-se ao loanne, porque e o principal suposto 

da oragao. 

Conforme a isto algumas oragoes que no latim sofrem 

suns, nao se sofrem no tupi-guarani com reclproco, senao 

com relative, ut: sua virtus Petrum commendat, 

cecocatu Pedro oimombeu, 

e nao oecocatu, porque Pedro nao e a pessoa agente da 

oragao. 

Montoya (34) algo mais expllcito, comega afirmando 

que "toda parte da oragao que comece por r ou receba r 

de qualquer maneira que seja, tern por relativo h (g de 

Anchieta) e por reciproco g, o qual por eufonia, admite 

w si o nome nao o tiver <3B). Do nome tera, che rera, 

meu nome; hera, ejus; guera, suum nomen. Do verbo 

areco (36), ter, che rereco, tem-me, hereco, guereco. Do 

participio temi, che remimboe (37>, o que eu ensino; 

(34) Montoya (P. Antonio Ruiz de) — Arte de la lengua 
guarani. Nueva edicion. Viena-Paris, 1876. 

(35) Idem — pag. 9, 

(36) Montoya e todos os antigos gramaticos ao se refe- 
rirem a infinitivos verbais, sempre o fazem anexando, ao tema 
ou raiz, o indicative da primeira pessoa do singular, a. Assim: 
em lugar de reco, areco. 

(37) De temi -f- mboe. Temi ou tembi e particula prepo- 
sitiva de participio; mboe, verbo ensinar. 
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hemimboe, relative; guemimboe, reciproco. De pospasi- 

gao, tenonde, diante, che renonde, diante de mim; 

henonde, guenonde. 

Dos que comegam por h (p de Anchieta), ahenoi, 

chamar, che renoi, me chamam; henoi ramo, chamando-o; 

guenoi ramo, reciproco. Dos que recebem r sem o ter: 

goo, carne; che rod, minha carne; hoo, relative; guoo, 

reciproco. 

As quatro excegoes que abre para citar as palavras 

que comegam por t, e nao tem h por relativo, mas o 

proprio t; os nomes que tem dois relatives em t e em 

os nomes que, embora nao se iniciem por t, h, r, recebem 

r ou re quando antecedidos de outros nomes ou prono- 

mes que tem por relativo h e reciproco g e, finalmente, 

os nomes que comegados por t nao o mudam em r e nao 

tem, por consequencia, o h relativo & o g reciproco, mas 

sim y relativo e o reciproco, sao as mesmas notas de 

Anchieta postas em melhor ordem e com mais amplitude 

exemplificadora. 

Alem disso, o sistema ortografico melhorado permite 

se livre o leitor dos perigos que o livro de Anchieta apre- 

senta neste particular. 

Para esclarecer a primeira excegao consigna (38): 

tuba, pai, che ruba; tuba, ejus pater; guba. 

tayra (39) filho e seu filho, relativo; guayra, suus. 

tajyra, filha e sua filha, relativo; guajyra. 

(38) Montoya — Ob. cit. pag. 10. 

(39) Usamos o y em lugar do i especial que aparece no 
texto. Para nao haver confusao, o y castelhano de Montoya e re- 
presentado, neste trabalho, pelo j de Anchieta. 



DOS INDICES DE RELAgAO 29 

tajy, por "veia", recebe h relativo; eke rajy, hajy, 

guajy. 

tyqueyra, irmao mais velho, e seu irmao, relativo; 

guyqueyra, reclproco. 

tyby, irmao mais mogo e ejus; guybyra, suus. 

tyby, por "sepultura" tern h e nao faz relativo tyby; 

che ryby; hyby, ejus; guyby, suum sepulchrum. 

tura, vinda e ejus; gura, reciproco (40). 

2.a exce^ao: 

tatyu, sogro e seu sogro, relativo 1, hatyu; guatyu. 

tamoi, avo; tamoi, hamoi; gvnmoi(41). 

taicho, sogra; taicho, haicho; guaicho. 

tyquera, irma; tyquera, hyquera; guyquera. 

tubichd, grande; tubichd, hubichd; gubichd. 

tupd, leito; tupd, 1, hupdba; gupdba. 

taybai, diligencia; taybai, haybai; guaybai. 

3.a excegao 

goo, carne; che rod, hod, guod. 

naen, prato; che renaen, henaen, guenaen. 

panacu, cestinho; che repanacu, hepanacu, gue- 

panacu. 

(40) Em rigor guura. E' de regra, porem, que os dois uu 
se reduzam a um apenas em todos os casos em que a duplicidade 
ocorra. Comparem-se estes termos com os da letra b), a pag. 20 
deste trabalho. 

(41) Em Anchieta vem tamuya. Comparem-se esses termos 
com os que se consignam sob letra b) a pag. 20 deste trabalho. 
Vide Montoya, ob. cit. pag. 10. 
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ndeun, barro; che rendeun, hendeun, guendeun. 

japepo, aza; che rejapepo, hejapepo, guejapepo. 

pe, caminho; che rape, hape, guape, 

mimby, flauta, che remimby, hemimby, guemimby (42K 

4.a excegao 

tupd, deus; che tupd. i. o. 

tebiro, infame. i. o. 

tabatin, barro. i. o. 

tin, nariz. i, o. 

timbo, vapor, i. o. 

tororo, manante. i. o. 

tacy, formiga. i. o. 

tapacurd, ligas. i. o. 

tybytd, sobrancelhas, i. o. 

tdba, aldeia. i. o (43). 

tuty, tio. i. o. 

ty, urina. i. o. 

tarobd, louco. i. o. 

taby, bobo. i. o. 

tujdbae, velho. i. o. 

tung, nigua. i. o. 

tajagu, porco. i. o. 

tequarai, perdida. i. o. 

tyrd, companhia. i. o. 

Todo nome, acrescenta, verbo ou qualquer parte da 

oragao que nao comece pelas ditas letras t, h, r tem i 

por relative e por reciproco o: idra, amo, senhor; che 

idra, meu amo; iidra; oidra, suus dominus (44). 

Ao relativo i e reciproco o junta-se muitas vezes h; 

ut id, I, hid, ejus fructus, od, I, hod, suus. 0 nome C2/> 

mai, admite h no relativo; ichy, ejus mater <45>. 

(42) Montoya — Ob. cit. pag. 11. 

(43) Montoya — Ob. cit. pag. 11. 

(44) Anchieta grafa jara. 

(45) Vide pag. 23 deste trabalho e a nota (30). 
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Figueira (46), muito menos minucioso, refletindo em 

sua ortografia as variantes foneticas a que ja nos refe- 

rimos, sintetisa a teoria dos Indices determinatives de 

posse em quatro regras, com as suas correspondentes 

excegoes. Nao diz com precisao o que entende pelas 

letras que se substituem nos diversos acidentes de posse 

e nao faz referencia a fungao do t. 

Todos os nomes, le-se em sua "Arte" (47), que come- 

5am por c com zeura, sendo relatives conservam o mes- 

mo g; ut gdha (e e o mesmo g de Anchieta e o de 

Montoya), a penugem, ou a pena miuda dos passaros; 

che rdha^\ minha pena; nde rdha, tua pena; gdba, sua 

pena. Se o nome que havia de ser relatado esta presente 

imediatamente antes do g, muda-se em r, como vemos: 

guirdrdba, a pena do passaro; gdba, a sua pena. 

Ve-se que confunde tambem os dois aspectos das 

rela^oes de posse, nao distinguindo o indicado pelos de- 

terminatives e pelo genitivo. 

A sua segunda regra (49>, por falta de metodo, traz 

a colagao verbos ativos excepcionais, como a terceira (50> 

repete os exemplos de Anchieta, simplesmente. A quarta, 

sem razao alguma (51), trata em particular dos nomes 

(46) Figueira (P. Luiz) — Arte de Grammatica da Lingua 
Brasilica. Nova edigao dada a luz e anotada por Emilio Allain. 
Rio de Janeiro, 1880. 

(47) Figueira — Ob. cit. pag. 73. 

(48) Nesta edi?ao de Figueira (a de Allain) o ch e repre- 
sentado por x. 

(49) Figueira — Ob. cit. pag. 74, 

(50) Idem. Idem, pag. 76. 

(51) Idem. Idem, pag. 79, in fine. 
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comegados por a, h, c, sem zeura, etc., que tomam i por 

relativo. 

Isso quer dizer que o que devera constituir funda- 

mento para a indugao de regras gerais, foi incluido nas 

muitas exce^oes que houve por bem registrar. 

Quando fala dos reclprocos trata nao apenas do cha- 

mado "reclproco" determinativo de posse, mas tambem 

de verbos de agao reclproca (52), estabelecendo seria con- 

fusao. So no final do capltulo, alias extremamente sin- 

tetico, faz referencias ao o e ao gu, pondo todos os seus 

ensinamentos em duas regras pouco precisas. 

A primeira diz: usamos da letra o, por reciproco, 

quando a terceira pessoa torna sobre cousa sua, ut: 

Pedro esta na sua roga, Pedro ocope cecou; tern sua mai 

consigo, ocy oguerecou oirunamo (53). 

