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Os dois trabalhos que compoem o presente B oletim, 

de autoria de nosso 1.° Assistente, Snr. Carlos Drumond, pro- 

curam apenas focalizar dois assuntos de alto interesse ndo so 

para a Cadeira de Etnografia Brasileira e Tupi-guarani, mas 

tambem para os estudos da toponimia brasileira e da Socio- 

logia dos grupos primitivos. 

Evidentemente ndo esgotam as fontes de que provieram, 

e nem pretendem estar isentos de enganos ou de falhas; como 

simples contribuicdo para futuras pesquisas mais amplas e 

mais profundas, sdo entretanto, dignos de diuulgagdo por in- 

termedio da serie de nossos Boletins. 

PlInio Ayrosa. 





DESIGNATIVOS DE PARENTESCO NO 

TUPI-GUARANI 

A exemplo de Morgan, Lowie, Westermarck, Radcliffe- 
Brown e outros, que estudaram as relacoes de parentesco nas 
sociedades primitivas, procuramos realizar, no ambito do 
tupi-guarani, trabalho que se subordina ao mesmo assunto, 
porem, do ponto de vista linguistico e nao sociologico, como 
o fizeram aqueles autores. 

Para tal fim coletamos, ordenamos e analisamos, quan- 
tos designativos de parentesco ocorrem nas obras antigas re- 
ferentes ao tupi-guarani; das modernas pouco conseguimos, 
mesmo por que, segundo abalisada opiniao de Marcos Mori- 
nigo (1) "esta curiosa y dificil nomenclatura fue completa- 
mente desplazada por el hispanismo". 

Apesar de valiosas, as obras consultadas apresentam se- 

rias dificuldades a consulta, provenientes da nao uniformida- 
de na grafia dos vocabulos, de falhas tipograficas e, muitas 
vezes, da completa ausencia de esclarecimento sobre o uso 
de tal ou qual termo. 

Mesmo o Vocabuldrio e o Tesoro de Montoya (2) que ser- 
viram de base a este trabalho, e que nos deram o maior nu- 
mero de designativos, apresentam pequenas incoerencias e ir- 
regularidades na grafia dos termos (provavelmente enganos 

(1) — Marcos A. Morinigo — Hispanismos en el guarani (Facultad 
de Filosofia, y Letras de la Universidad de Buenos 
Ayres — Instituto de Filologia — Coleccion de Estu- 
dios Indigenistas. 1 — Buenos Ayres, 1931. 

(2) — Vocabuldrio y Tesoro de la Lengua Guarani, 6 mas bien tupi, 
por el Pe. Antonio Ruiz de Montoya — Nueva Edicion 
— Viena, 1876. 
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tipograficos) de modo a dificultar a pesquisa relativa ao sen- 
tido exato do vocabulo. No Tesoro, por exemploi diz Montoya 
a pag. 114: "chesyy ky, la hermana segunda de mi madre", 
e logo, a pag. 115 v., anota: "sy yky, la tia, hermana menor 
de su madre'\ No Vocabuldrio, vem ainda: "Tia, dizen todos 
a la hermana menor de su madre, chesy y ky'*. 

Ai esta, parece, o mesmo vocabulo, a designar duas mo- 
dalidadcs de parentesco, e grafado de tres maneiras diversas. 

O Vocabuldrio na Lingua Brasilica (3) de autor descd- 
nhecido (o Prof. Plinio Ayrosa diz, no Prefacio, ser possivel 
copia de um manuscrito de autoria de Anchieta) escrito em 
1621, como se depreende da folha de rosto do mesmo, regis- 
Ira, tambem, grande mimero de designativos de parentesco. 
Esta obra constitue documento linguistico dos mais valiosos, 
pois reflete o tupi-guarani falado na costa do Brasil na epoca 
da colonizacao. O seu autor deve ter vlvido no literal do Bra- 
sil, entre S. Vicente e Bahia, pois os toponimos que nele ocor- 
rem sao de nomes de lugares compreendidos nessa regiao. 

Nao esta o Vocabuldrio, em que pese todo o seu valor, 
isento de irregularidades na representa^ao grafica dos fone- 
mas tupi-guaranis. Sobre esse ponto diz o Prof. Plinio Ay- 
rosa (4): "Em verdade, mesmo a olhos desprevenidos nao 
hao de escapar a arbitrariedade ortografica do texto e, prin- 
cipalmente, a multiplicidade de sinais usados para a grafia 
de termos identicos ou em que entram componentes semelhan- 
tes. A irregularidade com que aparece o ig, especial do tupi- 
guarani, a falta de acentua^ao dos vocabulos e a ma repre- 
senta^ao de expressoes formadas pela juxtaposi^ao de varios 
termos, denunciam, flagrantemente, um copista pouco aten- 
cioso e, sem duvida, desconhecedor perfeito do idioma ame- 
rindio... Sente-se nas paginas do Vocabuldrio que sua ori- 
gem foi pura e alta; que so um grande e paciente tupista po- 
deria ter tentado a sua confec^ao, mas ninguem sera capaz 
de negar que ai estao sensiveis, tambem, os desacertos e os 
enganos do copista improvisado". 

(3) — Vocabuldrio na Lingua Brasilica — Manuscrito Portugues — 
Tupi do seculo XVII, coordenado e prefaciado por Pli- 
nio Ayrosa. Volume XX da Cole^ao Departamento de 
Cultura. Sao Paulo, 1938. 

(4) — Ob. cit., pdgina 69. 
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O Diciondrio Portugues-Brasiliano (5) tambem por nos 
utilizado, revela a fala dos tupi-guaranis do literal norte do 
Brasil (Maranhao) e e de grande valia para o estudo com- 
parativo do tupi-guarani falado naquela regiao com a fala 
tupi-guarani do Paraguai e sul do Brasil. Numerosas incoe- 
rencias graficas tambem aqui surgem, alem do registro de 
palavras ja formadas sob a influencia do portugues. 

O excefente "Vocabuldrio de la Lengua Guarani" (6) do 
Padre Paulo Bestivo, conquanto seja reprodu^ao do de Mon- 
toya, apresenta, gracas aos acrescimos, as abonacoes e aos 
dtimos exemplos colhidos, notavel contribui^ao para o escla- 
recimento de questoes i-elativas a semantica da lingua tupi- 
guarani. Os designativos de parentesco no Vocabuldrio de 
Restivo vem uniformemente grafados e o sentido exato dos 
mesmos melhor explicados que nas demais obras consultadas. 

No Catecismo de la lengua guarani (7), Montoya trata 
de modo especial dos "nombres de parentesco" tornando bem 
distintos os graus entre irmaos, primos, sobrinhos e primos- 
segundos. 

O "Catalogo dos nomes do parentesco que ha entre os 
Brasis", do Padre Antonio Araujo (8) foi de grande prestimo 
para completar a relagao dos designativos de parentesco, 
alem de, por vezes, melhor esclarecer certas ocorrencias. 

(5) — Dicciondrio Portizguez-Brasiliano e Brasiliano-Portuguez. — 
Reimpressao integral da edigao de 1795, seguida da 2.a 

parte, ate hoje inedita, ordenada e prefaciada por Pli- 
nio M. da Silva Ayrosa. 

(6) — Vocabuldrio de la Lengua Guarani — Compuesto por el Pa- 
dre Antonio Ruiz de la Compania de Jesus. — Revisto 
y augmentado por otro religioso de la misma compa- 
nia. — En el Pueblo de S. Maria La Mayor. El afio 
de MDCCXXII. 

(7) — Catecismo de la lengua guarani, por Antonio Ruiz de Mon- 
toya — publicado nuevamente sin alteracion alguna 
por Julio Platzmann — Leipzig, 1876. 

(8) — Catalogo dos nomes do parentesco que ha entre os Brasis, in 
Catecismo Brasilico da Doutrina Christad, publicado 
de novo por Julio Platzmann — Edigao facsimilar — 
Leipzig, 1898. 
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Em Stradelli (9) buscamos, para confronta^oes rapidas, 
os designativos de parentesco correntes no nheengatu da Ama- 
zonia. Os vocabulos registrados apresentam as diferencas 
marcantes entre o tupi-guarani atual da Amazonia e o das 
regioes do Paraguai •e Brasil meridional, salientando-se a tro- 
ca do v ou b por u. 

Tentamos ainda, na medida do possivel e baseados em 
Batista Caetano (10) interpretar etimoiogicamente todos os 
vocabulos encontrados. Estudos posteriores, baseados nessas 
interpretacoes poderao talvez, estabelecer a correlacao destes 
designativos com a organizacao social dos tupi-guaranis. 

Sendo relativamente complexas nas sociedades modernas 
as relacoes de parentesco, muito mais o sao nas sociedades 
primitivas. Esta complexidade, parece-nos, de maneira ge- 
ral, esta na razao inversa do indice de civilizacao de deter- 
minado grupo. 

Sabemos que o modo de agir de um inembro de uma co- 
munidade primitiva varia de acordo com a sua posicao em 
face dos demais parentes. Nao existindo, nas sociedades mo- 
dernas, uma norma pre-estabelecida a ser adotada em pre- 
senca de um avd paterno, de um tio materno ou de um cunha- 
do, esposo da irmd mais 'velha, vamos encontrar nas socie- 
dades primitivas, ao contrario, um comportamento especial 
dos individuos para cada grau de parentesco, implicando, tal 
fato, a observacao de regras prefixadas, o que diferencia 
acentuadamente a vida familiar primitiva da nossa. 

Entre os tupi-guaranis, pelo que se deduz da relacao dos 
vocabulos estudados, as normas de parentesco nao diferiam 
das normas correntes em grupos primitives. 

(9) — Vocabuldrios da lingua geral portuguez-nheengatu e nheen- 
gatu-portuguez, precedidos de um esbogo de gramatica 
nheenga-umbuesaua miri e seguidos de contos em lin- 
gua geral nheengatu poranduua, pelo Conde Ermano 
Stradelli, in Revista do Institute Historico e Geogra- 
fico Brasilqiro — Vol. 158, Imprensa Nacional, Rio de 
Janeiro, 1929. 

(10) — Batista Caetano de Almeida Nogueira — Vocabuldrio das pa- 
lavras guaranis usadas pelo tradutor da "Conquista Es- 
pi^itual,, do Padre A. Ruiz de Montoya. In Anais da 
Bib. Nacional do Rio de Janeiro, vol. VII, 1879. 
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A analise dos designativos de parentesco revela ainda es- 
pirito descritivo, pois cada termo traduz fielmente a condi- 
^ao do individuo no seio da comunidade. Se Westermarck 
(11), estudando as rela^oes de parentesco em diversas socie- 
dades, diz nao conhecer um unico vocabulo classificador que 
se relacione com o ato da procreacao, no tupi-guarani toda- 
via, deparamos com diversos termos que se relacionam niti- 
damente com a procreacao do individuo. Assim, o pai diz 
tayra ou tayr ao seu filho {che rayra, meu filho) em virtude 
de ayra, ou ayr, em estado indeterminado, significar emana- 
do, derivado, fluido; tayr com t fixo, exprime: o semen, a 
materia seminal. A mae diz membyra ou membyr ao seu fi- 
lho ou filha {che membyra, meu filho ou minha filha) por- 
que esse termo, de origem participial, significa: impregnado, 
gerado. A relacao com o ato de procrear, nestes exemplos, 
esta patente. 

No tupi-guarani, e fato notorio, os designativos de paren- 
tesco revelam o sexo do individuo. A posposicao de kaimbae, 
macho, e kuhd, femea, a certos designativos, definem precisa- 
mente os dois sexos. Nao raro encontramos termos usados 
apenas por homens e outros apenas pelas mulheres. Os pa- 
rentes pelo lado paterno distinguem-se tambem, pelos designa- 
tivos, dos do lado materno. Alguns termos especiais sao apli- 
cados aos mais velhos e aos mais mocos. 

Na ascendencia paterna encontram-se os designativos pa- 
ra os avos ate terceiro grau, ocorrendo apenas algumas ex- 
pressoes para, de modo generico, indicar os demais ascenden- 
tes ou antepassados. Do lado materno a mesma coisa se ve- 
rifica. Em notas finais teremos oportunidade de esclarecer 
essas relacoes, evidentes algumas nos etimos de composicao 
dos designativos. 

(11) — Edward Westermarck — Histoire dn mariage — Paris 
MCMXXXIV, vol. 1, pjlg. 272. 



Relagao geral dos designativos de parentesco em portugues e 
dos seus correspondentes em tupi-guarani (1) 

Afilhada (do homem)   
Afilhada (da mulher)   
Afilhado (do homem)   
Afilhado (da mulher)   
Antepassados   

Avo   
Avo   
Bisavo   
Bisavo   
Bisavo materno   
Bisavo materna  
Bisavo paterno   
Bisavo paterna   
Bisneto ou bisneta (do ho- 

mem)   

Bisneto ou bisneta (da mu- 
lher)   

Cunhada, irma mais mo^a 
da esposa (diz o homem) 

Tajyranga 
Membyranga, Membyra 
Tayranga 
Membyranga, Membyra 
Ypykuereta, Jaryigeta, Tamoi- 

geta 
Paiamoi, Tamoi 
Jaryi, Sy-guaibi 
Tamoi-joapy, Tamoi-ruba 
Arya-mokoi-saba, Jaryi-joapy 
Sy-ramoi 
Sy-jaryi 
Tuba-ramoi 
Tuba-jaryi 

Temimeno-joapy, Tayra-remi- 
meno 

Membyra-membyre, Memby- 
ra-remiariro, Temiariroari- 
ro, Temiariro-joapy, Temia- 
rirp-membyra 

Tembireko-kypyy, TembirekO- 
pykyira 

(1) O sinal que timbre nasal ks vogais 6 o acento circun- 
flexo (A). 

Nao possuindo o Estabelecimento Grafico y com acento ^ e ^ 
o mesmo nao vera acentuado. Em substituigao ao ^ usamos de m 
ou n (ym, yn) conforme o caso. 
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Cunhada, irma mais velha 
da esposa (diz o horaem) 

Cunhada, irma do marido 
ou esposa do irmao ou do 
primo (diz a mulher) ... 

Cunhada, esposa do irmao 
mais velho ou do irmao 
mais mo^o (diz a mulher) 

Cunhada, esposa do irmao 
mais mogo (diz o homem) 

Cunhada, esposa do irmao 
mais velho (diz o homem) 

Cunhado, de maneira geral. 
Cunhado, esposo da irma 

mais velha (diz o homem) 
Cunhado, esposo da irma 

mais nova (diz a mulher) 
Cunhado, esposo da irma 

mais velha ou esposo da 
sobrinha mais velha (diz 
a mulher)     

Cunhado, irmao mais mocjo 
do esposo (diz a mulher) 

Cunhado, irmao mais velho 
do esposo (diz a mulher) 

Consogra   
Consogro   
Enteada (do homem)   

Enteada (da mulher)   
Enteado (do homem)   

Enteado (da mulher)   
Esposa   
Esposo   
Filha (do homem)   
Filha (da mulher)   
Filha primogenita (do ho- 

mem)   

Tembireko-rykera 

Uki ou ukey 

Kyby-raty, Kyby-rembireko 

Tyby-raty, Tyby-rembireko 

Tykeyra-raty 
Tobaja 

Teindyra-mena 

Kypyy-mena, Pykyimena 

Tykera-mena 

Mendyby, Meryby 

Mena-rykeyra, Mendykeyra, 
Merykeyra 

Joaycho 
Joatyuba 
Tajyranga, Tembireko-mem- 

byra 

Membyranga, Membyra-kuna 
Tayranga, Tembireko-memby- 

ra 
Membyranga, Membyra-rayse 
Tembireko 
Mena 
Tajyra 
Membyra, Membyra-kuna 

Tajyrypy 
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Filha primogenita (da mu- 
Iher)   

Filho (do homem)  
Filho (da mulher )  

Filho adotivo (do homem). 
Filho mais moco (da mu- 

lher)   
Filho legitimo  
Filho natural (do homem). 

Filho natural (da mulher).. 
Filho orfao de mae  
Filho orfao de pai   
Filho primogenito (do ho- 

mem)   

Filho primogenito (da mu- 
lher)   

Genro (do homem)   
Genro (da mulher)   
Irma (do homem)   
Irma mais moca (do ho- 

mem)   

Irma mais velha (do ho- 
mem)   

Irma mais moca (da mu- 
lher)   

Irma mais velha (da mu- 
lher)   

Irmao (do homem)     

Irmao mais mo^o (do ho- 
mem)   

Irmao mais velho (do ho- 
mem)   

Membyrypy, Membyrendotara 
Tayra 
Membyra, Membyra-kuimbae, 

Tapi 
Tayranga 

Membyra-semyrera 
Mendare-rayra 
Kunumi-ybe, Mendahagua- 

reym-rayra, Mendareym- 
rayra, Tubeymbae, Tubym- 
bae, Tujekuaabeymbae, Tu- 
nemimegua 

Mend areym-membyra 
Syeyma, Tyreym 
Tjn-eym, Tubayma 

Henonde-guara, Ypykue, Tay- 
rendotara, Tayrypy 

Membyrendotara, Membyrypy 
Jetipe-mena, Tajyra-mena 
Membyra-mena, Peu 
Mu, Ahyguer, Asyguer 

Mini, Miringuera, Teindyra- 
miringuera 

Teindyra 

Kypyy, Miringuera, Pykylra 

Tykera 
Ahyguer, Asy, Asyete, Asyguer, 

Mii 

Miringuera, Tyby, Tybyky 

Asyete, Asyguer, Tykeyra 
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Irmao (da mulher)   
Irmao mais moco (da mu- 

lher)   

Irmao mais velho (da mu- 
lher)   

Irmao de leite   

Madrasta   

Madrinha   
Mae   
Neto (diz so o avo)   
Neto ou neta (do homem). 
Neto ou neta (da mulher). 
Nora (do homem)   

Nora (da mulher)   

Padrasto   
Padrinho   
Pai   
Prima, filha do tio materno 
Prima, filha do tio paterno, 
Prima, filha da tia, irma 

maior da mae (diz o ho- 
mem)   

Prima, filha da tia, irma do 
pai (dizem homens e mu- 
Iheres)   

Primo, filho da tia, irma 
maior da mae (diz o ho- 
mem)     

Primo, filho da tia, irma do 
pai (dizem homens e mu- 
Iheres)   

Primo, filho do tio materno 
Primo segundo, filho do fi- 

lho do tio, irmao da mae. 

Tap! 

Asyete, Asyguer, Kyby, Kyby- 
kyr 

Kyby 
Sy-kamby-ari-kakuaapaare, 

Sy-kamby-guarera 
Syranga, Tuba-rembireko, Tu- 

baty, Syyra 
Syranga 

Sy 
Tamym 

Temimeno 
Temiariro 
Tayra-rembireko, Tayra-taty, 

Tayraty, Taly 
Membyra-taty, Membyraty, 

Membyra-rembireko, Taty 
Symena, Tubanga 
Tubanga 
Tiiba 
Tuty-rajyra 
Tuby-rajyra 

Syy-membyra-kuna 

J aiche-membyra-kuna 

Syy-membyra-kuimbae 

J aiche-membyra-kuimhae 

Tuty-rayra 

Tuty-rayra-rayre 
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Prima segunda, filha da fi- 
Iha do tio, irmao da mae. 

Primo segundo, filho do fi- 
Iho do tio, irmao do pai. 

Prima segunda, filha da fi- 
lha do tio, irmao do pai. 

Prima segunda, filha da fi- 
lha da tia, irma do pai.. 

Prima segunda, filha da fi- 
lha da tia, irma maior da 
mae   

Sobrinha (da mulher)   

Sobrinha, filha da irma mais 
mo^a (diz a tia)   

Sobrinha, filha da irma mais 
velha (diz a tia)   

Sobrinha, filha da irma ou 
de sua prima-irma, filha 
de sua tia (diz o tio)  

Sobrinha, filha do irmao 
(diz o tio)   

Sobrinha, esposa do sobri- 
nho ou esposa do primo, 
filho do tio   

Sobrinha, filha do irmao 
mais velho (diz o tio) ... 

Sobrinho, filho da irma mais 
moga (diz a tia)   

Sobrinho, filho da irma mais 
velha (diz a tia)   

Sobrinho, filho do irmao 
(diz a tia)   

Sobrinho, filho da irma (diz 
o tio)   

Tuty-ra jyra-membyre 

Tuby-rayra-rayre 

T uby-ra jyra-membyre 

Jaiche-membyra-membyre 

Syy-membyra-membyre 

Kuna-membyra, Membyra, 
Membyra-kuna, Peng 

Kypyy-membyra-kuna, 
Romemby-kuna 

Tykera-membyra-kuna, 
N omemby-kuna 

Jetipe 

Joajyre, Joajyra, Tajyra 

Jyraty, Pengaty, Riyraty 

Tykeyra-rajyra 

Kypyy-membyra-rayse, 
Aomemby-rayse 

T ykera-membyra-rayse, 
fJomemby-rayse 

Peng 

Riyr, Teindyra-membyra 
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Sobrinho, filho do irmao 
mais moco (diz o tio) ... 

Sobrinho, filho do irmao 
mais velho (diz o tio) ... 

Sogra (do homem)   
Sogra (da mulher)   
Sogro (do homem)   
Sogro (da mulher)   
Tia, irma maior da mae (diz 

o homem)   
Tia, irma menor da mae (diz 

o homem)   
Tia, irma da mae, ou irma 

da mae da esposa (diz o 
homem)   

Tia, irma mais moca da mae 
(diz a mulher)   

Tia paterna (dizem homens 
e mulheres)   

Tio materno   
Tio paterno  
Trisavo   

Trisavo materno   
Trisavo paterno    
Trisavo materna   
Trisavo paterna   
Trisneto   

Joayre, Tyby-rayre 

Joayre, Tykeyra-rayre 
Taycho 
Menasy, Mendy 
Tatyuba 
Menaruba, Menduba 

Syy 

Syykyr 

Syyra 

Sy-kypyy 

Jaiche 
Tuty 
Tuby 
Tamoi-joapy-niba, Tamoi-kue, 

T lib a-ramoi-rub a 
Sy-ramoi-j oapy 
T liba-r amoi-j oapy 
Sy-jaryi-joapy 
Tiiba-jaryi-joapy 
Tayra-remimeno-rayra, Temi- 

meno-joapy-rayra 



Relagao geral dos designativos de parentesco no tupi-guarani 
com os sens correspondentes em portugues (1) 

1 - Ahyguer   
2 - Arya-mokoi-saba   
3 - Asy   
4 - Asyete   

5 - Asyguer   

6 - Henonde-guara   

7 - Ypykue   

8 - Ypykuereta   
9 - Jaiche   

10 - Jaiche-membyra-kuim- 
bae   

11 - Jaiche-membyra-kuna 

12 - Jaiche-membyra-mem- 
byre   

13 - Jaryi   
14 - Jaryigeta   
15 - Jaryi-joapy   

(1) — 

Irmao, irma. V. ns. 5, 140. 
Bisavo. V. n.0 15. 
Irmao. V. ns. 4, 5, 140. 
Irmao (maior e menor). V. ns. 

3, 5, 140. 
Irmao (maior e menor), e ir- 

ma. V. ns. 3, 4, 140. 
Filho primogenito. V. ns. 7, 

103, 104. 
Filho primogenito. V. ns. 6, 

103, 104. 
Antepassados. V. ns. 14, 111. 
Tia paterna (dizem homens e 

mulheres); tambem prima- 
irma. 

Primo, filho da tia, irma do 
pal. 

Prima, filha da tia, irma do 
pai. 

Prima segunda, filha da filha 
da tia, irma do pai. 

Avo. V. n.0 79. 
Antepassados. V. ns. 8, 111. 
Bisavo. V. n.0 2. 

Transcri^ao de acordo com o sisterna ortografico tupi-guarani 
adotado pela Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras 
da Universidade de Sao Paulo, cujo alfabeto e: a, b, 
mb, ch, nd, e, g, h, i, y, j, k, m, n, n, o, p, r, s, t, u, v. 
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16 - Jetipe   

17 - Jetipe-mena   

18 - Jyraty   
19 - Joaycho   
20 - Joayre   

21 - Joajy ou joajyra   

22 - Joajyre   

23 - Joatyuba   
24 - Kyby     

25 - Kybykyr   

26 - Kyby-raty   

27 - Kyby-rembireko .... 

28 - Kypyy   

29 - Kypyy-membyra-kuna 

30 - Kypyy-membyra-rayse 

31 - Kypyy-mena   

32 - Kunambyra   
33 - Kuna-membyra   

34 - Kunumi-ybe   

Sobrinha, filha da irma ou de 
sua prima-irma, filha de sua 
tia (diz o tio). V- n.0 105. 

Genro, esposo da sobrinha ou 
esposo da prima, filha de 
sua tia (diz o homem). 

Sobrinha, esposa do sobrinho. 
Consogra. 
Sobrinho, filho do irmao maior 

ou do menor (diz o tio). 
Sobrinha, filha do irmao (diz 

o tio). 
Sobrinha, filha do irmao (diz 

o tio). V. n.0 21. 
Consogro. 
Irmao mais velho ou irmao 

mais motjo e tambem primo- 
irmao (diz a mulher). 

Irmao ou primo [mais mogos] 
(diz a mulher). V. n.0 64. 

Cunhada, esposa do irmao 
mais velho ou mais moco 
(diz a mulher). Y. n.0 27. 

Cunhada, esposa do irmao 
mais velho ou mais moco 
(diz a mulher). V. n.0 26. 

Irma mais moca, sobrinha e 
prima-irma (da mulher). 

Sobrinha, filha da irma mais 
moca (diz a tia). V. n.0 67. 

Sobrinho, filho da irma mais 
mo^a (diz a tia). V. n.0 68. 

Cunhado, esposo da irma mais 
mo^a (diz a mulher) . 

Sobrinho. V. n.0 75. 
Sobrinho ou sobrinha (do ho- 

mem). V. n.0 75. 

Filho natural (do homem). V. 
n.0 55. 
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35 - Membyra 

36 - Membyra-kuimbae .. 

37 - Membyra-kuna   

38 - Membyra-membyre .. 

39 - Membyra-mena   
40 - Membyranga   

41 - Membyra-rayse   

42 - Membyra-rembireko . 

43 - Membyra-remiariro . . 

44 - Membyra-semyrera . . 
45 - Membyra-taty   

46 - Membyraty   

47 - Membyrendotara .... 

48 - Membyrypy . . .... 

49 - Mena   
50 - Mena-rykeyra   

51 - Menaruba   
52 - Menasy   
53 - Mendahaguareym-ray- 

ra   
54 - Mendareym-membyra. 
55 - Mendareym-rayra ... 
56 - Mendare-rayra   
57 - Mendy   
58 - Mendyby   

Filho, filha, sobrinha, afilha- 
do, afilhada (da mulher). 
V. ns. 36, 37. 

Filho (da mulher). V. ns. 35, 
37. 

Filha, sobrinha, enteada (da 
mulher). 

Risneto ou bisneta (da mu- 
lher). V. n.0 130. 

Genro da mulher. V. n.0 72. 
Afilhado, afilhada, enteado, 

enteada (da mulher). 
Filho, sobrinho e enteado (da 

mulher). 
Nora (da mulher). V. ns. 45, 

46, 117. 
Bisneto ou bisneta (da mu- 

lher). V. n.0 130. 
Filho mais moco (da mulher). 
Nora (da mulher). V. ns. 42, 

46, 117. 
Nora (da mulher). V. ns. 42, 

45, 117. 
Filho ou filha, primogenitos 

(da mulher). Y. n.0 48. 
Filho ou filha, primogenitos 

(da mulher). V. n.0 47. 
Esposo. 
Cunhado, irmao mais velho do 

esposo. V. ns. 59, 62. 
Sogro (da mulher). V. n.0 60. 
Sogra (da mulher). V. n0 57. 
Filho natural (do homem) Y. 

n.0 55. 
Filho natural (da mulher). 
Filho natural (do homem) . 
Filho legitimo. 
Sogra (da mulher). V. n.0 52. 
Cunhado, irmao mais moco do 

esposo. V. n.0 61. 
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59 - Mendykeyra   

60 - Mendiiba   
61 - Meryby   

62 - Merykeyra   

63 - Mini   

64 - Miringuera   

65 - Mii   

66 - Ndatiibi   
67 - 55[omemby-kuna   

68 - N om emby-r ays e .... 

69 - Paiamoi ............ 
70 - Peng   

71 - Pengaty   

72 - Pen   
73 - Pykyira   

74 - Pykyimena   

75 - Riyr   

76 - Riyraty   

77 - Sy   
78 - Syeyma   
79 - Sy-guaibi   
80 - Syy   

81 - Syykyr   
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Cunhado, irmao mais velho do 
esposo. V. ns. 50, 62. 

Sogro (da mulher). V. n.0 51. 
Cunhado, irmao mais moco do 

esposo. V. n.0 58. 
Cunhado, irmao mais velho do 

esposo. V. ns. 50, 59. 
Irma mais mo^a (do homem). 

V. ns. 64, 122. 
Irmao ou irma (mais mocos). 

V. ns. 25, 28, 63, 122, 135. 
Irmao ou irma e ainda primo 

(do homem). Y. ns. 10, 140, 
144. 

Filho natural. V. n.0 55. 
Sobrinha, filha da irma maior 

ou menor. V. ns. 29, 145. 
Sobrinho, filho da irma maior 

ou menor. V. ns. 30, 146. 
Avo. V. n.0 110. 
Sobrinho ou sobrinha, filhos 

do irmao (diz a tia). 
Sobrinha, esposa do sobrinho 

(diz a tia). 
Genro (da mulher). V. n.0 39. 
Irma, prima ou sobrinha [mais 

mocas] (da mulher). 
Cunhado, esposo da irma ou 

da prima, ou da sobrinha, 
mais mocas (diz a mulher). 

Sobrinho, filho da irma (diz o 
tio). 

Sobrinha, esposa do sobrinho 
(diz o tio). 

Mae. 
Orfao de mae. V. n.0 148. 
Ayo. V. n.0 13. 
Tia, irma maior da mae (diz o 

homem). 
Tia, irma menor da mae (diz 

o homem). V. n.0 80. 
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82 - Syy-membyra-kuimbae 

83 - Syy-membyra-kuna .. 

84 - Syy-membyra-memby- 
re   

85 - Syyra   

86 - Sy-jaryi   
87 - Sy-jaryi-joapy   
88 - Sy-kamby-ari-kakuaa- 

paare   
89 - Sy-kamby-guarera ... 
90 - Sy-kypyy   

91 - Symena   

92 - Sy-ramoi   
93 - Sy-ramoi-joapy   
94 - Syranga   
95 - Taycho   
96 - Tayra   
97 - Tayranga   

98 - Tayra-rembireko   

99 - Tayra-remimeno .... 

100 - Tayra-remimeno-rayra 
101 - Tayra-taty   
102 - Tayraty   
103 - Tayrendotara   

104 - Tayrypy   

105 - Tajyra   

Primo, filho da tia, irma maior 
da mae (diz o homem). 

Prima, filha da tia, irma maior 
da mae (diz o homem). 

Prima segunda, filha da filha 
da tia, irma maior da mae. 

Tia, irma da mae ou irma da 
mae da esposa (diz o ho- 
mem) ; madrasta. 

Bisavo materna. 
Trisavo materna. 

Irmao de leite. V. n.0 89. 
Irmao de leite. V. n.0 88. 
Tia, irma mais mo^a da mae 

(diz a mulher). 
Padrasto (do homem e da mu- 

lher). V. n.0 154. 
Bisavo materno. V. n.0 112. 
Trisavo materno. 
Madrasta, madrinha. 
Sogra (do homem). 
Filho, sobrinho (do homem). 
Afilhado, enteado e filho ado- 

tivo (do homem). 

Nora (do homem). V. ns. 101, 
117. 

Bisneto ou bisneta (do ho- 
mem). V. n.0 133. 

Trisneto. V. n.0 134. 
Nora (do homem). 
Nora (do homem). V. n.0 101. 
Filho primogenito (do ho- 

mem). V. n.0 104. 
Filho primogenito (do ho- 

mem). Y. ns. 6, 7, 103. 
Filha, sobrinha (do homem). 

Y. ns. 16, 21. 
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106 - Tajyra-mena   
107 - Tajyranga   

108 - Tajyrypy   

109 - Tamym   
110 - Tamoi   
111 - Tamoigeta   
112 - Tamoi-joapy   
113 - Tamoi-joapy-ruha ... 
114 - Tamoi-kue   
115 - Tamoi-ruba   
116 - Tapi   

117 - Taty   

118 - Tatyuba   
119 - Teindyra   

120 - Teindyra-membyra .. 

121 - Teindyra-mena   

122 - Teindyra-miringuera . 
123 - Tembireko   
124 - Tembireko-kypyy .... 

125 - Tembireko-membyra. 

126 - Tembireko-pykyira .. 

127 - Tembireko-rykera ... 

128 - Temiariro   
129 - Temiariroariro   

130 - Temiariro-joapy .... 

Genro (do homem). V. n.0 17. 
Afilhada, enteada (do ho- 

mem). 
Filha primogenita (do ho- 

mem). 
Neto (diz so o avo). 
Avo. 
Antepassados. V. ns. 8, 14. 
Bisavo. V. n.0 115. 
Trisavo. V. ns. 93, 156. 
Trisavo. V. n.0 113. 
Bisavo. V. n.a 112. 
Irmao, filho (da mulher). V. 

ns. 24, 25, 35. 
Nora (do homem e da mu- 

lher). V. ns. 42, 45, 98, 101. 
Sogro (do homem). 
Irma mais velha e tambem pri- 

ma (do homem). 
Sobrinho, filho da irma mais 

velha (diz o tio). V. n.0 75. 
Cunhado, esposo da irma mais 

velha (diz o homem). 
Irma mais moca (do homem). 
Esposa. 
Gunhada, irma mais moca da 

esposa (diz o homem). V. n.0 

126. 
Enteado, enteada (do homem). 

V. ns. 97, 107. 
Gunhada, irma mais mo^a da 

esposa (diz o homem). V. n.0 

124. 
Gunhada, irma mais velha da 

esposa (diz o homem). 
Neto, neta (da mulher). 
Bisneto, bisneta (da mulher). 

V. ns. 130, 131. 
Bisneto, bisneta (da mulher). 

V. ns. 129, 131. 
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131 - Temiariro-membyra . 

132 - Temimeno   
133 - Temimeno-joapy .... 
134 - Temimeno-joapy-rayra 
135 - Tyby   

136 - Tybyky   

137 - Tyby-rayre   

138 - Tyby-raty   

139 - Tyby-rembireko .... 

140 - Tykeyra   
141 - Tykeyra-rayre   

142 - Tykeyra-rajyra   

143 - Tykeyra-raty   

144 - Tykera   
145 - Tykera-membyra-kuna 

146 - Tykera-membyra-rayse 

147 - Tykera-mena   

148 - Tyreym   
149 - Tobaja   
150 - Tuba    ... 

151 - Tubayma   
152 - Tiiba-jaryi   
153 - Tuba-jaryi-joapy .... 
154 - Tubanga   

Bisneto, bisneta (da mulher). 
Y. ns. 129, 130. 

Neto, neta (do homem). 
Bisneto, bisneta (do homem). 
Trisneto. V. n.0 100. 
Irmao mais mo^o (do homem). 

V. n.0 136. 
Irmao mais moco (do homem). 

V. n.0 135. 
Sobrinho, filho do irmao mais 

moco (diz o tio). 
Cunhada, esposa do irmao 

mais moco (diz o homem). 
V. n.0 139. 

Cunhada, esposa do irmao 
mais moco (diz o homem). 
V. n.0 138. 

Irmao mais velho (do homem). 
Sobrinho, filho do irmao mais 

velho (diz o tio). 
Sobrinha, filha do irmao mais 

velho (diz o tio). 
Cunhada, esposa do irmao 

mais velho (diz o homem). 
Irma mais velha (da mulher). 
Sobrinha, filha da irma mais 

velha (diz a tia). 
Sobrinho, filho da irma mais 

velha (diz a tia). 
Cunhado, esposo da irma mais 

velha ou esposo da sobrinha 
mais velha (diz a tia). 