A segunda e um caso particular da primeira: usa- 

mos mais do reciproco o, quando a terceira pessoa cai 

sobre si mesma, com alguma das preposigoes seguintes, 

ou semelhantes: iiMmama, pyri, driho, tenonde, yhyri, 

cupepe, guyrpe; ut Pedro te leva consigo, Pedro de 

rerago oirunamo; diante de si, oguenonde (54). 

Depois do reciproco o, continua, se mete muitas 

vezes a digao gu, sendo a letra u llquida, comumente 

quando os nomes comegam por r ou por g, com zeura, 

ou t, ut: che raugupdra; reciprocamente: oguagupdra, 

tuba, oguha. De modo que as letras t, g se mudam em g: 

(52) Idem. Idem, pag. 81. 

(53) No texto vem sempre o verbo eco seguido de um u. 
(54) Figueira — ob. cit. pag. 84. 
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salvo nos seis verbos acima apontados <B5) os quais nunca 

perdem o nem o mudam, salvo em x, precedendo i. 

O mesmo modo tem os verbos neutros que tem g, com 

zeura, depois de artigo, ut: ago, etc., ut: Pedro noipo~ 

tdri ogo, nao quer o seu ir, scilicet, nao quer ir. 

De que todos conheciam praticamente o emprego 

dessas particulas sao testemunhos claros os trabalhos 

literarios escritos com corregao por eles proprios, e pelos 

que aprenderam a lingua na mesma escola do trabalho 

e do sofrimento. Neste trecho da "Conquista Espiritual", 

varios exemplos se encontram da justa aplica^ao dos de- 

terminatives, como e facil perceber: 

"Carai ocem jepe hague oguero angapyhy, hae gue- 

tame ojeby hagua rehe note inangata oicobo. Ac6i 

icarai eymbae Carai agui che rembiro quyhyje cue obahe 

chebe, hae guapicha agui oneangu catu ramo ndojeby 

potabeyn guetame, che irun ramo note iquyreyn meme. 

Hae ramo mbojepi oroguata icarai eymbae ore amota- 

reymbara agui oroyepeabo" (B6). 

Ai encontramos hae guetame ojeby hagua rehe note 

inangata oicobo, onde os chamados reciprocos tem apli- 

cagao exata: 

guetame —> guetd -j- me (pe) —> gu-\-etd-{-me {pe) 

ojeby —> o + jeby, 

indicando claramente que os brancos cuidavam de sua 

volta (deles, o) a sua patria (deles, gu). 

(55) Esses verbos sao: aiogoc, aiocyb, aiogub, aixoo, aizuu, 
aixuban. Vem a pag. 83 da ob. cit. de Figueira. 

(56) Aba reta icarai eyn baecue Tupa etc. In Anais da Bi- 
blioteca Nacional do Rio de Janeiro. Vol. VI, pag. 217. Rio de 
Janeiro, 1879. 
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Sem que os velhos gramaticos houvessem esclarecido 

a razao do uso de gu no primeiro caso, e do o, no se- 

gundo, ai esta demonstrado que gu se aplica as palavras 

iniciadas por vogal e o as que se iniciam por consoante. 

Logo a seguir, vemos tambem guapichd, seus parentes 

{deles, acoi icarai eymbae) onde aparece o gu afetando 

o tema apichd, apichdr. 

Da mesma forma, nos catecismos <67) que provem 

dos primeiros tempos, com identico rigor sao aplicados 

os indices de rela§ao, tudo demonstrando, enfim, que a 

falta apenas de analise dessas ocorrencias se devem 

atribuir as confusoes das gramaticas e as deficiencias 

de esclarecimento, perceptiveis ate hoje nas obras mo- 

dernas. 

De todos estes autores, aquele que com mais larga 

visao tentou justificar o emprego de relatives e reciprocos 

foi, sem contestagao, Batista Caetano(B8). Notavel co- 

nhecedor da lingua e analista minucioso da celebre "Abd 

retd ycaray eyn baecue Tupd upe ynemboaguiye ucd Pay 

de la Comp,a de I. H. S. poromboeramo", nao teve, 

porem, oportunidade de, em seu valiosissimo "Esbo^o 

Gramatical", abordar a fundo o emaranhado problema. 

Apontamentos e notas esparsas encontram-se no "Voca- 

(57) Principalmente os de: Montoya — Catecismo de la 
lengua guarani, de 1640; Padre Joao Filippe Betendorf. — Com- 
pendio de Doutrina Christa, na lingua Portugueza, e Braslllca, 
de 1687; Padre Antonio de Araujo — Catecismo Brasilico da Dou- 
trina Christa, de 1618. Vide na Bibliografia, in fine, esses nomes. 

(58) Batista Caetano (de Almeida Nogueira) — Esbo^o Gra- 
matical do Abahee ou Lingua Guarani, chamada tambem no Brasil 
Lingua Tupi ou Lingua Geral, propriamente Abaneenga. In Anais 
da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Vol. VI. Rio de Ja- 
neiro. 1879. 
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bulario" <M), sem o nexo imprescindivel, entretanto, a 

formagao de um elucidario mais ou menos completo. 

Reunindo sob a denominagao generica de pronomes 

as partlculas pronominais, cuja fungao nao e a mesma das 

desinencias verbais das llnguas latinas, e os pronomes 

pessoais propriamente ditos, da a denominacao de pro- 

nomes agentes as primeiras e a de pronomes pacientes 

aos segundos (60). Entre estes, sem muita razao, indue 

quatro indices de relagao determinativa de posse, levado 

talvez pelo fato de se os traduzirem em portugues, em 

certas oragoes, por pronomes de caso obliquo, e pela 

coincidencia do uso do £ e do o como indicadores de 3.a 

pessoa junto de verbos. 

Ora, e facil veriflcar que nas prdprias exemplifi- 

ca§6es do grande mestre, sempre que aparecem os seus 

pronomes pacientes de terceira pessoa, o verbo deixa de 

funcionar como tal para funcionar como substantive e 

para poder entrar em estado de possessao, determinado 

pelos Indices de relagao. 

Nos dois casos — Indices prepostos a verbos transi- 

tivos e intransitivos ou a nomes — surge sempre a ideia 

de posse, e nao de agao, se se nao confundir i e o, par- 

tlculas pronominais, com i e o, indices de relagao pos- 

sessiva. 

Alias, e o que se induz dos quadros de Batista 

Caetano, insertos em seu excelente trabalho para de- 

monstrar as possiveis interpretagoes que se podem dar 

(59) Batista Caetano (de Almeida Nogueira) — Vocabulario 
das palavras guaranis osadas pelo traductor da "Conquista Espi- 
ritual" do Padre A. Ruiz de Montoya. In Anais da Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro. Vol. VII. Rio de Janeiro, 1879. 

(60) Idem — Eabo^o Gramatical, pags. 9 e 10. 
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aos verbos da l.a conjugagao, quando se Ihes antepoem 

partlculas pronominais ou pronomes e quando se Ihes 

atribue fungao nominal. Ora, e justamente quando o 

verbo se transforma em nome que aparecem os Indices 

de relagao com seu justo valor e forga, tanto quanto e 

quando o verbo sofre a presenga de pronomes que a estes 

se da o caracter de paciente ou acusativo. 

Podemos realmente, prescindindo de varias letras 

que entram na forma^ao de casos especiais de verbos 

da primeira conjugaxjao, quando supostos da segunda, 

admitir <61): 

cu-hehe voo 

re-bebe voas 

o-bebe voa 

d-hd vou 

re-ho vais 

o-ho vai 

che-bebe voo-me 

nde-bebe voas-te 

i-bebe voa-se 

che-ho vou-me 

nde-ho vais-te 

i~h6 vai-se 

che-bebe o meu voar 

nde-beb4 o teu voar 

i-bebe o voar dele 

che-ho o meu ir 

nde-ho o teu ir 

i-h6 o ir dele 

Mas, vemos nesses exemplos, claramente: na pri- 

meira coluna, a conjugagao regular dos verbos com as 

partlculas pronominais funcionando como desinencias em 

portugues; na segunda, os pronomes pessoais represen- 

tando o paciente ou acusativo e, na terceira, o verbo com 

fungoes evidentes de substantives: o meu voar — o meu 

(61) Batista Caetano — Esbo?o Gramatical, cit. pag. 28. A' 
pagina 21 do mesmo " Esbogo" le-se: — Os infinitivos precedidos 
dos pronomes pacientes podem figurar de substantives e tambem 
de infinitivos de modo analog© aos do latim me dormire, te ma- 
nere, etc. Assim che cema, o me sair, o sair de mim, a minha 
saida; nde paba, o te acabar, o acabar de ti, o teu acabar". 
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voo; o meu ir — a minha ida; o voar dele — o voo dele; 

o ir dele — a ida dele. 