Filho orfao de pai ou de mae. 
Cunhado, de maneira geral. 
Pai, tambem irmao e primo do 

pai (dizem todos). 
Filho orfao de pai. V. n.0 148. 
Bisavo paterna. 
Trisavo paterna. 
Padrasto, padrinho. V. n.0 91. 
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155 - Tiiba -ramoi   

156 - Tuba-ramoi-joapy ... 
157 - Tuba-ramoi-ruba   
158 - Tuba-rembireko .... 
159 - Tubaty   
160 - Tubeymbae   

161 - Tuby   
162 - Tybymbae   

163 - Tuby-rayra   
164 - Tyby-rayra-rayre ... 

165 - Tuby-rajyra   
166 - Tuby-rajyra-membyre 

167 - Tujekuaabeymbae 

168 - Tunemimegua   

169 - Tuty   

170 - Tuty-rayra   
171 - Tuty-rayra-rayre   

172 - Tuty-rajyra   
173 - Tuty-rajyra-membyre. 

174 - Uki ou Ukey  

Bisavo paterno. V. n.0 112. 
Trisavo paterno. V. n.0 113. 
Trisavo. V. n.0 113. 
Madrasta. V. ns. 94, 159. 
Madrasta. V. ns. 94, 158. 
Filho natural (do homem). V. 

n.0 55. 

Tio paterno. 
Filho natural (do homem). V. 

ns. 55, 160. 
Primo, filho do tio paterno. 
Primo segundo, filho do filho 

do tio, irmao do pai. 
Prima, filha do tio paterno. 
Prima segunda, filha da filha 

do tio, irmao do pai. 
Filho natural (do homem). V. 

n.0 55. 
Filho natural (do homem) V 

n.0 55. 

Tio, dizem todos ao irmao da 
mae, e ao primo da mae, e ao 
filho de seu tio, irmao de sua 

' mae. 

Primo, filho do tio materno. 
Primo segundo, filho do filho 

do tio, irmao da mae. 
Prima, filha do tio materno. 
Prima segunda, filha da filha 

do tio, irmao da mae. 
Cunhada, irma do marido ou 

esposa do irmao ou do pri- 
me (filho do tio materno), 
diz a mulher. 



NOTAS 

(Abreviaturas: B. C. — Batista Caetano, Vocabulario, 
1879; D. P. B. — Die. Portugues-Brasiliano, 1934; F. F. — 
Ferreira Franca, Crestomatia, 1859; J. B. R. — Joao Barbosa 
Rodrigues, Vocabulario Indigena, 1894; M. — Montoya, Vo- 
cabulario y Tesoro; Catecismo de la lengua guarani, 1876; 
P. A. — Pe. Araujo, Catecismo, 1898; R. — Restivo, Vocabu- 
lario, 1893; St. — Ermano Stradelli, Vocabulario, 1929; V. L. B. 
— Vocabulario na Lingua Brasilica, 1621, ed. 1938). 

1 — Ahyguer — O mesmo que Asyguer. V. ns. 5, 140. 
2 — Arya-mokoi-saba — J.B.R. anota arya-mokdi- 

sdba, a avo duas vezes. Mokdi, dois, sdba ou 
hdba, v. n.0 107; o modo, a maneira de dupli- 
car-se; a bisavo. V. n.0 15. 

3 — Asy- Irmao {che asy, nasce pegado, nasce junto). 
B.C. diz ser mais usado na forma asyguer. 
V. ns. 4, 5, 140. 

4 — Asyete — Irmao. V. ns. 3, 5, 140. 
5 — Asyguer — E* vocabulo composto de asy, irmao e 

kuer, particula de preterite, isto e, nasceu pe- 
gado, nasceu junto. Che asyguer: nasceu jun- 
to de mim, meu irmao. R. diz que asyguer ou 
ahyguer indicam tanto o irmao maior como o 
menor. M. no "Catecismo", escreve; "Asygue- 
ra; hermano y hermana". O P. A. diz que este 
vocabulo, etimologicamente significa "peda^o" 
e indicava o irmao e irma carnal uterinos. 

6 — Henonde-guara — O D.P.B. da para primogeni- 
to senonde godra, certamente henonde-gudra, 
sendo o h, indice de relacao, o, a, os, as, etc., 
enonde, frente e gudra o que e; o que e da 
frente, o primeiro, o filho primogenito. V. ns. 
7, 103, 104. 
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7 — Ypykue — R. escreve che ray-ypyku^. Ray ou rayra, 
v. n.0 96; ypy, v. n.0 8, e hue ou kuera designa- 
tivo de antigo, persistente, exprime: filho bas- 
tante antigo, primeiro filho. Che rayra-ypy- 
kue: meu filho primogenito (diz o homem). 
V. ns. 6, 103, 104. 

8 — Ypykuereta — Apresenta significado equivalente a 
jaryigetd e tamdigetd, pois ypy e o principio, 
o fundamento, a origem (de yb crescer e py, 
fundamento) e kue ou kuera, sufixo de tem- 
po preterito; o que foi; como adjetivo, velho, 
antigo, passado. Ypy kuera, em consequencia, 
designa a origem antiga, o principio bastante 
afastado, o antepassado. Com a posposi^ao de 
etd, v. n.0 14, temos: os antepassados, os avos 
antigos. Pe ypykuereta diz: vossos avos ante- 
passados ou apenas antepassados. V. ns. 14, 
111. 

9 — Jaiche—B.C. tratando deste vocabulo escreve: 
"jaiche, s. tia paterna, tanto para homens, co- 
mo para mulheres; em tupi aiche, d'onde re- 
sulta que o j prep, e pron.; comp. ayse ou ayche 
e aycho". (V. ayse in n.0 30 e aycho in n.0 95). 
Che jaiche: minha tia (dizem homens e mulhe- 
res) . St. apresenta as seguintes variacdes: ai- 
che, seira, reira, teira (as 3 ultimas provavel- 
mente alteracao de syyra, v. n.0 85). No V.L.B., 
no D.P.B e em F.F. vem aiche.. J.B.R. diz: 
ayche, de aise, a que perfilha. M. no "Cate- 
cismo,, diz que, alem de tia, indica tambem 
prima-irma. 

10 — Jaiche-membyra-kuimbae — Jaiche, v. n.0 9; 
membyra-kuimbae, v. n.0 36; o filho da tia, o 
primo. Che jaiche-membyra-kuimbae: o filho 
de minha tia, meu primo. Che jaiche-memby, 
segundo R. (pg. 449), dizem mulheres e ho- 
mens. J.B.R. anota: tutyra, de tutyrat. o 
companheiro, designando o primo do ramo ma- 
terno ou do ramo paterno. No D.P.B. ocorre 
mu, primo do homem. 
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11 — Jaiche-membyra-kuna — Jaiche, n.0 9; mem- 
byra-kuhd, v. n.0 37; da tia a filha, a filha da 
lia, a prima. Che jaiche-membyra-kund: a fi- 
lha de minha tia, minha prima. 

12 — Jaiche-membyra-membyre — Jaiche-membyra, v. 
ns. 10, 11; membyre, pret. de membyr ou 
comp. de membyr e e, v. intr. ejacular, s. es- 
perma. Che jaiche-membyra-membyre: mi- 
nha prima segunda, filha da filha de minha 
tia, irma de men pai. 

13 — Jaryi— B.C. diz ser este nome composto de i-ar- 
ybi = i-ar-yi, aquela que e tronco de nascenca 
ou de nascer, (/, indice pronominal o, a, os, as, 
Ihe, Ihes; dr, nascer, vir, ocorrer, cair e yb, ele- 
var-se, hastear-se, erguido, ereto, tronco, arvo- 
re). Che jaryi: minha avo. Arya, de jaryi, a 
que e tronco de nascenca, e como escreve J.B.R. 
St. anota arya. No D.P.B. vem arya; F.F. 
escreve: "mae do pai ou da mae, arya; serve 
para denotar a avo tanto do varao, como da 
mulher". Y. n.0 79. Aryia, e como escreve o 
P.A. e diz significar a avo tanto do macho 
como da femea. 

14 — Jaryigeta —- Jaryi, v. n.0 13, e eta (t, r, h,) muito, 
a, os, as. Jaryigeta significa, a que e muito 
velha, a avo bastante antiga. Pe jaryigeta: 
vossos antepassados ou apenas antepassados. 
V. ns. 8, 111. 

15 — Jaryi-joapy — Jaryi, v. n.0 13; joapy, v. n.0 112. A 
avo sobreposta, avo reiterada, repetida, a bi- 
savo. Che jarz/z-joapz/: minha bisavo. Y. n.02. 

16 — Jetipe— Nao nos foi possivel interpretar, etimolo- 
gicamente, o vocabulo jetipe ou jetipera. Em 
M. vem tajy, alem de jetipe. Tajy ou tajyra, 
tambem designa a filha em rela^ao ao pai. 
V. n.0 105. Che rajyra: minha sobrinha ou 
minha filha (diz o homem). F.F. e coeren- 
te com M., pois anota tajyra ou tajira. "Che 



DE SIGN AT IV 0 S DE PARENTESCO 29 

jetipe diz o indio a filha de sua irma", e co- 
mo vem em R. V. n.0 105. Tambem prima- 
irma. 

17 — Jetipe-mena — M. registra jetipe-mena, designan- 
do o genro, esposo da sobrinha, filha da irma 
(diz o homem). V. n.0 16. Che jetipe-mena: 
o esposo de minha sobrinha ou esposo de mi- 
nha prima, men genro, diz o homem. Y. n.0 

106. 

18 — Jyraty — B.C. (pag. 592) da jyraty como mulher 
do sobrinho, sobrinha. De riyr, v. n.0 75 e 
aty ou tyr, v. n.0 117. 

19 — Joaycho — Jo, sendo pronome reciproco ou refle- 
xivo e taycho, sogra, v. n.0 95, poderemos tra- 
duzir por: as sogras entre si, as sogras reci- 
procas, consogras. 

20 — Joayre— De jo, v. n.0 19; ay re, de tayre, v. n.0 137; 
sobrinho. Che joayre: meu sobrinho. R. es- 
creve: "che joayre, diz o indio ao filho de 
seu irmao maior ou menor". F.F. diz ser 
tayra, v. n.0 96, que nomeia o sobrinho do va- 
rao, filho de seu irmao ou primo do varao. 

21 — Joajy ou joajyra — Vem citado por M. e R. Che 
joajy ou che joajyra: minha sobrinha, filha 
de meu irmao (diz o homem). Joajyra e com- 
posto de jo, v. n.0 19 e ajyr, filha do homem, 
derivada, emanada, v. n.0 105; a filha reite- 
rada, sobreposta, a sobrinha. 

22 — Joajyre — Jo, v. n.0 19; ajyre, de ay re, v. n.0 137. 
Sobrinha, diz o homem a filha de seu irmao. 
V. n.0 21. 

23 — Joatyuba — Jo, v. n.0 19; atyuba {tatyuha), v. n.0 

118. Os sogros entre si, os sogros reciprocos, 
os consogros. 

24 — Kyby — Kybyra<kybyr>kyby. B.C. escreve que es- 
te vocabulo "parece ser originario de um part, 
passado de kyr, brotar, pingar: comp. bykyr, 
do qual pode provir kybyr, alternando as si- 
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labas". Che kybyr: meu irmao mais velho ou 
mais moQo (diz a mulher). Tambem designa 
o primo. 

25 — Kybykyr— Kybykyr, de kyr, brotar, pingar e bykyr, 
erguer-se em ponta, despontar, brotar? E* usa- 
do para indicar o irmao ou primo de tenra 
idade, mais mo^os (da mulher). V. n.0 64. O 
P.A, diz que kybykyr significa irmao ou pri- 
mo mais moQo da mulher, porem mais mogos 
nao so a seu respeito, senao de todos os de- 
mais irmaos. 

26 — Kyby-raty — Kyby, v. n.0 24; raty (taty) v. n.0 117. 
A companheira do irmao mais velho ou mais 
moco, a cunhada da mulher. Che kyby-raty. 
minha cunhada (diz a mulher). V. n.0 27. 

27 — Kyby-rembireko —• Designa a cunhada. V. kyby, 
n.0 24 e rembireko, v. n.0 123. A esposa do ir- 
mao mais velho ou mais mo^o, a cunhada da 
mulher. Che kyby-rembireko: a esposa de 
meu irmao, minha cunhada (diz a mulher). 
V. n.0 26. 

28 — Kypyy — B.C. manda comparar com kybyr, v. n.0 

24. No V.L.B. vem pikyira, provavelmente 
de pykyr, que B.C. diz significar, parece, 
"tenro de dentro ou do interior", ou alterado 
de pokyr, pouco, pequeno, minguado, ainda 
nao desenvolvido ou mui tenro. R. da-nos 
kypyy: irma menor. Che kypyy: minha irma 
ou minha sobrinha, mais mogas, diz a mulher. 

29 — Kypyy-membyra-kuha — Kypyy, v. n.0 28; mem- 
byra-kuha, v. n.0 37; a filha da irma mais mo- 
ca, a sobrinha. Che kypyy-membyra-kuha: a 
filha de minha irma maig moca (diz a tia), 
minha sobrinha. Tambem homemby-kuhd. 
V. n.0 67. 

30 — Kypyy-membyra-rayse — Kypyy, v. n.0 28; mem- 
byra, v. n.0 35; rayse, de tayse, absoluto de 
ayse, parente varao (em relagao a mulher), 
de ayr, emanado, derivado e se, gente, pessoa, 
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ser humano. B.C. escreve: "membyrayse, so- 
brinho da mulher (membyra o i he, ao filho 
que esta pegado?) "Che kypyy-membyra- 
rayse: meu sobrinho, filho da irma mais moca 
(diz a tia). Tambem nomemby-rayse, v. n.0 68. 

31 — Kypyy-mena — Kypyy, v. n.0 28, mena, v. n.® 49; 
cunhado da mulher, esposo de sua irma mais 
moca. Che kypyy-mena: esposo de minha ir- 
ma mais moca, meu cunhado, (diz a mulher). 
No V.L.B. vem pykyimena. 

32 — Kuhambyra — De kuha, mulher e pyr ou pyra, par- 
ticipio passive; o saido da mulher, o sobri- 
nho. V. riyr, n.0 75. J.B.R. escreve: "sobri- 
nho, knnhambira, de kunhd-byr, o saido da 
mulher. 

33 — Kuna-membyra — Segundo o D.P.B. sobrinho ou 
sobrinha (do homem). V. riyr, n.® 75. Kund, 
mulher; membyra, filha em relacao a mulher. 

34 — Kunumi-ybe — Filho espurio, filho de outro pai, fi- 
lho natural. V. n.® 55. 

35 — Membyra — Filho ou filha da mulher. V. n.® 40. V. 
membyra-kund, n.® 37, e membyra-kuimbae 
n.® 36. Tambem sobrinha, segundo J.B.R. 
V. nomcmby-kund, n.® 67. No V.L.B. vem 
membyra. Em St., em J.B.R. e no D.P.B., 
membyra. F.F. escreve: filho ou filha natu- 
ral da mulher: membyra. Che membyra: meu 
filho ou minha filha (diz a mulher). O P.A. 
escreve que "pelo uso he ja tambem o afilha- 
do de pia da femea, ou afilhada". 

36 — Membyra-kuimbae — Como dissemos, v. n.® 35, a 
mulher empregava membyra para designar o 
filho ou a filha. Querendo especificar o filho, 
pospunha kuimbae (macho) a membyra. Che 
membyra ou che membyra-kuimbae: meu fi- 
lho. R. diz ser de uso o emprego de memby- 
kuimbae ou memby-rayse. Che membyra- 
kuimbae ou che membyra-rayse. A expressao 
taysS, que recebe r, h, gu, e absolute de ayse. 
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parente (dito pela mulher), segundo B.C.; v. 
ns. 30, 35, 37. 

37 — Membyra-kuna — Como era frequente, por parte 

da mulher, empregar o mesmo nome para de- 
signar o filho ou a filha, v. n.0 3o, a mesma 
fazia uso do termo kuna, posposto a mem- 
byra, quando queira especificar que se trata- 
va de sua filha e nao filho, pois kuna contem 
ideia generica de femea, mulher. Assim cha- 
mava sua filha: che membyra ou che mem- 
byra-kund. Tamhem sobrinha da mulher, fi- 

lha de sua irma ou filha de sua prima, segun- 
do o V.L.B. No mesmo Yocabulario memby- 
kiind, vein como indicador da enteada da mu- 
lher, v. n.0 40. 

38   Membyra-membyre — Bisneto ou bisneta (da mu- 
lher). Y. n.0 130. 

39   Membyra-mena — Membyra, v. n.0 35, mena, n.0 

49. O esposo da filha, o genro da mulher. Em 
R. ocorre ped e memby-me. V. n.0 72. 

40   Membyranga — Membyr ou membyra, de me, in- 
troduzir, impregnar e pyr (que se muda em 
byr ou mbyr quando precedido de som nasal) 
sufixo de participio passive; o introduzido, o 
impregnado, o gerado, filho em relacao a mu- 
lher. Angd, v. n.0 107. Membyranga: a figu- 
ra, a imagem do filho ou da filha, afilhado 
ou afilhada da mulher. Tamhem designava o 
enteado e a enteada da mulher. Che mem- 
byranga : meu afilhado ou minha afilhada, 
meu enteado ou minha enteada. No D.P.B. 
ocorre membyraangdba. St. anota membyran- 
gdua. Membyra angdua, parecida com a filha, 
segundo J.B.R., e membyra angdba, segun- 
do F.F. 

41   Membyra-rayse — Segundo R. indica tamhem o 

filho da mulher, v. n.0 36, e no V.L.B. mem- 
byrayse diz: o enteado da mulher, v. n. 40. 
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A pag. 394 do mesmo Vocabulario vem: so- 
brinho — membyrayse. Che membyrayse: 
meu filho ou meu sobrinho, filho de minha 
irma (diz a mulher). 

42 — Membyra-rembireko — Membyra, v. n.0 35; rem- 
bireko, v. n.0 123. A esposa do filho, a nora 
da mulher. V. ns. 45, 117. Che membyra- 
rembireko: minha nora (diz a mulher). 

43 — Membyra-remiariro — Neto ou neta da filha, bis- 
neto ou bisneta. Che membyra-remiariro: 
meu bisneto ou bisneta (diz a mulher). V. 
n.0 130. 

44 — Membyra-semyrera — Membyra, v. n.0 35 e se- 

myrera ou hemyrera. Esta expressao parece 
provir de embyr, participio passivo de em, 

■ {em e pyr), ficado, restado, isto e, sobra, res- 
to, residuo. Recebe t, r, h, gu. Hembyrera ou 
hembyre ou ainda semyrera, substituindo o h, 
por s, ou c como fez J.B.R., diz: o que ficou 
ou sobrou dele, dela. E' o filho que sobrou, 
o ultimo filho, o cacula. Che membyra-semy- 
rera: meu cacula (diz a mulher). 

45 — Membyra-taty — Membyra, v. n.0 35; taty, v. n.0 

117. A companheira do filho, a nora da mu- 
lher. Che membyra-taty, minha nora, diz a 
mulher. Tambem taty, v. n.0 117, e membyra- 
rembireko, v. n.0 42. F.F. escreve "nora da 
mulher, mulher de seu filho, membytaty ou 
membyraty". Tambem nora, esposa do sobri- 
nho da mulher. 

46 — Membyraty — Nora da mulher. V. n.0 45. 

47 — Membyrendotara — De membyra, v. n.0 35; ten- 
dotdra, v. n.0 103; filho ou filha, primogenitos 
da mulher. Che membyrendotara: meu filho 
ou minha filha, primogenitos (diz a mulher). 
V. n.0 48. 

48 — Membyrypy — Membyra<.membyr, v. n.0 35; ypy, 
v. n.0 8. Membyrypy pode ser traduzido por: 
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filho ou filha, primogenitos da mulher; o pri- 
meiro filho ou a primeira filha da mulher. 
Che membyrypy, meu filho ou minha filha 
primogenita (diz a mulher). V. n.0 47. 

49 — Mena — Me>mena, em sua primeira significa^ao, 
segundo M. e "macho, varao, esfor^ado". 
J.B.R. escreve que mena, de me, significa 
meter, introduzir, o que introduz. Quer as 
palavras de M. quer as de J.B.R. sao coeren- 
tes no sentido basico que mena oferece de- 
signando o esposo. F.F. anota: marido, em 
rela^ao a propria mulher, mena. Che mena: 
meu marido. 

50 — Mena-rykeyra — De mena, v. n.0 49; tykeyra, n.0 

140. Cunhado, irmao mais velho do esposo 
(diz a mulher). V. ns. 59, 62. 

51 — Menaruba — Tern o mesmo sentido de menduba, 
composto dos mesmos etimos: mena e tuba. 
Este ultimo, mudando o t em r quando entra 
em relacao de posse da, em consequencia, me- 
naruba. Che menaruba: meu sogro, diz a mu- 
lher. V. n.0 60. 

52 — Menasy — De mena e sy; a mae do esposo, a sogra 
da mulher. Che menasy; minha sogra (diz a 
mulher). V. n.0 57. 

53 — Mendahaguareym-rayra — Filho natural (do ho- 
mem). V. n.0 55. 

54 — Mendareym-membyra — Mendareym, v. n.055; mem- 
byra, v. n.0 35. O filho da mulher nao casada, 
o filho da mulher solteira, o filho natural da 
mulher. 

55 — Mendareym-rayra — Mendare, o que casou, o casa- 
do, v. n.0 56; eym ou simplesmente ym, pospo- 
sicao negativa; com os verbos e adverbio nao, 
e com os nomes e posposi^ao sem. Mendareym 
diz, portanto, solteiro, o nao casado; rayra, v. 
n.0 96. Mendareym-rayra, o filho daquele que 
nao e casado, o filho do homem solteiro, o fi- 
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Iho natural. Alem deste, outros nomes indi- 
cam o filho natural, isto e, o filho sem pai 
conhecido, o filho de outro pai ou filho es~ 
purio. Para este ultimo temos kunumi-ybe, 
de kanumi, menino e yhe (yb, tronco, e di- 
verso); o menino de tronco diverse, o meni- 
no estranho, o filho espurio. Para o primeiro 
encontramos diversos termos: tubeymbae ou 
tubymbae, compostos de tubytuba, pai, v. n.0 

150; eym ou ym, e bae, particula de participio: 
aquele sem pai, o que nao tern pai. Em M. 
vem mais as formas: ndatubi, negativa de tu- 
ba: sem pai, o que nao tern pai. Tujekuaa- 
beymbae, pode ser decomposto em tu>tub> 
>tuba, pai; je, particula reflexiva; kuadb, sa- 
ber, conhecer; eym, sem, nao e bae, particula 
de participio; aquele que nao sabe reconhecer 
o pai, o que ignora o pai. Tuhemimegud 
(tub>tuba, pai; hemi = hemim, esconder-se, 
ocultar-se, sumir-se; hemime, escondido, ocul- 
to; hemimegudr, o que e de se esconder, o se- 
creto, misterioso), o pai secreto, o pai escon- 
dido. R. a esses nomes acrescenta mendaha- 
guareym-ray. A pag. 38 de sua obra diz: "al 
nino de Padre no conocido, y aunque se sepa, 
no conviene que se diga, le llaman mitd 
hemimengud, otros dicen: mitdreym, tambien: 
mitd tujekuaaeymbae, si es hijo de muger no 
casada, diran mendareymemby", 

Mendare-rayra — Mendare, de me^mena, espo- 
so, v. n.0 49; hdr, particula de participio e re, 
sufixo de preterit© equivalente a kuer, antigo, 
passado, velho. Menddr vale; o que introduz, 
o que produz, e mendare: o que casou, o ca- 
sado; rayra, v. n.0 96. Mendare-rayra: o filho 
do casado, o filho legitimo. B.C. a proposito 
de menddr, escreve; "menddr, part, o que in- 
troduz; preterido pelo v. intr. {men dr rece- 
ber o que produz) empenhar-se, casar-se. M. 
diz que e impropriamente usado pelos ho- 
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mens, mas e que men tambem diz "ser liga- 
do" e menddr cair ligado, d'onde "casar-se pa- 
ra ambos os sexos". 

57 — Mendy — Me>mena, v. n.0 49; sy, mae, v. n.0 77; 
a mae do esposo, a sogra da mulher. Che 
mendy: minha sogra (diz a mulher). 0 V.L.B. 
registra mendy e no D.P.B. vem mendy, co- 
mo sogro da mulher. Houve, por certo, en- 
gano. V. n.0 52. 

58 — Mendyby — Me>mena, v. n.0 49; tyby, v. n.0 135. De 
acordo com regra geral o t inicial das pala- 
vras, em composi^ao, quando precedido de fo- 
nema nasal, abranda-se em nd ou d. Dai tyby 
estar sob a forma de ndyby. Che mendyby 
poderemos traduzir por: o irmao mais moco 
de meu esposo, meu cunhado. J.B.B. diverge 
desta interpreta^ao quando diz que mendyby 
significa o chegado a sogra. R. escreve che 
meryby ou che mendyby, tanto um como ou- 
tro oferecendo o mesmo sentido. F.F. diz: 
cunhado da mulher, menibyra; v.g. che meni- 
byra. V. n.0 61. 

59 — Mendykeyra — Me>mena, v. n.0 49; tykeyra. v. 
n.0 140. Temos a mesma ocorrencia do abran- 
damento do t em nd que ocorre em mendyby. 
Mendykeyra corresponde a cunhado, irmao 
mais velho do esposo. Che mendykeyra: meu 
cunhado, irmao mais velho de meu esposo 
(diz a mulher). V. n.0 50. 

60 — Menduba — Me>mena, v. n.0 49; tuba, v. n.0 150, 
cujo t se muda em nd = d quando e prece- 
dido de som nasal. Pai do esposo, o sogro 
(da mulher). Che menduba: meu sogro. V. 
n.0 51. 

61 — Meryby — Me>mena, v. n.0 49; tyby, v. n.0 135; o 
irmao mais moco do esposo, o cunhado. Che 
meryby, meu cunhado, (diz a mulher). V. n.0 

58. 

62 — Merykeyra — Me>mena, v. n.0 49; tykeyra, v. n.0 
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140; cunhado, irmao mais velho do esposo. 
Che menjkeyra: meu cunhado (diz a mulher). 
V. ns. 50, 59. 

63 — Mini — Pouco, pequeno. Irma mais mo^a (do ho- 
mem). V. ns. 64, 122. 

64 — Miringnera — Miringae ou miringuera, de miri, pou- 
co, pequeno. Era usado para indicar o irmao 
ou a irma mais mocos. V. ns. 25, 63, 122, 135. 
Che miringuera: minha irma ou meu irmao 
mais mo^os. 

65 — Mu — Irmao ou irma e tambem primo do homem. 
Y. ns. 10, 140, 144. 

66 — Ndatiibi — Filho natural (do homem), filho sem 
pai conhecido. V. n.0 55. 

67 — l^omemby-kiina — Segundo R. designa a filha da 
irma maior ou da irma menor. 0 no do vo- 
cabulo em apre^o e pronome reciproco. Che 
homembg-kuhd: minha sobrinha, filha de mi- 
nha irma maior ou de minha irma menor. 
No V.L.B. vem memby-kunhd, sobrinha da 
mulher, filha de sua irma ou prima. J.B.R. 
anota apenas membyra. V. ns. 29, 145. 

68 — ^omemby-rayse — Romemby v. n.0 67; rayse, v. 
n.0 30; sobrinho, filho da irma maior ou da 
irma menor (diz a tia). Che homemby-rayse: 
meu sobrinho (diz a tia). V. ns. 30, 146. 

69 — Paiamoi — Avo. V. n.0 110. 

70 — Peng — Peng>pen, quebrar-se, ser quebrado; do- 
brado. Che peng: quebrado de mim, meu so- 
brinho. No V.L.B. vem penga: sobrinha ou so- 
brinho da mulher, filho de seu irmao ou pri- 
mo. R. escreve: che peng, diz a india ao fi- 
lho de seu irmao. M. da peng como sobrinho 
ou sobrinha, filho ou filha do irmao da mu- 
lher. O P.A. escreve: "penga, sobrinho da 
femea, primeiro filho de seu irmao". 

71 — Pengaty — Peng, v. n.0 70; aty<atyr, acompanhar, 
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acompanhado; a companheira do sobrinho, a 
•esposa do sobrinho, sobrinha. Che pengaty: 
minha sobrinha (diz a mulher). 

72 — Peu — Peu. Nome de dificil interpreta^ao etimolo- 
gica. B.C. diz ser, provavelmente, nome mui- 
to contrato. Che peu: men genro, diz a mu- 
lher, ao marido de sua filha ou ao marido 
de sua sobrinha. Y. ns. 17, 39, 106. 

73 — Pykyira — Irma mais mo^a (da mulher), ou sua 
prima, ou sobrinha, mais mo^as. V. n.0 28. 
Che pykyira, minha irma ou minha prima, ou 
ainda minha sobrinha, mais mogas (diz a 
mulher). 

74 — Pykyimena — De pykyira, v. n.0 73 e mena, v. n.0 

49; o cunhado da mulher, isto e, esposo de 
sua irma mais moca, ou da prima, ou sobri- 
nha, mais mo^as. 

75 — Hiyr — Escreve B.C. no seu "Vocabulario"; "Em 
tupi aparece simplesmente yra sobrinho, e yra- 
ty mulher do sobrinho, d'onde se conclue que 
ri — re & dem.: che riyr meu sobrinho, etc.". 
A pagina 592 diz o mesmo autor: "jyr s. so- 
brinho, em relacao ao homem; devia ser an- 
tes iyr, que recebe t, r, h, gu ou simples yr, 
que admitiria te, re, h, gu mudando o e em i; 
como porem a forma mais usual e riyr, pa- 
rece que ri e simples posp. dos pronomes, fi- 
cando yr como tema; portanto che-ri-yr meu 
sobrinho (a mim ligado), etc.". Che riyr, meu 
sobrinho, diz o tio ao filho de sua irma. Em 
J.B.R. vein kunhambira, de kuhd, mulher e 
pyr ou pyra, participio passivo: o saido da 
mulher. 0 D.P.B., registra kuhd membyra, 
sobrinho ou sobrinha da mulher. V. n.0 120. 
E* tambem o primo, filho da tia, ou do tio, ir- 
mao do pai (do homem). 

76 — Riyraty — De riyr, v. n.0 75 e atyr ou aty; a esposa 
do sobrinho, ou esposa do primo, filho do tio. 
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Che riyraty: minha sobrinha (diz o tio). 

77 — Sy — Com o sentido de fonte, origem, manancial, 
este nome deveria ser hy. A esse respeito es- 
creve B.C.: "Parece ser hy, logo que o dem. 
h se tornou fixo g (s), pois y agua e tambem 
v. intr. "manar" que com t dem. geral torna-se 
ty, liquido, donde ry manar, correr, ser cor- 
rente; mas hy, ele mana, o manar dele, guy, 
o seu manar, nao se usam (apenas vem-se em 

alguns compostos) e isto naturalmente porque 
deram a y significacao transitiva mediante h, 
donde resulta hy fazer manar ou emanar, o 
que faz manar ou emanar, e como a forma hy 
esta aplicada a outro verbo, aparece afinal sy 
em vez de hy, mae, fonte, o donde emana, o 
que faz emanar". Che sy: minha mae. F.F. 
anota sy e diz yulgarmentc ser mdia. 

78 — Syeyma — Sy, v. n.0 77; eym>eyma, negativa 

ou ablativa, nao, sem; sem mae, sem origem, 
sem procedencia, orfao de mae. Segundo R. 
tambem tyreym. Y. n.0 148. 

79 — Sy-guaibi — Designava tambem avo, mas literal- 
mente deve ser traduzido mae velha, pois sy 
e mae, v. n.0 77, e guaibi significa velha. Che 
sy-guaibi: minha mae velha, minha avo. V. 
n.0 13. 

80 — Syy — Syy ou syyb, de sy, mae, v. n.0 77, c yb, mas- 
tro, escora, apoio, ou de sy e yr {yr, acompa- 
nhar); o apoio da mae, a companheira da mae, 
aquela que acompanha a mae; tia, irma maior 
de sua mae (diz o homem). Che syy: minha 

tia (diz o homem). 

81 — Syykyr — Sy, v. n.0 77; kyr, tenro, novo; a tia, irma 
menor da mae (diz o homem). Che syykyr: 
minha tia mais nova (diz o homem). V. n.0 80. 

82 — Syy-membyra-kuimbae — Syy, v. n.0 80; mem- 

byra-kuimbae, v. n.0 36, o filho da tia, o pri- 
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mo. Che syy-membyra-kuimbae: o filho de 
minha tia, meu primo. R. diz que de che 
syy-memby usam varoes e mulheres. 

83 — Syy-membyra-kuna — Syyt v. n.0 80, membyra- 
kuhd, v. n.0 37; a filha da tia, a prima. Che 
syy-membyra-kufid: a filha de minha tia, mi- 
nha prima. 

84 — Syy-membyra-membyre — Syy-membyra, v. ns. 
82, 83; membyre, v. n.0 12. Che syy-membyra- 
membyre: minha prima segunda, filha da fi- 
lha de minha tia, irma maior de minha mae. 

85 — Syyra — Em F.F. vem: "Tia, irma da mae do va- 
rao, ou da mae da mulher deste, syyra; v.g. 
che syyra, minha tia, irma de minha mae. E' 
provavel alteracao de syy, v. n.0 80. Che syyra 
minha tia. J.B.R. anota syira, de sy-y tia do 
ramo materno. P.A. diz que syyra indica tia, 
irma da mae da femea e do varao e vulgar- 
mente tambem significa madrasta. 

86 — Sy-jaryi — Sy, v. n.0 77; jaryi, v. n.0 13. Nesta for- 
ma^ao temos a ocorrencia do chamado caso 
genitivo, em que o primeiro substantivo e o 
possuidor e o segundo o possuido; da mae a 
avo, a avo da mae, a bisavo. Che-sy-jaryi: mi- 
nha bisavo materna. 

87 — Sy-jaryl-joapy — Sy, v. n.0 77; jaryi-joapy, v. n.0 

15; bisavo da mae, a trisavo materna. Che-sy- 
jaryi-joapy: a bisavo de minha mae, minha 
trisavo materna. 

88 — Sy-kamby-ari-kakuaapaare — Irmao de leite. V. 
n.0 89. 

89 — Sy-kamby-guarera — O que tomou leite de mi- 
nha mae, o irmao de leite. Sy, mae, v. n.0 77; 
kamby, leite; gad, tomar, receber e rer ou re- 
ra, sufixo de preterite, equivalente a kuer, 
M. registra ainda outro vocabulo; sy-kamby- 
dri-kakuaapare. Kakuaapdr = kakuaahdr, o 
que cresce, crescido, adulto, desenvolvido, de 
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ko = ka, o ser, kudb = ekuadb, o estado, ab, 
abrir, ou de ka, ser, kuadb, saber e are, pre- 
terite de ar, nascido atoa, colhido, extempo- 
raneo: o crescido sobre {dri, sobre) o leite de 
minha mae, o criado com o leite de minha mae. 
Che sy-kamby-guarera ou che sy-kamby-dri- 
kakuaapaare — meu irmao de leite. 

90 — Sy-kypyy — Sy, v. n.0 77, kypyy, v. n.0 28; a irma 
mais moca da mae, a tia. Che sy-kypyy: mi- 
nha tia, diz a mulher. 

91 — Symena— Sy, v. n.0 77; mena, v. n.0 49; o esposo 
da mae, o padrasto (do homem e da mulher). 
Che symena: meu padrasto. Y. n.0 154. 

92 — Sy-ramoi — Sy, v. n.0 77; tamdi, v. n.0 110; da mae 
o avo, o bisavo materno. Che sy-ramoi: o avo 
de minha mae, meu bisavo materno. V. n.0 112. 

93 — Sy-ramoi-joapy — Trisavo materno. Che sy-ramoi- 
joapy: meu trisavo materno. V. ns. 112, 113. 