Nao ha razao alguma, portanto, para que sejam 

incluidos como pronomes pacientes os Indices de relagao 

passessiva que, com os verbos s6 aparecem quando eles 

se transformam ou sao considerados substantives. Ana- 

lisaremos logo a seguir as peculiaridades dessas for- 

magoes. 





DO DEMONSTRATIVO GENfiRICO T 

E DOS TEMAS EM GERAL 

Para compreensao perfeita da teoria dos relativos 

e reclprocos, ha vantagem em considerar o t que ocorre 

fixo ou movel em numerosas palavras da lingua, como 

um demonstrativo geral ou mesmo como um demonstra- 

tivo articular. 

De fato, a analise demonstra que grande numero 

de palavras suceptiveis de receber Indices de posse, quer 

sejam r, h, i, o, ou gu, passam de uma fase de indetermina- 

qao completa para um estado de nao-possessao ou estado 

absoluto, caracterisado pela anexagao de um t(62). 

Este t e que as individualisa, seja de maneira vaga, 

seja de maneira precisa. Assim 

egd — olho, olhos —> tegd — o olho, os olhos 

eta <— patria —> tetd — a patria 

enonde — frente —> tenonde — a frente 

ub — pai —> tub — o pai 

eco — ter —> teco — o ter 

acy — doer —> tacy — o doer, a dor 

ave — caminho —> tave — o caminho. 

(62) Anchieta — Arte de Gramatica cit. pags. 12 e 17. 
Montoya — Arte de Gramatica cit. pag. 40. 
Martinez (Alfredo) — Origenes y leyes del Lenguaje 

aplicadas al idioma guarani, pag. 198 e segs. 
Batista Caetano — Esbo?o Gramatical, cit. pag. 43. 
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Ora, admitida a existencla, pelo menos tedrica, das 

palavras em estado de indetermina^ao, tais como egd, 

eta, enonde, etc., e verificada a perda do t, que as pos 

em estado absoluto, desde o momento em que entram em 

estado de possessao relativa por for^a dos indices ou da 

presenga do pronomes, e logico admitir que e o t que se 

substitue por outros indices e nao os indices que dire- 

tamente se vao antepor ao tema primario. Ha como que 

uma passagem harmonica do estado indeterminado para 

o estado de possessao relativa ou reciproca. 

Como, porem, esse fato s6 se verifica com frequen- 

cia nas palavras que se iniciam por vogal, isto e, nas 

que tern vogal inicial quando reduzidas ao seu estado de 

indeterminagao, em duas classes se hao de dividir os 

temas capazes de serem alterados pelos Indices de relagao: 

1.° — iniciados por vogal 

2.° — iniciados porconsoante 

Da mesma maneira que os pertencentes a primeira 

classe se consideram em estado de nao possessao quando- 

trazem anteposto o t, os da segunda devem ser conside- 

rados tambem nesse estado, embora nao o tenham apa- 

rentemente: 

mbae, cousa —> mbae, a cousa 

quyce, faca —> quyce, a faca. 

Considerando assim os temas, estao eles aptos a 

passar para os estados de relagao de possessao e de re- 

lagao dita de genitivo. 

Permutarao os da primeira categoria o seu t caracte- 

ristico pelos indices proprios e receberao, os da segunda,. 

esses mesmos indices por simples anteposi^ao. 
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Quatro casos especiais de rela^ao podem apresentar- 

se para cada classe: (63) 

1.° 

2.° 

3.° 

4.° 

das relagoes de mim, de ti, de nos, de vos 

da relagao dele 

da rela^ao de si 

da relagao de genitivo. 

As relagoes de mim, de ti, de nos, de vos, quando as 

palavras sao da primeira classe, se exprimem pospondo 

aos pronomes pessoais che, nde, ore, pende, regidos, o 

tema regente em que o ^ se substitue por r. Assim: (64) 

egd —> tegd —> 

eta —> tetd —> 

enonde —> tenonde —> 

che regd — os olhos de mim 

nde regd — os olhos de ti 

or^ regd — os olhos de nos 

pende regd — os olhos de vos 

che retd — a patria de mim 

nde retd — a patria de ti 

ore retd — a patria de n6s 

pende retd — a patria de v6s 

che renonde — a frente de 

mim 

nde renonde — a frente de ti 

ore renonde — a frente de 

n6s 

pende renondS — a frente 

de vds 

(63) Adam (Lucien) — ob. cit. pag. 22 e segs. 
Sampaio (Teodoro) — O Tupi na Geografia Nacional, 

3.a ed. pag. 35. 
(64) Eatista Caetano — Vocabulario cit. £timos: e^a, eta,, 

enonde, eco. Montoya — ob. cit. pag. 5, nota 2.a. 
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eco —> teco —> 

che reco — o ter de mim 

nde reco — o ter de ti 

ore reco — o ter de nds 

vende reco — o ter de vos 

Como esta evidente, as relates de mim, de ti, etc., 

aplicam-se as categorias gramaticais diversas e se revelam 

pela existencia do r que as afeta e que Ihes transmite 

desde logo a ideia de possessao que ha de ser exercida 

por uma das duas primeiras pessoas: che, ore, ou nd6, 

pende (6B). 

Paralelamente a passagem do nominativo, do estado 

de indeterminagao para o estado de nao-possessao, mani- 

festado pela presenga do t, da-se a passagem do estado 

absolute para o de relagao de primeira e segunda pessoas, 

gragas a substituigao do mesmo t pelo r. 

Por isso, como dizemos que egd, eta, enonde, eco, 

valem apenas olho, pdtria, frente e ter; e tegd, tetd, 

tenonde, teco valem o olho, a patria, a frente, o ter, 

poderemos dizer que regd, retd, renonde e reco corres- 

pondem a o olho de, a pdtria de, a frente de, o ter de; 

de mim {che), de ti {nde), de nos, {ore), de vos {pende). 

A uma primeira determinagao por meio do t, corres- 

ponde uma segunda de possessao, por meio dos pronomes. 

E' evidente que, ao traduzir as expressoes para o 

portugues, mantivemo-nos rigorosamente dentro do campo 

dos correspondentes lexicos, para evitar confusoes. Sa- 

(65) Batista Caetano — Esbo?o Gramatical cit. pag. 10, 
parag. 12. 
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bemos que, por extensao, teco se traduz tambem por vida,, 

norma, conduta, mas quizemos manter o sentido primario, 

que, alias, se revelaria, mesmo em portugues, nas expres- 

soes tenencia e tenga, embora antiquadas. 

A segunda classe pertencem numerosas palavras que 

se iniciam por consoantes quaisquer, isto e, inclusive as 

iniciadas por r e n ou ro e no, e mesmo algumas por m. 

Mas, com rigor, poderiamos considera-las como da pri- 

meira classe, recebendo te em lugar do t simples e, 

vice-versa, muitas daquelas poderiam passar para esta, 

desde que as considerassemos com r aposto, tais como 

ayr, rayr; egd, regd, etc.. Temos, entretanto, a distinguir 

entre as que tern r aposto de transigdo ou r aposto per- 

manente, 

Regd, por exemplo, tern um r aposto transitorio, pois 

o abandona logo que egd entra em estado de relatividade 

ou de reciprocidade possessiva, ao passo que rahd tern 

um r aposto permanente, pois mesmo nas relagoes de mim, 

de ti, de nos, de vos, recebe outro r (re) e nao o perde 

quando acrescido de outros indices (66). 

Isso demonstra que muitas das palavrasfiniciadas por 

consoante no momento em que se tratou do estudo da 

lingua (meados do seculo XVI), poderiam em epocas 

anteriores ter tido vogais iniciais. A propria indole 

da lingua, nao permitindo a conjungao de duas consoan- 

tes (pr, gr, cr, rp, ct, etc.) pode ser argument© favo- 

(66) Adam (Lucien) — Ob. cit. pag. 22 diz; "La relation 
de vous s'exprime en posposant au pronom personnel regi, le the- 
me regissant affecte des prefixes nd-, nde-. Ex: pe nd-ugy, 16 
sang de vous, pe- nd- ub le pere de vous; pe nde-panaku le panier 
de vous". Ha evidente confusao. Nenhum dos classicos sugere 
o caso de nd, nde, como prefixes. 
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ravel a essa assergao, como a nao existencia de 6, d, g 

puros deve merecer atengao sob esse ponto de vista. 

De qualquer forma, porem, nestas que consideramos 

iniciadas por consoante, ha encapsulada a ideia de nao 

possessao, e semi-velada a ideia de relates de mim, de 

ti, etc., porque semi-expressa esta ela gra§as a presen^a 

dos pronomes che, nde, etc. 