94 — Syranga — Sy, v. n.0 77; angd, v. n.0 107; a figura 
da mae, aquela que nao e mae verdadeira, a 
madrasta, a madrinha. Che syranga: minha 
madrasta ou minha madrinha. F.F. registra 
syyra e mdya rekobidra. Maya ou mdia e pro- 
vavel deturpacao de mae, corrente no nheen- 
gatu. e tekobidr<ekobedr, o que substitue, o 
substitute. B.C. diz que "em vista do absolu- 
to e mais simples explicar este adj. como 
contr. de tekohdb i-ar aquele que o posto (de 
outro) toma". Mdia rekobidra vale, conse- 
quentemente: a que substitue a mae, a que 
toma o lugar da mae. V. ns. 158, 159. 

95 — Taycho— De aychd, que B.C. diz ser composto se- 
melhante a ayse, v. n.0 30, com o verbo sdg 
por sufixo, "si bem que digam tambem aicho 
tern t, r, h, gu". Che raycho: minha sogra (diz 
o homem). J.B.R. escreve: lay elm, de ay- 
chu, a que adota o filho. Em F.F. vem tai- 
chu e taichd. 
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Tayra — Tayra, absolute de ayr, emanado, de- 
rivado, filho do homem, v. n.0 97. Che ray- 
ra: meu filho (diz o homem). Em J.B.R. 
ocorre: tayra de tayr, o originado pelo san- 
gue. St. registra rayra e no V.L.B. vem tay- 
ra. F.F. diz que tayra tambem indica o so- 
brinho do varao, filho de seu irmao ou filho 
do varao. Y. n.0 20. M. diz ser filho do ho- 
mem ou sobrinho, filho do primo-irmao do 
homem. 

Tayranga — Tayr ou tayra, absoluto de ayr, ema- 
nado, derivado, defluido (filho do homem); 
angd, v. n.0 107. Tayr com o t fixo, designa 
tambem o semen, a materia seminal. Tayran- 
ga : o sinal, a figura, o retrato do filho, o afi- 
Ihado do homem. Tayr muda o t em r nas 
relacoes de posse. Designava tambem o en- 
teado e o filho adotivo do homem. Em J.B.R., 
tayra angdua; St., rayrangdua. Che rayrangd: 
meu afilhado. 

Tayra-rembireko — A esposa do filho, a nora 
(diz o homem). Che rayra-rembirekd: de meu 
filho a esposa, a esposa de meu filho, minha 
nora (diz o homem). V. ns. 101, 117. 

Tayra-remimeno — Tayra, v. n.0 96; temimend, 
v. n.0 132; o filho ou filha do neto. Che rayra- 
remimeno: do meu filho o neto ou neta, o fi- 
lho ou filha do meu neto, meu bisneto ou mi- 
nha bisneta (diz o homem). V. n.0 133. 

Tayra-remimeno-rayra — Tayra, v. n.0 96; te- 
mimend, v. n.0 132; rayra, v. n.0 96; o filho 
do bisneto. Che rayra-remimend-rayra: o 
meu trisneto. V. ns. 99, 134. 

Tayra-taty — Tayra, v. n.0 96; taty, v. n.0 117; do 
filho a companheira, a companheira do filho, 
a nora (do homem). Che rayra-taty: minha 
nora (diz o homem). Mulher de meu filho, 
ou mulher de meu sobrinho, filho de meu ir- 
mao ou filho de meu primo-irmao. 
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102 — Tayraty — O mesmo que tayra-taty. Y. n.0 101. 

103 — Tayrendotara — Designava o filho primogenito. 
E* nome composto de tayr>tayra e tendotdra, 
absolute de endotdr, aquele que vai adiante, 
dianteiro; o primeiro filho. Che ray-rendotd- 
ra: meu filho primogenito (diz o homem). V. 
n.0 104. 

104 — Tayrypy — Tayrypy, de tayra, v. n.0 96 e ypy, v. 
n.0 8: o primeiro filho, o filho base, o primo- 
genito. Che rayrypy: meu primogenito, diz o 
homem. Y. ns. 6, 7, 103. 

105 — Tajyra— Tajyra<fajyr, absoluto de ajyr, derivada, 
emanada (filha do homem). No V.L.B. vem 
tajyra; em J.B.R. esta tayra. Deve haver en- 
gano, pois tayra e filho em rela?ao ao homem, 
e nao filha. No D.P.B. ocorre tajyra e F.F. 
escreve tajyra. Che rajyr ou che rajyra: mi- 
nha filha (diz o homem). Tambem designa- 
va a sobrinha, filha do irmao ou do primo do 
homem. V. ns. 16, 21. 

106 — Tajyra-mena — Citado por M., F.F., R., etc., in- 
dica o genro em relacao ao homem. Tajyra, 
v. n.0 105; me>mena, v. n.0 49. O esposo da 
filha ou esposo da sobrinha, filha de seu ir- 
mao, ou ainda esposo da filha do primo (do 
homem); genro do homem. Este diria: che 
rajyra-mena: meu genro. M. da-nos ainda je- 
tipe-mena, considerando sobrinha como filha. 
V. n.0 16. Che jetipe-mena: o esposo de mi- 
nha sobrinha, meu genro. V. n.0 17. 

107 — Tajyranga — Tajy ou tajyr, abs. de ajyr, significa 
a derivada, a emanada, a filha em relacao ao 
pai. O f e o demonstrative geral, enquanto 
que ajyr<ayr, exprime emanado, derivado, 
efluido, provindo (filho em relacao ao pai), 
que por sua vez se reporta a y ou yr com o 
prefixo a, contendo significados diversos, tai5 
como: fluir, elevar-se, emanar, etc. Tajy mu- 
da o t em r quando em presen^a dos possessi- 
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vos, mas nao tem h por relativo. Ad>adnga, 
como verbo transitivo, assinalar, como subs- 
tantive, figura, marca e hab, a. particula de 
participio que contem ideia de lugar, tempo, 
modo, instrumento, etc. Gonsequentemente, 
angd>angdb>angdba indica tempo, modo, lu- 
gar de assinalar; o sinal, a imagem, a figura. 
Tajyrangd designando afilhada ou enteada do 
honrem, diz: a imagem da filha, a figura da 
filha, aquela que e representa^ao da filha. Em 
F.F. ocorre: tajgra angdba. Che rajyrangd 
ou rajyrangdba: minha afilhada. 

108 — Tajyrypy — Tajyra<tajyr, v. n.0 105; ypy, v. n.0 8. 
A filha primeira, a filha inicial, a filha pri- 
mogenita do homem. Che rajyrypy: minha 
filha primogenita (diz o homem). 

109 — Tamym — M. diz que este vocabulo os velhos em- 
pregavam-no para nomear mocos e criancas. 
Tamym sera altera^ao de tangi? Tangi, dimi- 
nutivo de iang, lenrozinho, novinho, fresqui- 
nho; contra^ao de tai, pequeno, novo, vigoso. 

110 — Tamoi — Tamoi e, segundo B.C., absoluto de amoi, 
fazer nascer. O mesmo autor afirma que "pro- 
priamente o t inicial e z final sao demonstra- 
tives, de maneira que amd e que e, v. fazer 
nascer, e t-a-mdi, aquele que faz nascer". Per- 
muta t em r, nas rela^oes de posse; tem t e h 
no relativo e gn no reciproco: tamoi ou ha- 
mdi> guamdi. J.B.R. escreve tamyia. St. 
apresenta as seguintes varia^oes: aryo-samuia, 
ramuia, tamdia, samunha, tamunha. O D.P.B. 
registra, tamuya. M., alem de tamoi registra 
paiamdi, isto e, pai e amoi, 

111 — Tamoigeta — Tamoi, v. n.0 110; eta, v. n.0 14; ante- 
passados. Pe ramdigetd, os vossos avos ante- 
passados ou, simplesmente, antepassados. V. 
ns. 8, 14. 

112 — Tamoi-joapy — Tamoi, v. n.0 110; joapy, repetir-se, 
reiterar-se, sobrepor-se que, segundo B.C., e 
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provavel contra^ao de jod, sobre si e jebyr 
voltar; ou de jod, e pyr, de novo. E' o ayo 
sobreposto, reiterado, o bisavo. Che ramdi- 
joapy: meu bisavo. Y. n.0 115. 

113 — Tamoi-joapy-ruba — Do bisavo o pai, o pai do bi- 
savo, o trisavo. Che ramdi-joapy-ruba: meu 
trisavo. 

114 — Tamdi-kue — Tamdi, v. n.0 110; hue, o que foi. ve- 
Iho, antigo, duradouro; o avo velho, o avo an- 
tigo, o trisavo. Che ramdi-kue: meu trisavo. 
V. n.0 113. 

115 — Tamoi-riiba — Avo segundo ou o avo do pai, bi- 
savo. Che ramdi-ruba: meu avo segundo, o 
avo de meu pai, meu bisavo. V. n.0 112. 

116 — Tapi — Segundo M. indicava o irmao ou o filho da 
mulh'er. V. ns. 24, 25, 35. Che rapi: meu filho 
ou meu irmao diz a mulher. 

117 — Taty — A respeito deste vocabulo escreve B.C.: 
"Talvez se possa dizer "acompanhada, ou 
companhia',, reportando a tyr, d'onde atir 
(com a pref.) no abs. tatir". Muda o t em r 
quando entra em relacao de posse. Tyr e abso- 
luto de yr, acompanhar ou acompanhado, se- 
guido, posto, apoiado. Sem vir precedido de 
tayra ou de membyra, era empregado para 
designar a nora do homem ou da mulher. V. 
ns. 42, 45, 98, 101. 

118 — Tatyuba— Tatyuba<tatyub>tatyu. B.C. diz, sem 
positivar, que este vocabulo e composto de: 
taty e ub {taty, v. n.0 117, ub, de tuba, v. n.0 

150), pai da companhia ou da companbeira. 
Che ratyuba: meu sogro, diz o homem. J.B.R. 
registra tatuuba, e no V.L.B. vem tatuuba e 
satimba. Em F.F. ocorre tatiiuba. 

119 — Teindyra — Teindyra>teindyr absolute de eindyr. 
Che reindyra: minha irma mais velha, (diz o 
homem). B.C. (pag. 115) diz: "Parece que o 
prefix© pronominal e te, re, he, gue, com o v. 
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indy estar junto, conjunto". Tendyra, de ten- 
dy, a que esta junto, e como anota e explica 
J.B.R. R, diz, che reindy: minha irma, seja 
maior ou menor. Tambem prima do homem. 

120 — Teindyra-membyra — Teindyra, v. n.0 119; mem- 
byra, v. n.0 35; o filho da irma, o sobrinho (diz 
o do). Che reindyra-membyra: de minha ir- 
ma o filho, o filho de minha irma, meu sobri- 
nho (diz o tio). Y. 75. 

121 — Teindyra-mena — Teindyra, v. n.0 119; mena, v. 
n.0 49; o esposo da irma mais velha (do ho- 
mem), o cunhado. Che reindyra-mena: o es- 
poso de minha irma mais velha, meu cunhado 
(diz o homem). 

122 — Teindyra-miringuera — Teindyra, v. n.0 119; 
miringue>miringiiera, de miri, pouco, peque- 
no, isto e, a irma pequena, a irma pequeni- 
na, (do homem). Che reindyra-miringuera, 
minha irma menor (diz o homem). V. ns. 63, 
64. 

123 — Tembireko — Tembi ou temi e participio passivo 
com o prefixo absoluto t, que se muda em 
h, gu; teko por sua vez e absoluto de eko ou 
iko, recebendo r, h, gu; o ser, o estar, ter: aqui- 
lo que e tido, possuido, retido; a possuida, a 
mulher casada, a esposa. Che rembireko: mi- 
nha esposa. Em F.F. vem temiriko, y.g. che 
remiriko, minha mulher. 

124 — Tembireko-kypyy — Tembireko, v. n.0 123; kypyy, 
v. n.0 28; a irma mais moca da esposa, a cunha- 
da. Che rembireko-kypyy: de minha esposa 
a irma mais nova, a irma mais nova de mi- 
nha esposa, minha cunhada. 

125 — Tembireko-membyra — Segundo o V.L.R., en- 
teada ou enteado do homem. Che rembireko- 
membyra: meu enteado ou minha enteada 
(diz o homem). V. ns. 97, 107. 

126 — Tembireko-pykyira — Tembireko, v. n.0 123; py- 
kyira, v. n.0 73. Che rembireko-pykyira: mi- 
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nha cunhada, irma mais moqa. de minha es- 
posa. 

127 — Tembireko-rykera — Temhirekd, v. n.0 123; ty- 
kera, y. n.0 144; a irma mais velha da esposa, 
a cunhada. F.F. anota: cunhada do varao, 
temeriko ykera. Che rembireko-rykera: mi- 
nha cunhada (diz o homem). 

128 — Temiariro — Temi ou tembi, v. n.0 123; arird, em 
nascimento, por ou fazer nascer; o nascido, 
oriundo; o neto ou neta da mulher. J.B.R. 
escreve temiarero, o nascido. No V.L.B. 
ocorre tembiariro 'e no D.P.B. temiariro. Em 
St. vem temiarerii, remiareru, semiareru. Che 
remiariro: meu neto ou minha neta (diz a 
mulher). 

129 — Temiariroariro — Bisneto ou hisneta (da mu- 
lher). V. n.0 130. Che remiariroarird: meu 
bisneto. 

130 — Temiariro-joapy — Temiariro, v. n.0 128; joapy, 
v. n.0 112. O neto sobreposto, o bisneto ou his- 
neta da mulher. Che remiarird-joapy: o meu 
bisneto. M. da-nos ainda os nomes temiari- 
roariro (che remiariroarird) e memby-mem- 
byre. Bisneto, do ramo matemo, segundo 
J.B.R. e temiariro membyra: filho do neto, 
bisneto. Che memby remiariro, neta ou neto 
da filha, e como anota R. 

131 — Temiariro-membyra — Filho do neto, bisneto (da 
mulher). V. n.0 130. 

132 — Temimeno— Tembi ou temi<mbi = mi, preterito 
de participio passive, ao qual se pospoem os 
demonstrativos, te, re, he, gue e ainda os pro- 
nomes pessoais; mend, verbo transitivo, exer- 
cer a copula. Temimeno vale por: produzi- 
do, derivado, engendrado; neto ou neta (do 
homem). Che remimend: meu neto ou minha 
neta. St. registra temianind, semianino, re- 
mianino. No D.P.B. vem teminind, e no 



48 CARLOS DRUMONO 

V.L.B. ty mi mind. J.B.R. da temiariro, ne- 
to do lado paterno. Deve ser engano pois te- 
miariro e neto do lado materno. Alias, neto 
do ramo materno, vem neste autor temiarerd, 
o que prova o engano. 

133 — Temimend-joapy — Temimend, v. n.0 132; joapy, 
v. n.0 112. 0 neto ou neta sopreposta, o bisne- 
to ou bisnela. Che remimend-joapy: o men 
bisneto ou minha bisneta (diz o homem). V. 
n.0 99. J.B.R. refere-se ao designativo te- 
miariro api: o nascido no fim da vida, o bis- 
neto e temiariro rayra: o filho do neto, bis- 
neto. Todavia, parece haver engano por par- 
te do autor. pois temiariro e neto do lado ma- 
terno e nao paterno. V. temiariro n.0 128. 

134 — Temimend-joapy-rayra — Temimend-joapy, v. n.0 

133. Che remimend-joapy-rayra: de meu 
bisneto o filho, o filho de meu bisneto, meu 
trisneto. Y. n.0 100. 

135 — Tyby — Tyby^tybyr, de ybyr, verde, novo, fresco, 
tenro; segundo B.C. provavelmente de yb e 
byr, do meu tronco brotado novo. Recebe t, 
r, h, gu. Che ryby vale por: meu irmao mais 
moco (diz o homem). No V.L.B. vem ty- 
byra. Os irmaos em geral, empregam tambem 
miringnera para indicar o irmao mais mo^o. 
V. n.0 64. 

136 — Tybyky — Designa tambem irmao mais moco, po- 
rem o mais moco de todos. V. n.0 135. De 
tyby = tybyr e ky ou kyr. 

137 — Tyby-rayre — Tyby, v. n.0 135; rayre, de tayre, 
que segundo B.C. pode ser preterite de tayr, 
ou composto de tayr e e, sair, ejacular, como 
verbo intransitive e esperma, como substan- 
tive. Rayre vale, entao, por: saido do filho, 
o ejaculado do filho. Tyby-rayre, diz: sobri- 
nho, filho do irmao mais moco (diz o tio). 

138 — Tyby-raty — Tyby, v. n.0 135; raty (taty), v. n.0 

117. A companheira do irmao mais mogo, a 
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cunhada. Che ryby-raty: a companheira de 
meu irmao mais mo^o, minha cunhada, (diz 
o homem). No V.L.B. ocorre tybyraty. R. 
alem de tyby-raty anota tyby-rembireko. Che 
ryby-rembireko: a esposa do meu irmao, mi- 
nha cunhada. V. n.0 139. # 

139 — Tyby-rembireko — Do irmao mais mo^o a espo- 
sa, a esposa do irmao mais moco, a cunhada. 
Che ryby-rembireko: a esposa do meu irmao, 
minha cunhada (diz o homem). V. n.0 138. 

140 — Tykeyra — Tykeyra<.tykeyrt provavelmente de 
yker ou yke, v. n.0 144 e yr, no dizer de B.C. 
talvez modificado de yb, chefe; t, r, h, gu. 
Tykera, irma mais velha da mulher, v. n.0 

144, parece ser a primeira parte deste voca- 
bulo, mais yr. Tykeyra diria entao: o chefe 
do lado?, o chefe que fica ao lado? Asygue 
que vem em M. tambem desempenha a mes- 
ma fun^ao que tykeyra. E' vocahulo compos- 
to de asy, irmao e kuer, particula de preterito, 
isto e, nasceu pegado, nasceu junto. Che asy- 
guer: nasceu junto de mim. Era de uso, igual- 
mente, asyete. J.B.R. registra tykeyra, de 
yke ou ykey, lado, fianco. No V.L.B. vem 
tykeira. Em R. ocorre tykey e asygue ou 
ahygue. Che rykeyra: meu irmao maior, diz 
o irmao menor. Este autor diz que asygue ou 
ahygue tanto indicam o irmao maior como o 
menor. F.F. escreve mu; v.g. che mu, meu ir- 
mao. A respeito do uso de mu ou amu. V. 
n.0 144. 