Assim, aquelas mesmas relagoes, quando as palavras 

sao consideradas como da segunda classe, exprimem-se 

pela simples posposigao do tema regente aos pronomes 

pessoais regidos: 

che mbae — a cousa de mim 

nde mbae — a cousa de ti 

ore mbae — a cousa de nos 

pende mbae — a cousa de vos 

mbae —> mbae —> 

quyce —> quyce —> 

che quyce — a faca de mim 

nde quyce — a faca de ti 

ore quyce — a faca de nos 

pende quyce — a faca de vos 

Apenas para efeito de racioclnio poderiamos supor 

mbae e quyce precedidos de te e de re, e dizer: 

mba6 —> tembae —> 

che rembae 

nde rembae 

ore rembae 

pende rembat 

quyce —> tequyce —> 

che requyce 

nde requycd 

j orS requyce 

[ pende requyce 
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Embora parega verdadeiro absurdo essa formagao 

no estado atual da lingua, nao deixa de ser interessante 

notar o fato de encontrarmos: 

naen —> 

nimbo —> 

panacu —> 

mimby —> 

che renaen 

nde renaen 

ore renaen 

pende renaen 

che renimbo 

nde renimbo 

ore renimbo 

pende renimbo 

che repanacu 

nde repanacu 

ore repanacu 

pende repanacu 

che remimby 

nde remimby 

ore remimby 

pende remimby 

E com a agravante de nao receberem i e o para as 

relagoes dele e de si, mas tambem h e gu, caracterlsticos 

das palavras come^adas por vogal. Sao excegoes, nao ha 

duvida, mas que podem sugerir rembae e requyce. 

(67) Anchieta — 
Montoya — 
Figueira — 

Arte de Gramatica, cit. pag. 19. 
Arte de Gramatica, cit. pag. 11. 
Arte de Gramatica, cit. pag. 80. 
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Como no caso anterior, as tradugoes aqui se atem 

ao restrito significado dos termos componentes. 

Estudadas essas rela^oes, que sao as genericas para 

as duas primeiras pessoas, vejamos como indicar as de 

terceira, sempre mais complexas. 

A relagao dele {deles, dela, delas), exprimem-se pela 

anteposigao ao tema, de h, quando pertencente a primeira 

classe, e de um i, quando pertencente a segunda, isto e, 

iniciada por consoante. Dizemos h porque e este signal 

o mals corrente e o unico que pode indicar com justeza 

a leve aspiragao com que se deve pronunciar a vogal 

inicial do tema. 

Anchieta, entretanto, usou sempre do q, e outros 

autores adotam o s. A proposito deste Indices e con- 

veniente notar, tambem, que nos textos aparece o i con- 

fundido com y e ambos com h ou i, demonstratives de 

substantives e adjetivos, principalmente de origem par- 

ticipal, bem como com os dos participios passados em pyr. 

Teremos, usando de palavras da primeira classe: 

che regd 

nde regd 

ore regd 

pende regd 

egd —> tegd —> —> hegd 

eta —> tetd —>-i 

j" che retd 

nde retd 

ore retd 

pende retd 

—> hetd 

enonde —> tenonde —> . 

che renonde 

nde renonde 

ore renonde 

pende renonde 

—> henonde 
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ecd —> teco —> 

che reco 

nde reco 

ore reco 

[pende reco 

•> heed 

A mesma relagao, quando tratar-se de temas da se- 

gunda classe, dara: 

che mbae 

nde mbae 

ore mbae 

pende mbae 

mbae —> mbae —> —> imbae 

nde quyce 
quyce —> quyce —> -i , , —> iquyce 

■ ore quyce ^ ^ * 

pende quyce 

Sao esses dois indices os chamados relatives nas 

velhas gramaticas. 

E' ao ft e ao i que Batista Caetano <68) chama pro- 

nomes pacientes, considerando-os, por certo, em fun^ao 

dos verbos. Deixam de ter essa fungao, evidentemente, 

quando se incorporam ao tema para indicar relativi- 

dade de posse, como alias o mesmo autor sugere em seu 

Vocabulario(69). Como pronomes valem o, a, os, as, 

Ihe, Ihes e, com os substantives ou palavras substantiva- 

das: do, da, dos, das, dele, dela, deles, delas. Ve-se que 

ha uma completa harmonia de valores, alternando-se a 

h e o i conforme o tema se inicia por vogal ou consoante. 

(68) Batista Caetano — Vocabulario, cit. letras H, I, Y. 
(69) Batista Caetano — Vocabulario, cit. pag. 147. 
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Nas palavras, de excegao, que tem r, n e, as vezes, 

m, ou outras suscetlveis de receber h, aparece um e eufo- 

nico; o mdice torna-se he, tal como em: 

haeun —> 

che rehaeun 

nde renaeun 

ore rehaeun 

pende rehaeun 

—> hehaeun 

mymbd —> 

che remymbd 

nde remymbd 

ore remymbd 

pende remymbd 

—> hemymbd 

Quanto ao i, considerado apenas mdice de rela^ao, 

pode aparecer tambem, excepcionalmente, antes dos temas 

comegados por vogal e, nesse caso, que exigiria uma serie 

de observagoes extranhas a finalidade deste trabalho, 

desdobra-se em ij, ou in se a vogal que se Ihe segue e 

nasal (70). 

Podemos citar um exemplo para cada caso: 

apo —> i+apo —> ijapo 

amotareyn —> i-\-amotareyn —> ihamotareyn 

Demais, e preciso sempre ter em vista as varias 

fungoes que podem ser exercidas pelo h e pelo i, inclusive 

a de mdice de transitividade dos verbos, muito intima- 

mente ligada as fungoes de relatives. 

(70) Batista Caetano — Esbogo Gramatical, cit. pag. 13. 
Restivo (Paulo) — Arte de la lengua guarani, cit 

pag. 169. 
Montoya (A. Ruiz de) — Arte de Gramatica, cit. pg. 12. 
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A rela§ao de si, confusa em portugues (71), exprime-se 

pela anteposigao, aos temas da primeira classe, de gu, 

obtendo-se o desenvolvimento completo das relagoes de 

posse: 

egd —> tegd —> 

etd —> tetd —> 

enonde 

—> tenonde —> 

eco —> teco —> 

che regd 

nde regd 

ore regd 

pende regd 

che retd 

nde retd 

ore retd 

pende retd 

■> hegd —> guegd 

—> hetd —> gueta 

che renonde 

nde renonde 

ore renonde 

pende renonde 

che reco 

nde reco 

ore reco 

pende reco 

—> henonde —> 

guenonde 

■> heco —> gueco 

Aos temas da segunda classe antepoe-se o para a 
indicagao determinlativa da mesma rela^ao: 

(71) Carneiro Ribeiro (Ernesto) — Seroes Gramaticais, pag. 
538: "Ao adjetivo seu, sua, seus, suas ajuntam-se ds vezes as varia- 
nces pronominais, dele, dela, deles, delas, quando do emprego do 
possesivo resulta algum equivoco, dizendo-se seu livro dele, seus 
livros deles, seus livros dele, sua casa deles, sua casa delas. Tais 
modos de dizer, ainda que sao aforados em textos Portugueses de 
torn cunho, devem evitar-se, dando-se outra feigao ao fraseado". 



50 PLINIO AYROSA 

mbae —> mbae —> 

quyce —> quyce —> 

che mbae 

nde mbae • . - , ^ 
_ , —> xmbae —> ombae 

ore mbae 

pende mbae 

che quyce 

nde quyce • ^ ^ 
, , —> iquyce —> oquyce 

ore quyce 

pende quyce 

Estes Indices, gu e o, sao os chamados reclprocos. 

As mesmas observagoes que fizemos a propdsito de 

h e i, aplicam-se aos Indices o e gu. Com eles forma-se 

grande numero de adjetivos, e ate adverbios, mediante o 

auxllio de partlculas de gerundio e de outras: <72> 

pele — pi —> o -\- pi bo —> opibo — em sua pele, nu. 

pe — py —> o py + pe —> opype — com sens pes, 

a pe. 

dor — acy —> gu + acy -j- pe —> guacype — com sua 

dor, dificilmente. 

coragao — pyd —> o + pyd + pe —> opydpe — de co- 

ragao, cordialmente. 

Como no caso.das di§6es come^adas por r, n e m, 

as quais podem receber h {e) excepcionalmente, recebem 

tambem gu em lugar de o. Dai a regra que manda 

intercalar gu (e) entre o in dice pronominal de 3.a pessoa 

e o tema dos verbos de l.a conjugagao que se iniciam 

por r. 

(72) Montoya (Antonio Ruiz de) — Vocabulario y Tesoro de 
lengua guarani — Parte segunda, pags. 257v., 127 e segs. 
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E e exatamente neste aspecto interessantissimo da 

gramatica que se salienta a diferenga entre Indice prono- 

minal e Indice de relagao de posse, pois o primeiro, nos 

verbos referidos, e o (a, re, o) e o segundo e gu. 

Ora, segundo a regra geral, a terceira pessoa sendo 

indicada por o e o tema verbal comegando por consoante, 

deverlamos ter o + o quando, na verdade, temos 

o + gu^e). O o representa a 3.a pessoa e o gu{e) a 

relagao de reciprocidade. 

Como a questao e subtil e depende da analise de 

inumeros casos positives, nao poderemos com ela nos 

preocupar neste momento. Baste a constatagao desse 

fato de alta significagao. 

Finalmente, para o quarto caso da relagao dita de 

genitivo, como ocorre nas hipoteses das relagoes de mim, 

de ti, de nos, de vos, basta pospor, ao tema regido, o 

tema regente acrescido de r quando pertenga a primeira 

classe: (73) 

cunhd regd — os olhos da mulher. 

aba retd — a patria do homem. 

Pertencendo o tema a segunda classe, a relagao se 

exprime pospondo apenas o tema regente ao tema regido: 

cunhd quyce — a faca da mulher. 

aba mbae — as cousas do homem. 

(73) Martinez (Alfredo) — Origenes y leyes del lenguage 
aplicadas al idioma guarani, cit. pag. 313: "La primera forma 
de transmutacion del posesivo, al genitivo, se hizo anteponiendo 
a la cosa poseida, en caso posesivo, la entidad poseedora". 

Figueira (P. Luiz) — Arte de Gramatica, cit. pag. 16. 
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Temos assim, em linhas gerais, e sem cuidar de 

casos de excegao, o processo normativo para o uso dos 

indices de relagao determinativa de posse, que se resume 

no esquema seguinte, chamando T o tema; Tr o tema 

regido; TR o tema regente e Pr o pronome regido: 

Pr + rTR — 1.° caso da l.a classe 

Pr + TR — 1.° caso da 2.a classe 

hT — 2.° caso da l.a classe 

iT — 2.° caso da 2.a classe 

guT — 3.° caso da l.a classe 

oT — 3.° caso da 2.a classe 

Tr + rTR — 4.° caso da l.a classe 

Tr + TR — 4.° caso da 2.a classe 

1 
Ve-se por ai, claramente, que os primeiros e quartos 

casos se equivalem; naqueles aparecem pronomes pessoais 

e nestes temas gerais, ambos regidos. 

Os chamados indices relatives sao, como dissemos, 

h e i; os chamados reciprocos gu e o. Ah correspon- 

de i como a gu corresponde o. 

Aplicando estas regras aos exemplos citados por 

Anchieta, Montoya e Figueira, verificaremos a sua jus- 

teza e simplicidade (74), considerados os verbos como 

substantives: 

Anchieta: 

(74) Anchieta — Arte de Gramatica, cit. pag. 17. 

Montoya — Arte de Gramatica, cit. pag.40. 

Figueira — Arte de Gramatica, cit. pag. 71. 

Vide pag. 19 deste trabalho. 
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Che jucd  Pr + TR 

Che jam  Pr + TR 

Yjucd, ijucd  iT 

Pedro jam   Tr + TR 

Cete, hete   hT 

Che rete   Pr + rTR 

Pedro rete  Tr + rTR 

Oete   oT 

Che ruha  Pr -f rTR 

Pedro ruha   Tr + rTR 

Cuba, guuha   guT 

Qape, hape  hT 

(Joca, hoca   hT 

Quuha, huuba  hT 

Ytajd, itajd   iT 

Otajd   oT 

Qobaque, hobaque   hT 

Che robaque   Pr + rTR 

Ypo, ipo   iT <75) 

Montoya: <76) 

Che rera   Pr + rTR 

Hem   hT 

Guera  guT 

Che remimboe   Pr -f rTR 

Hemimboe   hT 

Guemimboe   guT 

(75) Na primeira coluna desta relagao aparecem y, c (antes 
de e) e 5; sao os correspondentes de i e h de Montoya. Por isso: 
cete = hete, ?ape = hape, qobaque = hobaque, etc. 

(76) Vide pag. 27 deste trabalho. 
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Che renoi 

Che rod . 

Hoo  

Guo6 ... 

Pr + rTR 

Pr -f rTR 

hT 

guT 

Figueira: <77) 

Che raba . 

Guird rdba 

Qdba, hdba 

Pr + rTR 

Tr + rTR 

hT (78) 

Os oito aspectos, pois, de uso dos indices, reduziveis 

facilmente a quatro gerais, abrangem todo o con junto 

desse capitulo notavel da morfologia do tupi-guarani, 

quer sob o ponto de vista da expressao das relagoes de 

possessao, quer da relagao chamada de genitivo. 

(77) Vide pag. 31 deste trabalho. 

(78) Figueira emprega tambem c (antes de e e i) e 5 
(antes de a, o, u) em lugar do h de Montoya. 



DAS EXCECOES 

As exce§6es as regras formuladas podem se reduzir 

de muito, em numero, desde que nao se pretenda o 

absurdo de levar em conta simples nugas de linguagem, 

caracterlsticas da ilogicidade de todos os idiomas. 

Do exame rigoroso das gramaticas e dos textos, che- 

gamos a conclusao de que cinco excegoes apenas devem 

ser conhecidas e, estas mesmas, referentes a casos par- 

ticulares de palavras compostas ou de dualidade e tran- 

si^ao de indices. Sao as seguintes: 

l.a — As palavras compostas, comegadas por vogal, 

cujo tema ou radical tern significado proprio e fixo, inde- 

pedentemente do t, tais como as que exprimem essencia 

das cousas sugerindo ideia de semente, grdo, fruto, 

cabega, etc., nao recebem t, r, h, mas apenas i e o: 

acdng 

(a + cdng) —> acdng —> . 

che acdng 

nde acdng . , 
—> mcang —> 

ore acang , ,7Cn 
,, , oacang (79> 

pende acang 

Nao existindo o r na formagao Pr + TR, nao exis- 

tira tambem na formagao Tr + TR, isto e, dir-se-a aha 

acdng, craneo do homem. 

(79) Segundo preceito de Anchieta dever-se-ia dizer: acanga, 
che acanga, etc., com a breve final. 
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Assim, sao estes os tipos de formagao: 

Pr + TR, iTR, oTR, Tr + TR. 

Bast a, porem, que a mesma palavra seja tomada com 

o significado de ramo, galho, afluente, etc., para que, 

perdidas as suas prerogativas de possuidora da ideia de 

nucleo, osso, bola, se submeta a regra geral, isto e, receba 

t, r, h, gu: 

che racdng 

nde racdng 

ore racdng 

pende racdng 

acdng —> acdng —> —> hacdng —> 

guacdng 

ou 

Pr -f rTR, hTR, guTR, Tr + rTR. 

2.a — Algumas palavras, embora recebam o t, nao 

recebem h, mas o proprio t para indicar a rela^ao deter- 

minativa de posse da terceira pessoa: <80) 

uh —> tuba —> 

che ruba 

nde ruba 

ore ruba 

pende ruba 

—> tuba —> 

guba (guuba) 

icr —> tura —> 

che rura 

nde rura 

ore rura 

pende rura 

—> tura —> 

gura {guura) 

(80) Montoya — Arte de Gramatica, cit. pag. 10. 
Anchieta — Arte de Gramdtica, cit. pag. 18. 
Restivo — Arte de la lengua guarani, cit. pag. 171. 
Figueira — Arte de Gramatica, cit. pag. 76. 
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pertencem, portanto, ao tipo: 

Pr + rTR, T, guT, Tr + rTR 

Citam-se, incluidas nesse excegao, as seguintes r 

tuba, tayra, tajyra, tajy, tyqueyra, tyby, turn. Como na 

regra anterior, variando o sentido de algumas delas, 

caem na formagao regular. Tyby, por exemplo, com o 

significado de sepultura, tern h por relativo, isto e: 

yby 

—> tyby —> 

che ryby 

nde ryby 

ore ryby 

pende ryby 

—> hyby —> guyby 

3.a — Certo numero de palavras que recebem o f 

possuem, alem do Indice normal h, um excecional tam- 

bem em t: (81) 

atd —> tatd —> 

che ratd 

nde ratd 

ore ratd 

pende ratd 

-> hatd, tatd —> guatd 

amoi 

—> tamoi 

che ramoi 

nde ramoi , . 
■> \ , —> hamoi, tamoi—> 

ore ramoi 
guamoi 

pende ramoi 

dando o tipo seguinte de formagao: 

(81) Anchieta, Montoya e Figueira. Obs. cits. pags. 18, 10i 

e 76 respectivamente. 



58 PLINIO AYROSA 

Pr + rTR, hT — tT, guTr, Tr -f rTR. 

Incluem-se nessa excegao as seguintes palavras: 

tatd, tatyuha, tamoi, taicho, tyquera, tubichd, tupd, 

tayhai, tyninhe. 

4.a — Algumas palavras iniciadas por vogal ou por 

•consoante, nao recebendo t, nem te, recebem r, h, gu. 