141 — Tykeyra-rayre — Tykeyra, v. n.0 140; ray re, v. 
n.0 137; o filho do irmao mais velho (do ho- 
mem), o sohrinho. Che rykeyra-rayre: o fi- 
lho de meu irmao mais velho, meu sohrinho 
(diz o homem). V. n.0 20. 

142 — Tykeyra-rajyra — Tykeyra, v. n.0 140; rajyra, 
v. n.0 105. Che rykeyra-rajyra: minha sobri- 
nha, filha de meu irmao mais velho (diz o 
tio). 
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143 — Tykeyra-raty — Tykeijra, v. n.0 140; raty, v. n.0 

117. Tykeyra-raty exprime: do irmao mais 
velho a companheira, a companheira do ir- 
mao mais velho, a cunhada. Che rykeyra- 
raty: minha cunhada (diz o homem). No 
V. L. B. vem tikiraty. 

144 — Tykera— Tykera<tyker, absoluto de yker ou yke 
(lado, costado, flanco); no dizer de B. C.: se- 
guiu-me, precedeu-me, de yr em preterite, 
com o demonstrativo t, que se muda em r, h, 
gu. Che yke, o men flanco; che rykera: mi- 
nha irma ou minha prima, mais velhas (diz a 
mulher). F.F. da para irma da mulher o no- 
me amu; v.g. che amu, que parece impropria- 
mente empregado, pois amu ou mu designa 
parente em geral, aliado. 

145 — Tykera-membyra-kuna — Tykera, v. n.0 144; 
membyra-kuha, v. n.0 37; a filha da irma mais 
velha (da mulher), a sobrinha. Che rykera- 
memhyra-kuhd: a filha de minha irma mais 
velha, minha sobrinha (diz a mulher). Che 
homemby-kuhd tambem diz: minha sobrinha, 
filha de minha irma maior ou de minha irma 
menor. V. n.0 67. 

148 — "Tykera-membyra-rayse — Tykera, v. n.0 144; 
membyra-rayse, v. n.0 41. Che rykera-mem- 
byra-rayse diz: meu sobrinho, filho de minha 
irma mais velha (diz a tia). Tambem nomem- 
by-rayse, v. n.0 68. Che homemby-rayse: meu 
sobrinho, filho de minha irma maior ou de 
minha irma menor. 

147 — Tykera-mena — Tykera, v. n.0 144; mena, v. n.0 49. 
O esposo da irma mais velha (da mulher), o 
cunhado. Che rykera-mena: o esposo de mi- 
nha irma mais velha ou esposo de minha so- 
brinha ou de minha prima, mais velhas (diz 
a mulher). 

148 — Tyreym — Tyr, absoluto de yr, acompanhar ou 
acompanhado, seguido, perto, junto e eym, 
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sem; sem companhia, o que esta so, nao acom- 
panhado, orfao de pai ou de mae. V. ns. 78,151. 

149 — Tobaja— Tobajd ou tobajdr e, no dizer de B.C. 
absoluto de obajdr (oba-i-ar, a frente tomar); 
contrario, oposto, fronteiro. Muda o t em r 
quando entra em relacao de posse, Indica o 
que esta em frente, o fronteiri^o, o que esta 
no lado oposto. Designa cunhado de maneira 
geral. No D.P.B. vem tobajdr a: cunhado do 
homem. 0 Y.L.B. afirma que em S. Vicente 
dizem che robajdra. R. escreve que che ro- 
bajdra vale por: meu cunhado ou cunhada, e 
usam varoes e mulheres e "tamhem lo usan 
otros aunque no sean verdaderos cunados, por 
muestra de amor". F.F. e coerente com es- 
ses autores quando registra tobajdra, e diz: 
cunhado do varao, irmao ou primo de sua 
mulher. 

150 — Tuba - Etimologicamente parece estar tuba ou tub 
diretamente ligado a yb, tronco, haste. Nao 
tern h por relative, mas recehe r e gu. Che 
ruba: meu pai. Em J.B.R. vem tuba e pdia. 
St. registra pdia e diz: "a forma nheengatu 
parece ter sido tyud, ryud, syud, de onde se 
teria formado o tuba, ruba de proniincia por- 
tuguesa, do tupi da costa". No V.L.B. ocorre 
tuba e no D.P.B. pdya e tuba. O mesmo vo- 
cabulo indicava o tio do homem, ou seja ir- 
mao ou primo de seu pai; ou o tio, irmao ou 
primo do pai da mulher. 

151 — Tubayma — De tuba, pai e ym^yma, sem: sem 
pai, orfao de pai. J.B.R. anota tubayma e no 
V.L.B. vem tubeyma. V. n.0 148. 

152 — Tuba-jaryi — Tu>tub>tuba, v. n.0 150; jaryi, v. n.0 

13. Do pai a avo, a avo do pai, a hisavo pa- 
terna. Che ruba-jaryi: minha hisavo paterna. 

153 — Tuba-jaryi-joapy — Trisavo paterna. Che ruba- 

jaryi-joapy diz: minha trisavo paterna. 
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154 — Tubanga— Tuba, v. n.0 150; angd, v. n.0 107. A fi- 
gura do pai, a imagem do pai, o padrasto, o 
padrinho. Che mbangd: m'eu padrasto ou meu 
padrinho. Para padrinho do homem ou da 
mulher o D.P.B. registra pay a angdba. 

155 — Tuba-ramoi — Tu>tiib>tuba, v. n.0 150; tamoi, v. 
n.0 110. Do pai o avo, o avo do pai, o bisavo 
paterno. Che ruba-ramdi: meu bisavo pater- 
no. V. n.0 112. 

156 — Tuba-ramoi-joapy — O trisavo paterno. Che ruba- 
ramdi-joapy: meu trisavo paterno. V. n.0 

113. 

157 — Tuba-ramoi-ruba — O trisavo. Che ruba-ramdi- 
ruba: meu trisavo. V. n.0 113. 

158 — Tuba-rembireko — Tuba, v. n.0 150; rembirekd, 
v. n.0 123. A esposa do pai, a madrasta. Che 
ruba-rembirekd: a esposa de meu pai, minha 
madrasta. V. ns. 94, 159. 

159 — Tubajty— Tuba, v. n.0 150; aty (t, r, h, gu), v. n.0 

117. A companheira do pai, a madrasta. V. 
ns. 94, 158. 

160 — Tubeymbae — Filho natural, filho sem pai conhe- 
cido. V. n.0 55. 

161 — Tuby— Tuby>tubyr, de tub>tuba, pai e yr>tyr ou 
atyr, acompanhado. Literalmente: compa- 
nheiro do pai, o tio paterno. O t e substituido 
por r quando entra em relacao de posse. Che 
ruby: meu tio paterno, dizem todos ao irmao 
do pai. 

162 — Tubymbae — Filho natural, filho sem pai conheci- 
do. V. ns. 55, 160. 

163 — Tuby-rayra — Tuby>tubyr, v. n.0 161; tayra, v. n.0 

96. O filho do tio, o primo. Che ruby-rayra: 
meu primo, filho do tio paterno. 

164 — Tuby-rayra-rayre — Tyby-rayra, v. n.0 163; ray- 
re, v. n.0 137. Che ruby-rayra-rayre: meu pri- 
mo segundo, filho do filho de meu tio, irmao 
de meu pai. 
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165 — Tuby-rajyra — Tuby, v. n.0 161; rajyra, v. n.0 105. 
A filha do tio paterno, a prima. Che ruby- 
rajyra: de men tio a filha, a filha de meu tio, 
minha prima. 

166 — Tuby-rajyra-membyre — Tyby-rajyra, v. n.0 165; 
membyre, v. n.0 12. Che ruby-rajyra-mem- 
byre: minha prima segunda, filha da filha de 
meu tio, irmao de meu pai. 

167 — Tujekuaabeymbae — Filho natural (do homem). 
V. n.0 55. 

168 — Tunemimegua — Filho natural (do homem). V. 
n.0 55. 

169 — Tuty— Tuti]>tutyr, de tub>tuba, pai e tyr ou atyr, 
acompanhar, companhia, v. n.0 117. A tradu- 
^ao literal deve ser companheiro do pai e, por- 
tanto, tio paterno, e nao materno. Todavia, 
indica o tio materno. R. da ao tio materno 
o nome tuty. O D.P.B. registra tutyra, tio, 
irmao ou primo da mae. Che tuty: meu tio. 
Tamhem primo, filho do tio, irmao da mae. 

170 — Tuty-rayra — Tuty>tuty, v. n.0 169; rayra, de tay- 
ra, v. n.0 96. Tuty-rayra diz: do tio o filho, 
o filho do tio, o primo. Che tuty-rayra: o fi- 
lho de meu tio materno, meu primo. 

171 — Tuty-rayra-rayre — Tuty-rayra, v. n.0 170; ray- 
re, v. n.0 137. Che tuty-rayra-rayre: meu pri- 
mo segundo, filho do filho de meu tio, irmao 
de minha mae. 

172 — Tuty-rajyra — Tuty>tutyr, v. n.0 169; rajyra, de 
tajyra, v. n.q 105. A filha do tio materno. Che 
tuty-rajyra: a filha de meu tio, minha prima. 

173 — Tuty-rajyra-membyre — Tuty-rajyra, v. n.0 172; 
membyre, v. n.0 12. Che tuty-rajyra-membyre: 
minha prima segunda, filha da filha de meu 
tio, irmao de minha mae. 

174 — Uki ou Ukey — M. no Vocabuldrio escreve: "Cuna- 
da, muger del hermano (dize la India) ukei: 
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che ukei. No Tesoro anota uki e diz: "Cuna- 
da (dize la muger a la hermana de su mari- 
do, y a las mugeres de sus hermanos)". B.C. 
(pag. 558) da uki como designativo de cunha- 
da ou cunhadas, irmas do marido e ukei, 
cunhado, irmao do marido. O mesmo autor, 
entretanto (pag. 529), diz: "as mulheres de 
dois irmaos entre si: tykey ou ukey". J.B.R. 
regislra uki para cunhada do lado feminino. 
Che ukey: minha cunhada, mulher de meu 
irmao ou de meu primo (filho do tio ma- 
terno). 

NOTA — £ste trabalho, publicado pela Revlsta Sociologia de Sao 
Paulo (Vol. V, n.0 4, 1943) sai agora devidamente corrigido e com 
os acrescimos que novas pesquisas nos proporcionaram. 
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NOTAS GERAIS S6BRE A OCORRENCIA DA PARTICULA 

TYB, DO TUPI-GUARANI, NA TOPONIMIA BRASILEIRA 

A particula tijh tendo tido, como e natural, sentido pre- 
ciso e pronuncia uniforme entre os grupos tupi-guaranis que 
se espalhavam no seculo XVI, nao so pelo literal do Brasil 
mas tambem por imensas regioes interiores (Paraguai, norte 
da Argentina, sul da Bolivia, etc.), sofreu as inevitaveis con- 
sequencias da colonizacao; o seu sentido exato diluiu-se nas 
ideias de ^extensao e a sua pronuncia adaptou-se as possibili- 
dades e aos caprichos da pronuncia dos colonizadores. 

De Anchieta, Montoya e Figueira as obras de Lery, Hans 
Staden, Marcgrave, Claude D'Abbeville e de muitos outros 
cronistas, corre a gama enorme das suas variantes graificas 
a rfefletir inequivocamente as modalidades inumeras de pro- 
nuncia, espelhando as divergencias de sistemas ortograficos 
adotados pelos curiosos e pelos tupi-guaranistas do Brasil e 
do Paraguai principalmente. Assim, nao sera dificil perce- 
ber as dificuldades que tais variantes opoem a reconstitui- 
cao c a interpretacao de muitos de nossos toponimos. 

Nestas notas procuraremos salientar que as adulteracoes 
e adaptacoes da particula tyh, usada correntemente na topo- 
nimia brasileira, provem: 1.° — da dificuldade de emissao, 
pelos colonizadores, do fonema ij do tupi-guarani, e 2.° — das 
constantes permutas do h e v, no espanhol e no portugues. 

Considerando-se que a permuta do b ou v por « so se 
deu em casos muito restritos, e que a ocorrencia nd por t, 
e resultado do abrandamento desta consoante quando pre- 
cedida de som nasal, seremos levados a concluir que as va- 
riantes: tuba, tuva, tiba, tiva, tiua, ndiva, etc., provem todas 
da mesma particula tyb e que esta, na lingua tupi-guarani, 
sugeria a mesma ideia contida no sufixo al do portugues. 

Do y do tyb 

O y semi-vogal especial, sem diivida representative do 
som mais caraterislico da lingua, e estranho aos colonizado- 
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res, foi forcadamente por eles adulterado e mal representa- 
do graficamente. Nao e esta afirmativa uma simples supo- 
si^ao, pois basta atentarmos para as obras que versam o 
tupi-guarani, para que tal se comprove. 

Anchieta (1) representa o som do y de tres maneiras dis- 
tintas: i, ig, j, dando a respeito do referido som, as seguin- 
tes informacoes: "/, vogal que em muitos vocabulos se pro- 
nuncia aspero com a garganta, bem se Ihe pode escrever, g. in 
fine acabandose a di^ao no mesmo, i. porque compondose com 
outra digao come^ada em vogal exprimitur, g. vt. j. Rio, ata, 
direito composto diz. jgatd, Rio direito. In medio dictionis 
nao se soffre, porque quern nao sabe, a lingoa pronuncia 
muta com liquida, vt imondopira, dira imondopigra. E en- 
contrandose com qualquer consoante no meyo ou no fim, fa- 
ra hum concurso muito aspero de cosoantes, vt tigha, agigb, 
& c. E nem com isso o ha de saber pronunciar de qualquer 
modo que se escreva se nao for ouvindo o viva voce". 

Figueira (2) representa-o por y, e diz o seguinte: "O i, jo- 
ta, serve como no latim, ora de vogal, ora de consoante. Costu- 
marao os antigos linguas usar d'este mesmo i, jota, com dous 
pontos, um na cabe^a, e outro no pe, e Ihe chamavao i gros- 
so : porque a pronuncia^ao e como entre u e i. D'onde nasce 
que alguns o fazem u, e outros o fazem i : e forma-se na gar- 
ganta como ig; mas porque na impressao nao se pode meter 
este i com dous pontos, em lugar d'elle se poz y : o qual to- 
das as vezes que se achar no meio, ou no fim de alguma 
dicao, se pronunciara como grosso no modo sob^edito'^ 

Montoya (3) de maneira diversa nos da a conhecer a 
semi-vogal especial, escrevendo: "La segunda es una pro- 
nunciacion gutural que se forma in gutture, contrayendo la 
lengua azia dentro; su nota es esta o, sobre la y, en q siem- 

(1) — Anchieta, Jose de, Pe. — Arte de gramdfica da lingua mais 
usada na costa do Brasil — Coimbra, 1595. Edi^ao 
da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 1933; Pag. 6. 

(2) — Figueira, Luiz, Pe. — Arte de gramdtica da lingua brasilica 
— Lisboa, 1687 — Nova edi^ao dada a luz e anotada 
por Emilio Allain — Rio de Janeiro, 1880; Pag. 11. 

(3) — Montoya,.Antonio Ruiz de, Pe. — Arte de la lengua guarani 
— Publicada nuevamente sin alteracion alguna por Ju- 
lio Platzmann — Leipzig, 1876. 
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pre cae; vt. tayra, hijo; y siempre es largo su accento". Ba- 
tista Caetano (4) no "Vocabulario" organizado para a tra- 
du^ao da "Conquista Espiritual", grafa-o da mesma maneira. 

Bastam, cremos, essas comprovantes, para que tenhamos 
eYn mente quanto dificil se apresentava a exata percepcao e 
representacao do y especial. 

0 mesmo Anchieta (5) a proposito da representacao do y 
e de outros fonemas dizia ja, com muito acerto: "Isto das le- 
tras, ortographia, pronunciagao & accento, servira pera sabe- 
rem pronunciar, o que acharem escrito, os que comecao apren- 
der : mas como a lingoa do Brasil nao esta em escrito, senao 
no continuo uso do falar, o mesmo uso, & viva yoz ensinara 
melhor as muitas variedades que te, porque no escrever, & 
accentuar cada hum fara como Ihe melhor parecer". 

Que dizer em face de tao judiciosas palavras e de tao 
franca confissao das dificuldades existentes, apos quatro se- 1 

culos, depois de ter a lingua sofrido influencias diversas e 
adultera^oes profundas? 

Bertoni (6) reconhece as imensas dificuldades que se 
apresentaram aos que escreveram a lingua dos tupi-guaranis, 
dando origem a sistemas ortograficos diferentes, dificuldades 
estas que se tornavam maiores quando tinham, por forca das 
circunstancias, necessidade de grafar o y. Assim diz ele a 
pagina 28 de sua obra: "La Ih (Vh, i de Montoya, hi de los 
rusos), que es la letra mas caracteristica de la fonetica gua- 
rani, los frances'es la escriben En, U, o E, los alemanes oH, t), 
los Portugueses y brasilenos Y, I e U, los castellhanos gene- 
ralmente Y, no faltando quien escriba IG, I, 1C, sucediendo 
con frequencia que el mismo autor la escriba a region se- 

(4) — Almeida Nogueira, Batista Caetano de — Vocabuldrio das pa- 
lavras guaranis usadas pelos tradutores da "Conquista 
Espiritual" do Pe. A. Ruiz de Montoya. In Anais da 
Biblioteca Nacional, Tomo VII — Rio de Janeiro, 1879. 

(5) — Anchieta, Jose de, Pe, — Ob. cit,, pag. 8. Na edi^ao pre- 
sente vem, por engano, pagina 9. 

(6) — Bertoni, Moises S. — Influencia dc la lengua guarani en Sud 
America y Antillas. In Anales Cientificos Paraguayos 
— Serie II —- Num. 2 — 1.° de Antropologia — Im- 
prensa y Edicion "Ex Sylvys"', Paraguai. 
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guido de manera diferente, ya por descuido, ya por la duda 
en que a veoes queda por la dificultad de la audicion". 