Estes indices, por eufonia, tornam-se ra, ha, gua; re, 

he, gue: (82) 

che rape 

nde rape 
a) pe —> pe —> 

ore rape 

pende rape 

—> hape —> guwpe 

b) nimbo —> 
nimbo —> 

che renimbo 

nde renimbo 

ore renimbo 

pende renimbd 

■> henimbo —> 

guenimbo 

e) goo —> 506 —> 

che rod 

nde rod 

ore rod 

pende rod 

—> hod —> 5^00 

constituindo, portanto, os seguintes tipos de formagao 

geral: 

a) Pr -f r(a)TR, h(a)T, gu(a)T, Tr + r(a)TR 

b) Pr + r(e)TR, h(e)T, gu(e)T, Tr + r(e)TR 

e) Pr + rTR(-5), hT(-q), guT(-9), Tr + rTR(-5) 

(82) Restivo (Paulo) — Ob. cit. pags. 169 e segs. 
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5.a — Certas palavras, em que o t ocorre fixo, nao 

recebem r, h, nem gu, mas i e o: (8S> 

tupa —> tupd —> 

tuty —> tuty —> 

che tupd 

nde tupd 

ore tupd 

pende tupd 

che tuty 

nde tuty 

ore tuty 

pende tuty 

—> itupd —> otupd 

—> ituty —> otuty 

constituindo o seguinte tipo de formagao: 

Pr -f TR, iT, oT, Tr + TR 

Citam-se, como pertencentes a esse tipo, as seguin- 

tes palavras: tupd, tuty, ty, tarobd, taby, tung, tajagu, 

tequ/iraib, tyrd, tebiro, tin, timbo, tacy, tdba. 

A questao da fixidez do t em algumas palavras, se 

de um lado se justifica pela simples considera^ao de que 

o tupl-guarani poderia ter palavras iniciadas por essa 

consoante, como as tern iniciadas pelas demais, por outro 

faz suspeitar da possibilidade do t ter sido movel em 

periodos antigos da lingua. 

Sem encontrar atualmente solugao para este e para 

outros problemas de gramatica historica, devemos ter 

em vista, no reduzido numero de palavras dotadas do t 

fixo, duas que nos parecem sugestivas: tupd e (84,. 

(83) Vide Anchieta, Montoya e Figueira. Obs. cits, e 
pags. cits. 

(84) Batista Caetano — Vocabulario cit. etimos tupa e ty. 
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A primeira designativa de um ser supremo, de um 

Deus, enfim, e a segunda equivalente a uma extensao 

provavel do y, agua. Sao da "Conquista Espiritual" estas 

palavras:(85) 

"Tupa reyme haba, hae heco monepeteyn abe oiquaa 

berami. Tupa yn e ramo tenia mocoi oneen omboyehea 

tu hae pa. Tutu he! aba ohemondyyn ramo. Pd cotera 

pdnga hei aba oporandu ramo mbae amo rehe. Aipo 

ramo Tupa reco inungareyn bae rehe, hae hembiapo rapi- 

chareyn rehe oyepya mongeta ramo Tupa hei chupe: 

conico tutu mbae paco!? Oyabo nunga corami ohero 

Tupa 5J. Y. onemondyyn catu pype hera monabo ang". 

Montoya, portanto, pensava que a palavra Tupa 

tinha origem numa expressao interjectiva em que tu e 

uma interjeigao e pa, contragao de pdnga, indice de in- 

terrogagao (86). Ora, como tal, tu ou u se equivalem, e 

tanto se podera dizer tupa como upd, isto e, com t fixo 

ou com vogal inicial. Alem disso, encontramos tupa, 

absolute de upd, com os significados de lugar, tempo, 

modo de estar pousado (leito, cama, rede, etc.) e com 

Indices duplos de relagao (vide exce^ao 3.a), t e h: 

tupa —> hupd, tupa. 

Mais impressionante, porem, e o fato de tub, pai, 

gerador (87), tema de onde provem grande numero de 

(85) Conquista Espiritual (Aba reta eyn, etc). — Anais Bi- 
blioteca. Vol. VI, pag. 107. 

(86) Montoya, no "Tesoro de la lengua guarani", ed. de 
1876. pag. 402 v. diz tambem; "Tupa, composta de tu, admira^ao, 
e pa, pergunta, nome que aplicaram a Deus". 

(87) Aos significados gerais de tub, pae, genitor, etc. ocor- 
rem: ovos de peixe; abelha mestra; verbos estar, p-ousar, deixar; 
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palavras de sentido conexo ao sentido que se da a tupd, 

aparecer como excegao tambem (vide excegao 2.a), re- 

cebendo r, mas nao h, quando os derivados tem t, r, h, gu. 

Quanto a ty (88), urina, so o uso poderia ter deter- 

minado a fixagao do t, pois tudo faz crer que ty seja o 

^stado de nao possessao de y, cujos significados sao: 

liquido, caldo, agua, sumo, urina, manar, correr, fluir, 

rio, etc.. 

As excegoes, enfim, quando analisadas a fundo, de 

tal ou qual maneira se conformam as regras gerais, re- 

Telando, parece-nos, aspectos evolutivos da lingua. 

tnolhado, encharcado, etc. Manoel Domingues — Raices Guaranies 
— escreve Tupang, pag. 13, in nota. 

(88) Vide pag. 59 deste trabalho; 4.a excegao. 





DOS VERBOS 

Em quasi todos os exemplos citados, para justlfica- 

gao das regras formuladas, empregamos substantives 

com o intuito de dedicarmos este capltulo especial aos 

temas verbais. Mas, suj eitar-se-ao a receber os Indices 

ja estudados? Nao ha duvida que sim, pois e de regra 

em tupi-guaranl que os infinites dos verbos funcionem 

sempre como substantivos e, por isso, devem sujeitar-se 

as modalidades expressas pelos Indices de rela§ao posses- 

si va, principalmente os de segunda conjugagao, isto e, 

aqueles que sao conjugados com os pronomes pessoais. 

Prescindindo das letras accessorias que podem apa- 

recer ligadas ao radical ou ao tema, devemos levar em 

consideragao, apenas, que os verbos terminados em con-^ 

soante admitem quasi sempre um a breve final, no infi- 

nitive <89). 

Por isso, dividi-los-emos em duas grandes classes, 

seguindo o mesmo processo ja usado para o estudo dos. 

substantivos: 

1.a — iniciados por vogal 

2.a — iniciados por consoante 

(89) Anchieta — Arte de Gramatica, cit., pag. 2, diz: 03- 
tupis de Sao Vicente que sao alem dos Tamoios do Rio de Janeiro, 
nunca proimnciam a ultima consoante do verbo afirmativo, ut pro« 
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A essas classes podem pertencer tanto verbos transi- 

tivos ou intransitivos como verbos da primeira ou da 

segunda conjugagao. A aplicagao a todos eles dos Indi- 

ces de possessao indicar-nos-a, evidentemente, as altera- 

^oes que sofrem, facilitando uma visao panoramica do 

comportamento. dos Indices em presenga de verbos. 

Batista Caetano procurou estabelecer confront© entre 

os resultados obtidos mediante a sujeigao de verbos de 

primeira conjugagao a pronomes pessoais; nos nos limi- 

taremos a confrontar, separadamente, verbos de uma e 

outra conjugagao com os infinitos ligados aos Indices. 

As decorrencias de transitividade das vozes verbais 

aparecerao nas tradugoes quando possivel, ou nelas se 

diluirao, visto como apresentam singularidades que nao 

atingem aos nossos propdsitos teoricos. 

Para exemplificar, tomaremos verbos constituidos 

por temas ou radicais pertencentes as duas classes, sem 

nos preocuparmos com o a final dos terminados em 

consoante. 

Ho — ir (intransitive, radical, consoante inicial) (90). 

Como verbo: aha, reho, oho. 

Com os indices: 

ho —> 

che ho 

nde ho 
. —> iho —> oho 

ore ho 

pende ho 

apab dizem apa, pro acem e apen pronunciam o til apenas; pro 
ajur, aju. 

Vide tambem Figueira — Arte de Gramatica, cit. pag. 96; 
.Montoya — Arte de Gramatica, cit. pag. 98 e segs. 

(90) Batista Caetano — Esbogo Gramatical, cit., pag. 28. 
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S6 a anteposigao dos pronomes, sendo ho iniciado 

por consoante, indica as relagoes do tipo Pr + TR e, 

portanto: 

o ir de mim — a minha ida 

o ir de ti — a tua ida 

o ir de nos — a nossa ida 

o ir de v6s — a vossa ida 

equivalente, ai, ao substantive ida. As relagoes iho e oho: 

o ir dele — a ida dele 

o ir de si — a sua ida, 

correspondem tambem as formagoes iT e oT das regrbs 

gerais dos substantives. O quarto caso, de genitive, 

sera Tr + TR. 

Bebe — voar (intransitivo, tema, consoante inicial) 

Como verbo: abebe, rebebe, obebe. 

Com os Indices: 

che bebe 

nde bebe 
bebe —> 

pende bebe 

que se interpretara: 

, , ,, —> ibebe —> obebe 
ore bebe 

o voar de mim — o meu voo 

o voar de ti — o teu voo 

o voar de nos — o nosso voo 

o voar de vos — o vosso voo 

o voar dele — o voo dele 

o voar de si — o seu voo 
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Ayhu — amar (transitive, tema, vogal inicial). 

Como verbo: ahayhu, rehayhu, ohayhu. 

Com os Indices: 

ayhu —> 

che rayhu 

nde rayhu 

ore rayhu 

pende rayhu 

—> hay hit —> guayhii 

Como se ve, na conjuga^ao normal aparece um h 

para indicar transitividade, obrigando as tradu^oes: 

amo-o, amas-lo, ama-o ou, duplicando os indicadores pes- 

soais, em portugues: eu o amo, tu o amas, ele o ama. 

Nas relagoes de mim, de ti, etc., pelo fato do verbo 

se iniciar por vogal, aparece o r, e pela mesma razao 

o h e o gu; teremos: 

o amar de mim 

o amar de ti 

o amar de nos 

o amar de vos 

o amar dele 

o amar de si 

— o men amor 

— o ten amor 

— o nosso amor 

— o vosso amor 

— o amor dele 

— o sen amor. 

Pab — findar (intransitive, radical, iniciado por con- 

soante). 

Como verbo: apdh, repdb opdb ou apd, repd, opd. 

Com os indices: 

pab —> pdba —> 

che pdba 

nde pdba 

ore pdba 

pende pdba 

—> ipdba —> opdba 
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Paba e a forma do infinitivo em a final, breve, que 

lembra o carater do substantivo verbal: 

o findar de mim 

o findar de ti 

o findar de nos 

o findar de vos 

o findar dele 

o findar de si 

o meu fim 

o teu fim 

o nosso fim 

o vosso fim 

o fim dele 

o seu fim 

Berab — brilhar (intransitive, tema, iniciado por 

consoante). 

Como verbo: dberdb, reberdb, oberdb, ou aberd, 

reberd, oberd. 

Com Os indices: 

berdb —> berdba —> 

che berdba 

nde berdba 

ore berdba 

pende berdba 

—> iberdba —> 

oberdba 

portanto: 

o brilhar de mim 

o brilhar de ti 

o brilhar de nds 

o brilhar de vos 

o brilhar dele 

o brilhar de si 

— o meu brilho 

— o teu brilho 

— o nosso brilho 

— o vosso brilho 

— o brilho dele 

— o seu brilho. 

Ar — tomar (transitive, radical, iniciado por vogal) 

Como verbo: ajar, rejdr, ogudr. 

Com os Indices: 

dr —> dra —> 

che rdra 

nde rdra 

ore rdra 

pende rdra 

—> hdra —> gudra 
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Ha neste verbo, por ser transitive, algumas varian- 

tes, como e facil notar. Conforma-se, entretanto, aos re- 

quisites essenciais: 

o tomar de mim 

o tomar de ti 

o tomar de n6s 

o tomar de vos 

o tomar dele 

o tomar de si 

— o tomar-me 

— o tomar-te 

— o tomar-nos 

— o tomar-vos 

— o toma-lo 

— o tomar-se-o 

— a minha tomada 

— a tua tomada 

— a nossa tomada 

— a vossa tomada 

— a tomada dele 

— a sua tomada 

Resumindo, temos as seguintes formagoes sinteticas: 

a) Pr + TR, iT, oT, Tr + TR (ho) 

b) Pr + TR, iT, oT, Tr -f TR (bebe) 

c) Pr + rTR, hT, guT, Tr + TR (ayhu) 

d) Pr -f TR, iT, oT, Tr 4- TR (pab) 

e) Pr -f TR, iT, oT, Tr + TR (berab) 

f) Pr + rTR, hT, guT, Tr + rTR (ar) 

Essas formulas demonstram que, em tese, os verbos 

quer terminem em consoante ou vogal, quer sejam transi- 

tivos ou intransitivos, seguem as normas estabelecidas 

para a formagao dos substantives, isto e, recebem r, h, gu 

quando tern vogal inicial e i, o, quando consoante. 

Vemos que a=b=d=e (consoantes) e que c=f 

(vogais). De fato, ayhu e dr sao os que se iniciam por 

vogal. 

Relativamente aos verbos da chamada 2.a conjuga- 

gao (91), isto e, os que se conjugam com pronomes pes- 

(91) Montoya — Arte de Gramatica, cit. pag. 46. 
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soais, a aplicabilidade dos indices de relagao e logica e 

imediata; esses verbos sao essencialmente verbos nomi- 

nais, ou adjetivos, com mals rigor. A eles podem reu- 

nir-se, de fato, todos os adjetivos qualificativos <92). 

"Considerem-se, diz Batista Caetano, hom, bonito, 

mdu, adjetivos como dorido e sabido; imaginem-se verbos 

correspondentes a doer e saber e ter-se-ao os verbos 

adjetivos do abanheenga: che catu, icatu; che pochy, 

nde pochy, etc. E como (segundo notou Figueira a pro- 

posito da suposta terceira pessoa relativa), da-se essa 

conjugagao quando ha um adverbio na frase, ou outro 

verbo, ve-se que realmente os dizeres mediante os adje- 

tivos sao: che catu he, me bonum dico; nde pord ete, te 

pulchrum vere; ou antes te pulchrum dicatur; ipochy rae, 

cum malum sic dicatur" (93). 

Teremos assim, simplesmente para exemplificar: 

che racy 

nde racy , 
acy —> tacy —> , —> hacy —> guacy 

ore racy 

pende racy 

maendudr 

maendudr —> 

che maendudr 

nde maendudr 

ore maendudr 

pende maendudr 

> imaendudr 

omaendudr 

O primeiro iniciado por vogal, e o segundo por 

consoante, ambos como substantives dao os equivalentes: 

(92) Batista Caetano — Esbo?o, cit., pag. 14. 

(93) Batista Caetano — Esbo?o, cit., pag. 23. 
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o doer de mim 

o doer de ti 

o doer de nos 

o doer de vos 

o doer dele 

o doer de si 

— a minha dor 

— a tua dor 

— a nossa dor 

— a vossa dor 

— a dor dele 

— a sua dor 

o lembrar de mim 

o lembrar de ti 

o lembrar de nos 

o lembrar de vos 

o lembrar dele 

o lembrar de si 

— a minha lembranga 

— a tua lembranga 

— a nossa lembranga 

— a vossa lembranga 

— a lembranga dele 

— a sua lembranga 

Se as regras gerais se mostram boas para os verbos, 

quando eles sao considerados substantivos, e de esperar 

que boas sejam tambem para quaisquer outras categorias 

gramaticais quando substantivadas. E isto provar-se-a 

com grande facilidade. Quanto aos verbos comegados 

por vogal, e desnecessario repetir, admitem quasi todos 

formagao geral com t no infinitivo: ur, vir —> tur, 

o vir em geral —> turn; dr, tomar —> tar. toma-lo em 

geral — > tdra, etc.. 



DA SINTAXE DE REGENCIA DOS 

INDICES DE RELAQAO 

As maiores dificuldades da sintaxe dos indices de re- 

lagao residem na formagao de oragoes em que entram 

relatives e reciprocos, isto e, aspectos de relatividade e 

de reciprocidade de terceira pessoa. Essas dificuldades 

tomam ainda maior vulto quando nas oragoes aparecem 

dois verbos e dois agentes. 

Tao sinteticamente quanto possivel, e fundamenta- 

dos no que foi ja exposto, vamos passar em revista as 

regras essenciais vagamente estudadas pelas velhas gra- 

maticas, e demasiadamente particularisadas por Resti- 

vo (94). 

Parece-nos que as cinco regras conhecidas nao 

abrangem a maioria dos casos correntes e, por isso, ten- 

taremos a formulagao de mais uma, capaz de orientar a 

organizagao de oragoes mais complexas. 

Regra I; 

Nas oragoes absolutas, em que aparece um s6 verbo, 

o nominativo deve estar precedido dos indices h, i, ou 

substitutos excepcionais. Por exemplo: (95). 

(94) Restivo (Paulo) — Arte de la lengua guarani, cit. 
pag. 169. 

(95) Restivo (Paulo) — Idem, idem ,pag. 174. 
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seus inimigos fugiram — inamotareymbd ojdba (dele) 

seus olhos negros — hegd hun (dele) 

seus pais ficaram — tubetd opytd (dele) 

Na primeira frase aparece i porque namotareymbd 

se inicia por consoante; na segunda h porque egd em 

estado de nao determinagao tem vogal inicial e na ter- 

ceira t porque a palavra ub, por excegao, recebe o mesmo 

t demonstrativo por relativo. 

Vemos mais que o uso de seus, em portugues, cor- 

responde, nestas frases, ao ejus latino. 

Regra II: 

Nas oragoes absolutas, se o seu caso obliquo se refere 

ao nominativo, elas se formam com os Indices o, gu ou 

substituidos excepcionais; se a outro caso, com os Indices 

h ou i. 

Assim, quando dizemos: Pedro o matou com sua 

espada, temos necessidade de saber, em portugues, se 

Pedro o matou com sua espada dele (Pedro) ou se com 

a espada pertencente a quern ele matou. Na primeira 

hipotese, isto e, se o caso obliquo se refere ao nomina- 

tivo Pedro, teremos: 

Pedro ojucd oquycepucu pype, 

onde o Indice o, de quycepucu, indica perfeitamente 

o occidit gladio suo, em latim. 