Teodoro Sampaio (7) baseado no "Dicionario Portugues- 
Brasiliano", diz: "O y representa uma vogal guttural espe- 
cialissima que se forma na garganta, dobrada a lingua com 
a ponta inclinada abaixo, e lancando o halito opprimido na 
garganta com um som mixto e confuso entre i, e mais u, e que 
nao sendo i, nem u, envolve a ambos". 

Claude D'Abbeville deu a semi-vogal especial uma resso- 
nancia afrancezada, representando-a graficamente por eu. 
A particula tyha e representada pelo capuchinho frances sob 
a forma de feime (teuve). Dessa maneira e que Rodolfo Gar- 
cia no-la apresenta, na "Explicacao previa" que precede o 
Glossario (8), anexo a tradu^ao portuguesa da obra de Abbe- 
ville, escrevendo: "teuue (teuve), por tiba, suffixo que expri- 
me abundancia ou frequencia de alguma cousa, correspon- 
dente ao latim etum e ao portuguez al, e que apparece em 
muitos nomes geographicos exprimindo o ubi". Assim: 

"Pindoteuue (fl. 186v.)... village... c'est a dire la place 
des Pindo — Pindotiha de pindo (vide Pindo), e tiba em 
abundancia; palmeiral, palmetum. 

''Aketeuue (fl. 184 v.)... village ... la place des pois- 
sons. — Sera Aquetiba, indecifravel quanto ao primeiro ele- 
mento; tiba pode significar o logar, sitio, o ubi; mas expri- 
me comumente abundancia ou frequencia de alguma cousa 
que o thema designa". 

Jean de Lery usa o a frances para a representacao gra- 
fica do y especial, constituindo, esta ocorrencia, mas uma 
prova de quanto estranhamente deveria soar o z/ ao ouvido 
dos que se punham em contato com os amerindios da "lingua 

(7) — Sampaio, Teodoro — 0 Tupi na Geografia Nacional — 3.a 

edi^ao — Baia — 1928; pag. 19. 

(8) — Garcia, Rodolfo — Glossdrio das palauras e phrases da lin- 
gua tupi, contidas na "Histoire de la mission des peres 
capucins en L'Isle de Maragnon et Terres Circonvoisi- 
nes". Do Padre Claude D'Abbeville, In Revista do Ins. 
titulo Historico e Geogr^fico Brasileiro. Vol. 148 — 
(Tomo 94), pp. 5-100. 
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geral". No "Colloque" que vem anexo a sua obra (9), encon- 
tramos as palavras Arasa - tuve e Usuportuve, A primeira, 
evidentemente, e Arasd - tyh (ara^azal) e a segunda, parece 
tambem indubitavel, corresponde a ysypo (cipo) - tyb, em 
portugues cipoal. O y e substituido pelo u frances como cla- 
ramente esta grafado. 

Hans Staden (10) usa o i para a representacao grafica 
do fonema em apreco, citando a palavra Uwattihi, a resp'eito 
da qual Teodoro Sampaio, em sua nota 57, pagina 67, diz: 
"uwattihi ou melhor uhatyba, que por corrup^ao se fez aba- 
tuba,\ 

Sem necessidade de maiores citagoes, parece-nos possi- 
vel i-esumir as modalidades de grafia do y especial no se- 
guinle quadro: 

e 

eu 

hi 

hy 
i 

i 

ic 

ih 

y 
oh l 
u 

ii 

uh V. 

(9) — Lery, Jean de — Histoire d'un voyage faict en la Terre du 
Brisil, Nouvelle Edition — avec une Introdution & 
des notes par Paul Gaffarel — 2 tomos — Paris 
MDCCCLXXX — cap. XX. 

(10) — Staden, Hans — Viagem ao Brasil — Versao do Texto de 
Marpurgo, de 1557, por Alberto Lofgren — Revista e 
anotada por Teodoro Sampaio — Rio de Janeiro, 1930. 
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Do b do tyb e do a breve de alongamento 

A consoante b, pensam alguns estudiosos, nunca existiu 
no tupi-guarani a nao ser no digrama mb; outros, porem, 
sem discutir, usam dela correntem'ente. Entre os primeiros, 
que substitulram o b por v, alinham-se os paraguaios atuais 
e, a usar do b puro, encontram-se os brasileiros. Sendo cer- 
to que na Espanha e em Portugal era comum a permuta 
do b por v e vice-versa, nada a estranhar apare^am nas obras 
classicas da lingua, e tambem na toponimia, ambas as con- 
soantes. 

Esse b, como acontece com outras consoantes que se en- 
contram no fim de certos vocabulos, pode sofrer alongamen- 
to por intermedio de um a breve, ou entao ^lidir-se, princi- 
palmente em composicao. Os dois casos se apresentam na 
toponimia nacional, isto e, com a consoante final seguida 
de um a, ou suprimida, de acordo, alias, com o que afirmam 
os dois grandes mestres da lingua: Anchieta e Montoya. 

O primeiro (11) deixa patente tais fatos quando escre- 
ve: "acrecentandose algua particula depois da ultima con- 
soante, em que se acaba o verbo, o qual se fas no future, do 
Indicativo, no Optativo, nos Preteritos imperfeitos do Coiun- 
ctivo; ha algua differenca na pronunciacao, & o uso de di- 
versas part'es do Brasil sera o milhor mestre. Por que des 
dos Pitiguares do Paraiba ate os Tamoyos do Rio de Janeiro 
pronunciao inteiros os verbos acabados en consoante, vt 
Apdb, Acem, Apen, Aiur". 

Montoya (12) afirma: "muchos verbos, y nombres, aca- 
ban en consonante; la qual en el recto no es muy conocida, 
y el conocerla es muy necessario, para jugar del verbo.* Po- 
nense estas letras finales consoantes entre dos puntos, a las 
quales se sigue A, siempre breve, vt. Tu.b. padre, Tuba". 
Montoya mostra-nos de maneira a nao deixar duvidas, que 

(11) — Anchieta, Jose de, Pe. — Ob. cit., pg. 1. 

(12) — Montoya, Antonio Ruiz de, Pe. — Tesoro de la lengua gua- 
rani — Publicado nuevamente sin alteracion alguna 
por Julio Platzmann — Leipzig. B. G. Teubner — 
1876, pag. Iv. 
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a consoante b, pode alongar-se em ba ou entao desaparecer, 
quando em composicao. 

Entre os cronistas de lingua francesa ou alema o alon- 
gamento e quasi sempre obtido por meio de outras vogais: 
e ou i, como se verifica com Claude D'Abbeville, Lery, Hans 
Staden, etc. 

Os guaranis, (entre os quais viveu Montoya, falavam, se- 
gundo se depreende das obras do grande catequista, a lin- 
gua tupi-guarani ja em estado de evolucao mais acentuado, 
elidindo geralmente as consoantes finais, ao passo que os 
tupis da costa do Brasil, doutrinados por Anchieta, alonga- 
vam-nas tal como os do extreme norte. 

Assim, a particula tyb, entre os indios das regioes para- 
guaias, deveria ter sido pronunciada ty, forma contrata usa- 
da ainda hoje no guarani moderno do Paraguai; os tupis 
de Anchieta, ao contrario, diriam tyba. A refletir, talvez, a 
pronuncia media entre b e v, encontramos na Amazonia, en- 
tre os descendentes dos tupi-guaranis, a pronuncia. u, isto e, 
dizendo tyua em lugar de tyva ou tyba. 

Consequentemente e possivel a ocorrencia das seguintes 
formacoes vernaculizadas, na toponimia brasileira: 

f ty, ti, tu 
j tyba, tiba, tuba 

tyb -J 
j tyva, tiva, tuva 

tyua, tiua, tiiua 

Do abrandamento do t 

O f de tyb nao sofre alteracao nas composi^oes em que 
o fonema que o precede e oral; quando, porem, vem prece- 
dido de som nasal, muda-se em d ou melhor em nd. E' o que 
ja ensinava a "Arte" de Anchieta (13): "T. comummente se 
muda em d. precedendo, til como nos verbaes em dra, aba, 
vt cenoi, cenoi — dara, cenoidaba, pro tdra, tdba. E nos 

(13) — Anchieta, Jose de, Pe. — Ob. cit., pag. 4. 
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compostos com, mo, alguas vezes. em, nd vt. atui, amondui, 
vel amotui". 

Teremos por isso nos casos de sons nasais a preceder 
o t, as formas: 

I" ndy, ndi, ndii 

ndyba, ndiba, ndiiba 

som nasal ]e tyb -{ 

ndyva, ndiva, ndiiva 

ndyua, ndiua, ndiiua 

Analisada a particula tyb em todas suas partes compo- 
nentes, o quadro geral abaixo, com todas as variantes, hipo- 
teticas umas, mas nao impossiveis de serem encontradas, fa- 
cilitara melhor a compreensao destas notas. 

tyb 

ty, ti, tu, ndy, ndi, ndu 

tyba, tiba, tuba, ndyba, ndiba, ndiiba 

| tyva, tiva, tiiva, ndyva, ndiva, ndiiva 

tyua, tiua, tiiua, ndyua, ndiua, ndiiu'a 

Do sentido da particula tyb 

Com pequenas excecoes os autores sao unanimes em em- 
prestar-lhe um significado cuja correspondencia no portu- 
gues e representada pelo sufixo indicador de coletividade, 
at. A ideia que tyb nos sugere e sempre de con junto de indi- 
viduos, em geral vegetais, da mesma especie. Por extensao, 
apenas as de: abundancia, copia, quantidade, colecao, etc. 
O sufixo at, do portugues, expresso nos coletivos cafezal, mi- 
Iharal, pinheiral, cipoal, taquaral, etc., traduz exatamente o 
sentido de tyb. 

Estas asser^oes, se conformes com a grande maioria dos 
etimologistas, sofrem todavia contestacoes, querendo, al- 
guns, em virtude da existencia da palavra tub, (tiiba) outor- 
gar-lhe o sentido que esta ultima apresenta, isto e, o signi- 
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ficado de pai, gerador. Assim o fez Elias Herckman (14), 
registrando o sentido da palavra camaraiuba. Diz ele: "ca- 
maratuba quer dizer em lingua brasilica lugar onde cresce 
certa herva chamada camera a qual da sem cultura e tem 
pequenas flores amarelas; e tuba significa o pai ou mae de 
tal planta. E' uma maneira de falar como quando dizemos 
que a natureza e a produtora ou a mae de todos os frutos. 
— Por isso o denominaram eles esla regiao e o rio mae da 
dita planta". 

Parece que Elias Herckman confundiu fyb com tub, sem 
perceber que tuba com o sentido de pai, gerador, permuta- 
ria em composicao o t, por r, de acordo com a regra geral 
conhecida. Na palavra camaratuba, se atribuirmos a tuba 
o sentido que Ihe deu Herckman, teriamos: das cameras o 
pai, ou o pai das cameras, funcionando o primeiro substan- 
tive como possuidor e o segundo como possuido. Para que 
tal se desse deveriamos ter camararuba e nao camaratuba. 
Vemos, neste unico exemplo, que tyb nao pode ser confun- 
dido, apos exame atento, com a palavra tub, pai gera- 
dor, etc. 

Por outro lado, poderiamos afirmar que tub, por for^a 
das adulteracoes e transforma^oes deu origem as formas ty- 
ba, ndiba, ndiva e demais varia^oes citadas? Tudo nos leva 
a afirmar que nao, pois os seus elementos componentes nao 
eram, e nao sao, estranhos aos alfabetos portugues e caste- 
Ihano, nem de dificil promincia como acontece com o y es- 
pecial ja estudado. Os sons representados por t, b, e u eram 
emitidos da mesma maneira que naquelas linguas, nao sen- 
do dificil aos que conviveram com os nossos indios, ouvir 
nitida e exatamente a promincia da palavra em questao. A 
sua grafia tambem nao poderia apresentar dificuldades. Is- 
so realmente se verifica nos documentos, de modo a nao 
deixar diividas, como nao sucedeu com a grafia de tyb e 
demais derivadas que esta ultima apresenta. 

Os sentidos proprios que tub oferece leva, e isto e inega- 
vel, a possiveis confusoes que se desfazem em face das re- 

(14) — Herckman, Elias — Descri^ao geral da capitania da Paraiba 
— 1639. In Revista Inst. Arqueologico e Geografico 
Pernambucano — fasc. n.0 31, ISSe. 
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gras e da indole da lingua. A ideia de gerador, de pai, e 
por conseguinte, de lugar capaz de gerar ou produzir algu- 
ma coisa e que motiva o emprego improprio de tub, quando 
na realidade dever-se-ia empregar tyb. Estas consideracoes 
podem ser confirmadas se atentarmos para o sentido que 
Batista Caetano (15) atribue a tub; 

"tub — abs, do v. intr. ub. estar sentado, dei- 
tado ou pousado; o ger. tupa, ve upa, 
e assim os der. que recebem todos t, 
r, h, gu; comp. tyb jazer, cujo t e fixo 
e cub, cujos comp. e der. sao muito 
analogos". 

"tub — o pae, a abelha mestra; as ovas, com 
t variavel em r, h, gu". 

"ub — r. de tub s. pae, ovas, abelha mestra 
etc.; nunca se encontra nesta forma, 
e sim tub e nos rel. nib, gub, (por 
guub), mas despido tub do t pref. e 
correlato com yb s. tronco, e v. cres- 
cer". 

"ub — r, de tub. fv. intr. estar pousado, dei- 
tado, assente, jazendo ou jazido... 
etc.". 

Estes esclarecimentos de Batista Caetano corroboram o 
quanto afirmamos em relaca'o ao emprego de tyb e tub. 

E' dificil a solucao de tal problema na toponimia, pois 
fora da lingua e mediante exame superficial nao poderemos 
distinguir o tub de tyb, como na palavra camaratuba citada 
por Herckman, e camaratyba na citacao de Teodoro Sam- 
paio (16). Este autor da-lhe sentido verdadeiro, dizendo: 
"camoratiba, corr. camara-tyba, o sitio ou local dos cama- 
rds; onde abundam os camards. V. Camard". A proposito 
de tyb diz ainda o autor de "O Tupi na Geografia Nacio- 
nal": 

(15) — Almeida Nogueira, Batista Caetano — Ob. cit., pags. 539 e 
549. 

(16) — Sampaio, Teodoro — Ob. cit., pags. 26 e 177, 
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"O sufixo tiba fque a ma pronuncia do y desdobrou em 
tiba ou tuba, exprime abundancia e vale pelo sufixo portu- 
gues al ou eiro. Assim e que de curl, pinhao, curityba, pi- 
nhal; de itd, pedra, itatyba, pedregal; de rery, ostra, rery- 
tyba, ostreira; caapii, (capim, caapityba, capinzal. A corrup- 
^ao de pronuncia tern dado: itatiba, capitiba ou capituba; 
assim como imbetuba ou imbetiba, aragatiba ou aragatuba; 
guaratiba ou guaratuba". 

Estas palavras de Teodoro Sampaio, seriam suficientes 
para atestar o sentido exato de tyb; outros estudiosos da lin- 
gua, porem, atraves seus escritos, fornecem novas provas ir- 
refutaveis a esse respeito. 

Batista Caetano (17) de acordo com as afirmacoes dos 
escritores primevos, refere-se da maneira seguinte a par- 
ticula tyb: 

tyb — v. intr. jazer, pousar; estar quedo, assente, fir- 
me, estavel, teso, aprumo; s. jazida, pousio, pouso, assento; 
copia, abundancia, frequencia; cole^ao; adj., firm'e, assente, 
estavel, teso, rijo, duro, apertado, cerrado, compact©; co- 
pioso. Der. — mbotyb, assentar, firmar, hemboty e varias 
comparacoes. Como verbo significa tambem "haver" como 
por, e dizem ytyb ha, ndy tyb, nao ha; d'aqui o tupi nifio 
e inti empregado como neg. "nao"; nitio mbae nada, nitio 
aba ninguem; como adj. tambem, capaz, suficiente, apto; ha- 
bituado, usual, costumeiro, comp. tab, tym e tyr e ve yb, ymb 
r. que nao recebem t, r, h, gu; tiya pousar em kechua". 

A correspondencia com o sentido do al portugues, esta 
implicita nas expressoes: copia, abundancia, frequencia, co- 
lecao, etc. 

Montoya (18) tambem da o mesmo sentido a particula 
tyb, afirmando: 

"Ty. b. estar, lugar de las cosas, no perseverar, acabar, 
costumbre". 

O "lugar das cousas", "estar", sao bastante elucidativos, 
nao solicitando maiores comentarios, pois a ideia de pouso, 

(17) — Almeida Nogueira, Batista Caetano de — Ob. cit., pag. 523. 

(18) — Montoya, Antonio Ruiz de, Pe. — Ob. cit. (Tesoro...), 
pag. 387. 
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de frequencia, de abundancia das cousas, onde estao as cou- 
sas, ai se encontra evidente. 

O "Dicionario Brasiliano", ed. de Plmio Ayrosa (19), 
tambem nos da o sentido exato da particula em apre^o, es- 
clarecendo; 

"Tyba — sitio abundanle de qualquer coisa, sitio onde 
nasce muita planta da mesma especie". 

Figueira (20) citando a referida particula escreve: 
"frequencia de alguma coisa". 

Nao diferente e a opiniao de Batista de Castro (21), 
quando escreve: "tyba, tuba, dyba — sitio, local, pouso, on- 
de ha reuniao ou abundancia de individuos ou coisas da 
mesma especie". 

Parece que outras citacoes referentes ao sentido de tyb 
seriam desnecessarias, em virtude de termos lancado mao 
de opinioes de autores de grande responsabilidade, cujos 
escritos sobre a lingua dos "brasis", constituem obras de 
grande valor. Entretanto, sera de bom alvitre citarmos aqui 
mais uma opiniao referente ao sentido da particula tyb, al- 
terada em tyua. Referimo-nos a de Ermano Stradelli, cujo 
trabalho sobre o nheengatii e, sem duvida, obra valiosa (22). 
Ao tratar da particula tyb diz: 

"Tyua — sufixo com a significacao de lugar, 
sitio, terra, de onde provem, abunda e fre- 
quente alguma coisa. E* este tyua, que apor- 
tuguezado deu tiba e tuba conforme a locali- 
dade e de acordo talvez com a promincia local 
indigena do y, isto e, a promincia do i tapuio. 

(19) — Dicionario Portugues-Brasiliano e Brasiliano-Portugues — ' 
Reimpressao integral da edi^ao de 1795, seguida da 
2.a parte, ate hoje inedita, ordenada e prefaciada por 
Plinio M. da Silva Ayrosa; pag. 289. 

(20) — Figueira, Luiz, Pe. — Ob. cit., pag. 77. 
(21) — Castro, Batista de — Vocabulario Tupi — Ariel Edit. Limi- 

tada — Rio de Janeiro, 1936, pag. 114. 
(22) — Stradelli, Ermano — Vocabulario da lingua geral, portugues- 

nheengatu e nheengatu-portugues, in Revista do Insti- 
tute Historico e Geografico Brasileiro — Vol. 158 — 
Rip de Janeiro, 1929, pag. 691. 
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Caiutyua — lugar de cajus, deu cojutiba e ca- 
jutuba. Itatyua — terra de pedras, deu Ita- 
tuba e Itatiba. Algumas vezes se encontra e 
se ouve confundir-se Tyua com Teua, mas e 
erro e pouca atencao. Teua exprime sempre 
uma ideia frequentativa e muitas vezes pejo- 
rativa, que Tyua nao tern". 

Vemos assim, afinal, que a particula tyb do tupi-guarani 
corresponde ao sufixo at da lingua portuguesa, e oferece ex- 
celentes possibilidades para formar toponimos, o que nao 
acontece com tub — pai — que so em casos excepcionais po- 
dera surgir. 

Tendo em mira avaliar o mimero e a distribuicao dos 
toponimos. de origem tupi-guarani, em cuja composicao apa- 
recem as variantes da particula tyb, colhemos no "Guia Pos- 
tal", publicado em 1931 (23), os que se encontram nos qua- 
dros anexos. Gartas geograficas e outros documentos pode- 
riam ter sido utilizados, mas se assim nao o fizemos foi uni- 
camente para evitar possiveis suspeitas de que tal ou qual 
autor empregasse grands numero de toponimos originarios 
do tupi-guarani, de acordo com sua maior ou menor espe- 
cializacao de trabalho. 

Nao nos foi possivel, no decorrer de nossa pesquisa, en- 
contrar toponimos, como facilmente a rela^ao geral (in fine) 
nos mostra, em tuua, ndiva, tiva, tu, ti. Cremos que a con- 
sulta de outras fontes referentes nao so ao Brasil como tam- 
bem ao Paraguai, Bolivia, Argentina, etc., tais falhas pode- 
rao desaparecer. 

A analise dos toponimos averbados, desde logo faz re- 
saltar o grande numero das formacoes em b e v, isto e, to- 
ponimos cuja termina^ao se faz em tuba, nduva, tiba. For- 
macoes curiosas sao, sem duvida alguma, as representadas 
pelos toponimos butiatuvinha, catanduvinha, japaratubinha, 
onde o hibridismo esta patente, resultante da combinacao do 
fonema tupi-guarani e do sufixo portugues inha. 

(23) — Guia Postal (Geografico) da Repiiblica dos Estados Unidos 
do Brasil, organizado pela Diretoria Geral dos Correios 
— 2 vols., Rio de Janeiro, 1931. 



70 CARLOS D R U M O N D 

A relacao geral onde se anotam todos os toponimos en- 
contrados, permite estabelecer uma conexao com os fatos de 
nossa Historia, relativos a area ocupada peios tupi-guaranis, 
antigos centres de colonizacao e pousos dos desbravadores de 
nosso territorio. 

Do ligeiro exame dos toponimos podemos concluir, com 
facilidade: 1.° — a ocorrencia das formacoes tupi-guaranis 
em toda a extensao da costa brasileira demonstra o predo- 
minio do gentio que falava a "lingua geral" nessa area, e 
nao no interior do pais. Como consequencia dessa primeira 
conclusao podemos afirmar que os raros toponimos encon- 
trados no interior brasileiro, em cuja forma^ao a particula 
tyb aparece, sao resultantes do seu emprego pelas tribus 
em fuga para o interior, quando da colonizacao, ou pelos 
bandeirantes que, parece indubitavel, praticavam em suas 
famosas bandeiras a lingua tupi; 2.° — as variantes da par- 
ticula tyb, em suas multiplas formas, indicam as regioes de 
maior influencia da lingua portuguesa; 3.° — ha predomi- 
nancia das variantes tuba (tuva) e nduba (nduva), o que 
prova a forte tendencia de uma adaptacao do y especial do 
tupi-guarani as possibilidades gloticas do portugues, transfor- 
mando-o em u. 

Relacao geral, numero e distribuigao, dos toponimos de 
origem tupi-guarani, em cuja composicao aparecem as 

variantes da particula "tyb" 

TIBA 

Arassatiba (Espirito Santo, povoado; Rio de Janeiro, 
praia) — Curitiba (Acre, seringal; Ceara, sitio; Minas Ge- 
rais, arraial, fazenda; Parana, Capital do Estado; Rio de 
Janeiro, fazenda; Sao Paulo, fazenda) — Corumixatiba 
(Baia, arraial) — Guaratiba (D. Federal, povoado; Rio de 
Janeiro, praia) — Gurutiba (Paraiba, fazenda) — Itatiba 
(Sao Paulo, fazenda, cidade, Estagao da Est. de Ferro Ita- 
tibense) — Jerabatiba (Rio de Janeiro, fazenda) — Juqui- 
tiba (Sao Paulo, vila) — Mangaratiba (Rio de Janeiro, vila; 
Estacao da Est. de Ferro Central do Brasil) — Maritiba (Mi- 
nas Gerais, povoado) — Miritiba (Maranhao, vila) — Muri- 



PART ICU LA TY B 71 

tiba (Baia, vila, fazenda, fazenda; Ceara, sitio; Rio de Ja- 
neiro, povoado) — Pendotiba (Rio de Janeiro, povoado) — 
Pinhotiba (Minas Gerais, povoado) — Sambaetiba (Rio de 
Janeiro, • povoado) — Sernambitiba (Rio de Janeiro, Esta- 
cao da Est. Ferro Leopoldina) — Tapiratiba (Sao Paulo, vi- 
la) — Ubaliba (Rio de Janeiro, fazenda). 

Acre — 1; Raia — 4; Ceara — 2; D. Federal — 1; Es- 
pirito Santo — 1; Maranhao — 1; Minas Gerais — 4; Pa- 
raiba — 1; Parana — 1; Rio de Janeiro — 11; Sao Paulo 
— 6. Total — 33. 

TUBA 

Ajaratuba (Amazonas, sitio) — Anajatuba (Maranhao, 
vila, povoado, sitio, povoado) — Andueratuba (Para, ilha) 
— Angatuba (Sao Paulo, cidade, Esta^ao da Est. de Ferro 
Sorocabana, fazenda, vila) — Arassatuba (Parana, povoa- 
do; Sta. Catarina, povoado; Sao Paulo, cidade, Estacao da 
Est. de Ferro Noroeste do Rrasil) — Aratuba (Raia, arraial) 
— Assahituba (Amazonas, sitio, seringal; Para, povoado) — 
Assassatuba (Amazonas, sitio) — Atuba (Parana, lugar, po- 
voado) — Batuba (Maranhao, povoado) — Butiatuba (Pa- 
rana, povoado; Rio Grande do Sul, lugar) — Caetetuba — 
(Sao Paulo, Estacao no m. de Atibaia) — Cajatuba (Mara- 
nhao, engenho) — Camaratuba (Alagoas, fazenda, fazenda, 
lugar, sitio, sitio, sitio, sitio; Ceara, sitio; Paraiba, enge- 
nho, lugar; Pernambuco, engenho, fazenda) — Capintuba 
(Amazonas, seringal) — Capituba (Minas Gerais, povoado) 
-— Caraguatatuba (Sao Paulo, cidade) — Catituba (Sao Pau- 
lo, povoado) — Cipotuba (Amazonas, arraial) — Closituba 
(Pernambuco, engenho) — Cujutuba (Para, lugar) — Ga- 
ratuba (Rio Grande do Norte, sitio; Sergipe, sitio) — Go- 
rutuba (Minas Gerais, arraial, povoado) — Guabirotuba 
(Parana, arrabalde) — Guajaratuba (Amazonas, povoado) 
— Guapituba (Sao Paulo, p. teleg. da "S.P.R.") — Guaxa- 
tuba (Sao Paulo, fazenda) — Gurutuba (Raia, fazenda; Sao 
Paulo, povoado) — Gutuba (Pernambuco, engenho) — 1m- 
bituba (Sta. Catarina, vila, Estacao inicial da Est. de Ferro 
Dona Teresa Cristina) — Indaiatuba (Sao Paulo, cidade; 
Estacao da Est. de Ferro Sorocabana, povoado, povoado) — 
Itaituba (Amazonas, seringal; Para, vila) — Itaquaquicetuba 
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(Sao Paulo, vila) — Jaboticatubas (Minas Gerais, povoado, 
fazenda) — Jabotituba (Maranhao, povoado; Para, sitio) — 
Japaratuba (Alagoas, povoado, engenho; Sergipe, vila; Es- 
tacao da Est. de Ferro Este Brasileiro) — Jequirituba (Sao 
Paulo, povoado) — Joatuba (Minas Gerais, Estacao da Est. 
de Ferro Oeste de Minas, lugar; Sao Paulo, povoado) — Jua- 
tuba (Minas Gerais, povoado, Estacao no m. de Para de Mi- 
nas) — Jumbatuba (Sao Paulo, lugar, povoado, sitio) — 
Jmsatuba (Maranhao, fazenda, povoado, povoado) — Ma- 
cajutuba (Maranhao, lugar) — Mandirutuba (Parana, po- 
voado) — Marituba (Alagoas, povoado; Para, Estacao no m. 
de Belem) — Mocajatuha (Para, lugar, povoado, povoado; 
Maranhao, povoado) — Murumurutuba (Para, povoado) — 
Pacatuba (Acre, povoado; Amazonas, seringal, seringal; 
Ceara, cidade, Estacao da Est. de Ferro Baturite; Para, po- 
voado; Paraiba, engenho; Piaui, fazenda; Rio de Janeiro, 
fazenda; Sergipe, vila) — Paracanatuba (Amazonas, povoa- 
do) — Paricatuba (Amazonas, povoado; Para, povoado, si- 
tio) — Peqiiiatuba (Para, povoado) — Perituba (Rio Gran- 
de do Norte, povoado) — Piacatuba (Minas Gerais, povoa- 
do) —- Piratuba (Sao Paulo, povoado) — Pirituba (Sao Pau- 
lo, arraial, fazenda, povoado, povoado, estacao) — Pirpiri- 
tuba (Paraiba, povoado, Estacao da "Great Western") — 
Pituba (Baia, agencia urbana; Ceara, sitio; Rio Grande do 
Norte, sitio; Rio Grande do Sul, lugar) — Piuntuba (Ama- 
zonas, seringal) — Pracuatuba (Para, lugar) — Sambaetu- 
ba (Baia, Estacao da Est. de Ferro Ilheos a Conquista) — 
Sapetuba (Rio de Janeiro, sitio; Sao Paulo, arraial) — Sa- 
tuba (Alagoas, Estacao no m. Sta. Luzia do Norte, engenho, 
engenho, fazenda, povoado) — Tapiratuba (Sao Paulo, fa- 
zenda) — Timbituba (Baia, fazenda) — Traituba (Minas 
Gerais, Estacao no m. de Lavras) — Uacorutuba (Mato 
Grosso, fazenda) — Ubatuba (Ceara, povoado; Maranhao, 
povoado; Pernambuco, engenho, engenho; Rio Grande do 
Sul, colonia; Sao Paulo, cidade, povoado) — Uricurituba 
(Para, sitio) — Urucurituba (Amazonas, vila; Para, fazen- 
da, povoado, sitio) — Urucutuba (Ceara, fazenda; Rio Gran- 
de do Norte, povoado) — Uxituba (Para, povoado). 

Acre — 1; Alagoas — 15; Amazonas — 14; Baia — 5; 
Ceara — 6; Maranhao — 13; Mato Grosso — 1; Minas Ge- 
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rais — 10; Para — 20; Paraiba — 5; Parana —- 6; Pernam- 
buco — 6; Piaui — 1; Rio Grande do Norte — 4; Rio Gran- 
de do Sul — 3; Rio de Janeiro — 2; Sta. Calarina — 3; Sao 
Paulo — 30; Sergipe — 4. Total — 149. 

TUVA 

Bitava (Parana, povoado, povoado) — Boituva (Sao 
Paulo, povoado, vila) — Butiatuva (Parana, arraial, colo- 
nia, povoado, povoado) — Capituva (Parana, povoado; Sao 
Paulo, fazenda, lugar, p. teleg. da Est. de Ferro Noroeste) 
— Caratuua (Parana, povoado, povoado, povoado) — Co- 
ruputava (Sao Paulo, fazenda) — Guavirutiiva (Sao Paulo, 
povoado) — Imbituva (Parana, cidade, fazenda, lugar) — 
Taquatuva (Parana, arraial) — Timbutuva (Parana, po- 
voado). 

Parana — 15; Sao Paulo — 7. Total — 22. 

NDUBA 

Aracanduba (Para, povoado) — Arumanduba (Amazo- 
nas, lugar; Para, povoado, povoado, povoado, povoado) — 
Catanduba (Ceara, lugar; Minas Gerais, bairro, povoado, po- 
voado, povoado) — Guanduba (Rio Grande do Norte, po- 
voado) — Iranduba (Amazonas, fazenda) — Itanduba (Pa- 
ra, ilha no rio Amazonas, lugar) — Japaranduba (Paraiba, 
fazenda; Pernambuco, engenho, engenho, fazenda, fazenda, 
povoado, sitio) — Massaranduba (Alagoas, sitio; Raia, agen- 
da, bairro; Ceara, sitio, sitio; D. Federal, lugar; Paraiba, 
fazenda, sitio, sitio, sitio; Pernambuco, engenho, engenho, 
lugar, sitio; Sta. Catarina, povoado; Sao Paulo, fazenda; Ser- 
gipe, povoado) — Tananduba (Paraiba, sitio) — Tetanduba 
(Pernambuco, engenho) — Tocumanduba (Para, fazenda, 
povoado) — Tocunduba (Para, lugar) — Tucumanduba (Pa- 
ra, povoado) — Tucunduba (Ceara, povoado, povoado). 

Alagoas — 1; Amazonas — 2; Raia — 2; Ceara — 5; 
D. Federal — 1; Minas Gerais — 4; Para — 11; Paraiba — 6; 
Pernambuco — 11; Rio Grande do Norte — 1; Sta. Catari- 
na — 1; Sao Paulo — 1; Sergipe — 1. Total — 47. 
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NDIBA 

Guacindiba (Sao Paulo, povoado) — Guaxindiba (Rio 
de Janeiro — Estacao da Est. de Ferro Leopoldina, fazenda, 
povoado) — Itahitendiba (Rio de Janeiro, fazenda) — Ita- 
marandiba (Minas Gerais, cidade, fazenda) — Itaquandiba 
(Espirito Santo, povoado) — Matarandiba (Baia, povoado) 
— Tindiba (D. Federal, lugar). 

Baia — 1; D. Federal — 1; Espirito Santo — 1; Minas 
Gerais — 2; Rio de Janeiro — 4; Sao Paulo — 1. Total — 10. 

DIBA 

Imbiridiba (Paraiba, sitio). 

TUVINHA 
0 

Butiatuvinha (Parana, arraial) — Imbituvinha (Parana, 
povoado). 

NDUV1NHA 

Catanduvinha (Rio Grande do Sul, lugar). 

TUBINHA 

Japaratubinha (Sergipe — Estacao da Est. de Ferro Es- 
te Brasileiro). 

TWA 

Taquaritiua (Maranhao, povoado). 

NDUVA 

Catanduva (Ceara, sitio; Minas Gerais, lugar; Parana, 
povoado; Rio Grande do Sul, lugar; Sao Paulo, cidade, Es- 
tacao da Est. de Ferro Axaraquara) — Catanduvas (Minas 
Gerais, povoado; Parana, povoado, arraial; Sta. Catarina, 
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vila) — Guaxinduva (Sao Paulo, Estacao da Est. d'e Ferro 
"S.P.R.", fazenda, povoado) — Maranduva (Sao Paulo, lu- 
gar) — Papanduva (Sta. Catarina, povoado; Parana, ar- 
raial, povoado, povoado, povoado) — Piunduva (Parana, 
engenho) — Podunduva (Sao Paulo, lugar) — Sananduva 
(Rio Grande do Sul, povoado) — Sapitanduva (Parana, co- 
lonia, povoado) — Tocunduva (Parana, povoado; Sao Pau- 
lo, fazenda, povoado) — Tucundiwa (Parana, fazenda, po- 
voado; Sao Paulo, lugar, lugar, povoado). 

Ceara — 1; Minas Gerais — 2; Parana — 13; Rio Gran- 
de do Sul — 2; Sta. Catarina — 2; Sao Paulo — 12. To- 
tal — 32. 



Relagao geral, numero e distribuigao, dos toponimos de 
origem tupi-guarani, em cuja composi$ao aparecem as 

variantes da particula "tyb" 
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Amazonas   — 2 — — — — — 

jjaia   4 5 2 1 12 

14 Ceari   fi 5 1 

Distrito Federal   1 — 1 1 3 

Espirito Santo   1 1 2 

Golds   — — — — — — — — — — — ' 0 

Maranhao   1 13 1 15 

1 

10 

1 

22 Minas Gerais   4 — 4 2 2 

Pard   — 20 — 11 31 

Paraiba   1 5 6 1 13 

Parand   1 6 15 13 2 37 

17 Pernambuco   6 11 — — __ — 

piaui   1 1 

5 R. G. do Norte  — 4 — 1 — — — — — — — 

R ri dn Sill 3 2 ft 

Rin 11 2 4 17 

6 Santa Catarina   3 — 1 2 

San Paulo   6 30 7 1 12 1 57 

6 Sergipe    4 1 1 — 

TOTAL  33 149 22 47 32 10 1 2 1 1 t 299 
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