Admitindo que a espada nao fosse de Pedro, mas 

do morto, terlamos: 

Pedro oyucd iquycepucu pype. 
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O i relative que se liga a quycepucu lembraria ejus gladio, 

sem duvida alguma. 

Da mesma maneira, na oracao: 

Jodo oguerahd guapichdragui hembiurangud, 

vem guapichdra com reciproco porque se refere a Joao, 

e hemhiu com relative porque se refere a guapichdra. 

A esta segunda Regra fez Restivo restrigoes justas, 

consignando o uso de relatives i e h mesmo quando 

parece nao o exigir o sentido da oragao, como em: 

ipydpe Pedro hacy — Pedro esta doente do estomago 

ygd itime hugud mpi ojecd — a canoa partiu-se pela 

popa. 

Tern aqui, pois, aplicagao as consideragdes devidas 

a Simon Bandini <9e), visando a fixar os casos em que 

esses indices podem ser empregados, alias de acordo com 

o falar corrente, e que podem sintetizar-se nas duas novas 

regras seguintes: 

Regra III: 

Sempre que o caso obliquo, mudado em nominativo, 

nao altera o sentido da oragao, e permitido o uso de h 

ou i relatives. Em caso contrario, terao aplicagao os 

Indices de reciprocidade. 

(96) Restivo (Paulo) — Ob. cit. pag. 175. A segunda exce- 
5ao d primeira Regra de Restivo corresponde d nota seguinte de 
Montoya: Sacase el modo de hablar siguiente, que aunque tiene 
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Assim, se a frase: Pedro estd doente do estomago, 

nao perder o sentido com a alternativa: o estomago de 

Pedro estd doente, dir-se-a com relativo: 

Pedro hacy ipydpe ou 

Pedro pyd hacy, 

caso do dito genitivo da palavra — pyd — comegada por 

consoante. 

Se dissermos, porem: 

Pedro hacy ocotype, 

nao nos sera llcito empregar icotype porque, se tal se 

desse, para satisfazer a primeira hipotese da regra, o 

sentido ficaria inteiramente mudado, isto e: o qvarto de 

Pedro estd doente ou 

Pedro coty hacy. 

So o reclproco, portanto, tern aplicagao. 

Regra IV; 

Nas ora§6es que tern dois verbos e dois agentes, o 

que se refere ao nominative agente, se a oragao for ativa 

ou neutra, estara em reclproco. Em: 

voz de relativo, siempre tiene notas de reclproco g, o, antes del 
nombre, y despues bo, y significa el modo de estar; el bo es breve 
y en vocabulos narigales hara mo; opncubo, a lo largo; emoi 
opucubo; opncubo che moi, etc. (Arte de Gramatica, cit. pag. 
42- 43). 
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Pedro inupdmbyramo oico ocy rerecoai haguera rehe 

aparece ocy porque se refere a Pedro, que e o nominativo 

paciente. 

Na frase: 

guapichdra rehe japugttagu mbojahaguera 

rehe andretdme imombopyramo oico, 

vemos guapichdra, com reclproco, porque se refere ao 

que foi langado no Inferno, nominativo paciente da 

oragao. 

No exemplo seguinte, citado ainda por Restivo, a 

mesma regra se aplica: 

Jodo guay ohayhu, oheemboaje haguera jepy. 

Oneen "vem com reclproco porque o possessivo sus de suas 

palavras se refere a Joao, nominativo e agente da ora- 

gao" (97). 

Regra V: 

Sera acrescido do Indice de relagao, h ou i, o que se 

nao referir ao nominativo agente ou paciente da oragao. 

Assim, na frase: 

omboyaheo cunumi ihupdramone 

vem inupd com relativo porque cunumi nao e o agente 

da oragao. 

(97) Restivo (Paulo) — Ob. cit. pag. 176. 
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"Importa mucho guardar bien los preceptos destas 

reglas para no esponerse a decir algun disparate en esta 

lengua, como lo fuera si alguno usara por relative y no 

por reciproco la oracion siguiente: los jvdios clavaron en 

la cruz a Jesus por ser malos, 

Judios curugu pype ojatyca Jesu Christo opochyramo, 

con reciproco, porque se refiere a los Judios que son 

el caso agente de la oracion principal <98>. 

Si alguno dixera — ipochyramo — con relativo, se 

refiriera a Christo y dixera: que lo clavaron en la cruz 

por ser mcdo. Mau ele, Jesus, evidentemente. 

Regra VI; 

Se o caso obliquo do primeiro verbo e ao mesmo 

tempo agente do segundo, tudo quanto se refere a ele 

como a agente, e reciproco. Em 

Tupd ohayhu odnga rehe nangarecohdra, 

nangarecohdra {i—h) e caso obliquo porque representa 

o acusativo do verbo ayhu e e tambem agente da ora^ao, 

os que cuidam da sua alma. Por isso, encontramos o 

reciproco odnga rehe. 

Considerando estas Regras como elementos essen- 

ciais a sintaxe dos Indices de relagao, nao podemos deixar 

sem consigna^ao especial as numerosas excegoes que 

decorrem de peculiaridades de uso menos geral e do 

(98) Restivo (Paulo) — Ob. cit. pag. 179. 
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aparecimento nas frases de particulas cujo emprego e 

extremamente variavel, como se da com as oraqoes que 

se fazem impessoais pelo hdba negative. Nestas, so o 

uso e o sentido poderao indicar qual dos Indices deve 

ter preferencia. 

A importancia enorme do estudo desses indices de 

relagao determinativa de posse, alem da que se possa 

surpreender neste breve esbogo, e flagrante nos textos 

classicos e na pratica hodierna da lingua amermdia. 

Ele permitira, quando puder estender-se francamente ao 

campo da glotologia, novas e esperadas aquisigoes etnico- 

linguisticas, que se fazem necessarias para uma visao de 

con junto dos idiomas americanos (">. 

As obras notaveis do Padre Sanchez-Labrador, de 

Frei Mansueto do Val Floriana, do Padre Sala, de 

Mamiani, de Bertoni, de Capistrano de Abreu, de Colba- 

chini, de Dominguez, de Lucien Adam, de Kock-Grlinberg, 

de Martinez, de Bertonio, de la Grasserie, de Martius e 

de mais uma dezena de grandes nomes que se dedicaram 

a estudos de idiomas sul-americanos, diversos do tupi- 

guarani, fornecerao ja, sem duvida, interessantes infor- 

mes para uma primeira tentativa de confront© entre os 

Indices de relagao. 

Adstritos, porem, ao tupl-guarani antigo, e sem pre- 

tengoes de qualquer especie, chegamos atravez de nossas 

pesquizas e em fungao do exposto, as seguintes conclusoes 

gerais que, embora suceptlveis de revisoes, poem em foco 

a magna questao dos Indices de relagao determinativa de 

posse no tupi-guaranl. 

(99) Bertolaso Stella (Jorge) — As linguas indigenas da 
America. S. Paulo, 1929. 





CONCLUSOES: 

I — A lingua predominante na costa do Brasil e 

em outras regioes do interior do continente sul-americano 

apresentava, em meados do seculo XVI, aspectos proso- 

dicos diversos capazes de caracterisar grandes areas 

geograficas de predominio da famllia tupl-guaranl. 

II — As gramaticas de Anchieta, Montoya e Fi- 

gueira sao as fontes mais puras para o estudo do tupi- 

guarani antigo. 

III — Essas gramaticas, sem preocupa^ao filologica, 

estabelecem com exatidao, embora confusamente, os prin- 

cipios que regem o uso dos Indices de relagao. 

IV — A concepgao de palavras em estado de inde- 

terminagao e defensavel em face das que se iniciam por 

vogal, das que tern t fixo e das muitas compostas ini- 

ciadas por consoante. 

V — Aos indices h ei correspondem os Indices o, gu. 

VI — Os Indices aplicam-se as categorias gramati- 

cais capazes de comportar-se como substantives. 

VII — Ha uma ligagao muito estreita entre esses 

indices e particulas que funcionam como artigos, prono- 

mes e indicadores de transitividade. 

VIII — As oragoes perdem ou variam de sentido 

pelo emprego incorreto dos indices ou pela substituigao de 

uns por outros. 
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IX — A analise profunda das formagoes irregula- 

res podera reduzir algumas das excegoes a regras gerais. 

X — Nao s6 os Indices em si, mas a situagao que 

ocupam junto ao tema regente, dao ao tupi-guarani feigao 

digna d© confronto com outras linguas americanas, 

oceanicas e asiaticas, dentre as quais o antigo Mand- 

chu <100>. 

(100) Trombetti (A). — Lingue Oceaniche in America? — 
Bologna, 1925. 

Rivet (Paul) — Langues Americaines — Paris, 1924. 

Rivet (Paul) — Les Malayos-Polynesiens en Ameri- 
que, — 1926. 

Seidel (A) — Systematisches Worterbuch der Nord- 
chinesischen Umgangssprache Peking Dialekt. Leipzig. 1901. 

Harlez (C. de) — Manuel de la Langue Mandchoue. 
Grammaire, Anthologie et Lexique. Paris, 1884. 
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