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P O R C A 

Le-se em Nascentes que PORCA, no sentido de "pe^a em 
que se introduz o parafuso", representa a "corrutela de um 
deverbal do lat. torquere, torcer", como o atesta "o esp. 
tuerca, que a Academia Espanhola deriva do lat. torques, 
volta, circulo". 

O ilustre dicionarista tambem se reporta ao R. E. W. 
de Meyer-Liibke, o qua), com efeito, em 8799, apresenta 
'*torca como geratriz de tuerca. 

Ora, a palavra PORCA, como se pode ver em Vieira, 
assume em lingua portuguesa significados multiplos. De- 
signa, p. ex., alem da femea do porco, c^rta pe^a dos enge- 
nhos de a^ucar "onde anda a garganta do eixo grande"; o 
"pau do lagar que atravessa os dois malhais"; a "obra de 
madeira que esta pegada ao sino"; pecas aderentes a trave 
das atafonas; e, em linguagem nautica e no plural, os "paus 
grosses que atravessam o carro da popa e vao acabar nos 
pes mancos". O frances possue tambem "porque", que o 
grande Larousse define como "chacune des grosses pieces 
qui relient les carlingues et les vaigres" e Littre como "un 
couple interieur qu'on etablit sur la carlingue au dessus de 
certains couples de levee, pour lier plus solidement quelques- 
unes des parties dont est composee la coque du navire". 

Nenhuma duvida existe sobre o modo como se cunham 
e triunfam tais denomina^des. Na ausencia de termo novo 
designativo do novo objeto e ainda, em certos casos, a des- 
peito da existencia desse termo, cria o povo uma designa- 
gao tropologica, algumas vezes baseada apenas num modo 
de ser transitorio da cousa e, por isto mesmo, posteriormen- 
te, de propriedade inapreciavel ou contestavel. 

A este respeito escreveu Joao Ribeiro nas CURIOSIDA- 
DES VERBAIS, S. Paulo, 1927, pgs. 10-11.; "Assim, as ma- 
quinas mais simples e antigas, certos engenhos da mecanica 
vulgar, foram batizados com os nornes dos animais, seres 
auxiliares do homem. Essa tradicao proto-historica natu- 
ralmente se acha obliterada pelo tempo, mas o uso e cos- 
tume tradicional preservou o processo rudimentar, muif 

mais poetico e imaginoso que o dos neologismos greg^ 
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ciencia." Cita, em seguida, entre outros exemplos, o nome 
de zorra (raposa), aplicado a certo carro de rodas massicas, 
o de mosquete, especie de gaviao, extendido a arma de fogo, 
o de quelha, diminutivo de coelha (cunicula), atribuido a 
uma pe^a dos moinhos de cereais. E ainda cao, gatilho, as- 
nas, columhrinas, nuiletas, cavalete etc. 

A semelhan§a do que ocorre com essas palavras, foram 
certamenle analogias de forma ou movimento que levaram 
a dar o nome de porca as cousas referidas por Vieira. Temos 
all, sem diivida, o nome do animal transportado metafori- 
camente a todas essas no?oes. 

Parece-me, entretanto, que o fenomeno nao seria o 
mesmo no que tange a PORCA, pe^a de encaixe do parafuso. 

Admitindo para este sentido a corrugao de um dever- 
bal de torquere, Nascentes tern de certo em vista que, sob 
a influencia de porca, foi mudado para p o t inicial de *torca. 

Realmente, a forma helicoide de certo orgao do suino 
poderia sugerir ao chiste popular a denomina^ao da femea 
desse animal para a pe^a a que se ajusta o parafuso. 

D'eve-se, porem, notar que a figura seria restrita ao 
Ptg-, pois o esp., ao lado de puerca, nome do porcideo, con- 
serva tuerca, nome do instrumento. 

Tambem nao e para desprezar a lembranga de que no 
aspeclo anular da porca dos mecanicos reside uma natural 
Sugestao para o nome desse objeto. 

Eis por que seria talvez preferivel ver neste termo a 
velha palavra nopK^, or, de que se servem Homero e o poeta 
da Pequena Iliada para designar o anel de metal que fixava 
a ponta a haste da lanca. 

Duas vezes aparece o vocabulo na H. em YI 319-20 e 
em VIII 494-5, quando. nas mesmas palavras, o cantor imor- 
tal descreve a arma de Heitor: 

ndpoiOe Se Aa/XTrcro Son/uos 
aiX/J'7! Xa^Kt^V^ 7r£P' Se xpvereos Oee ttook^S, 
em cima rebrilhava a hronzea ponta 
e am aid doiro em volta the corria, 

e uma vez no frag. V do suposto Lesques, onde se diz sobre 
a lanca de Aquiles: 

(Lp(f>: Se TTOpKHp- 
Xpraeoi dcrrpaTTTti. Kar. eV atiTw r.i.Kpooi aL\p.rp 

em volta um anel doiro 
refulge e acima dele a dupla ponta. 
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Lid^ell & Scott registram em Eustatio 759. 39 o deri- 
vado nopK/oSris com o valor de "like a ring". 

0 emprego desse adjetivo em pleno sac. XII sugere que 
7rnpKr]<; ainda entao vivia, ao menos no uso popular. Pode-se 
imaginar que ja anteriorraente penetrara a Iberia, quando 
foi, p. ex., da reconquista de Justiniano (sec. VI); ou que 
chegou mais tarde, ao tempo quando a frota veneziana 
servia de veiculo ao comercio de Bizancio (sec. XI-XII) e 
os seus marinheiros, provavelmente, divulgavam, na bacia do 
velho "mare nostrum", os terraos ouvidos a popula^ao da 
capital do Imperio. Esquecida por toda a parte, ler-se-ia a 
palavra salvo, com sentido especializado e mudanca de ge- 
nero, no pequeno rincao dos Portugueses. 

E S T E I R A 

No sentido de iecido de palha, ESTEIRA teria vindo do 
lat. storea, atraves do esp. estera; no sentido de traco do 
navio na dgua, apresentaria a mesma origem, de acordo com 
uma conjeclura de Ad. Coelho; ou, no pensar de Cortesao, 
dsrivaria de esfeiro (Cf. Nascentes D. E.). Esteiro, por sua 
vez, representa aestuariu-, atraves de aestariu-. (Cf. 
Meyer-Liibke R. E. W- 250 e Nunes G. H. P., 2.a ed.. pgs. 132 
e 150). 

Quanto a primeira accep^ao, retifica-lhe o etimo Me- 
nendez Pidal (Man. Gram. Hist. Esp., 6.a ed.. Mad., 1941, § 83 
n." 4), mostrando que storea daria estuera, mas que desta 
nao poderia sair estera, sendo necessario, a vista do gal. e 
ptg. esteira e do mir. steira, supor um *staria, nascido da 
confusao dos sufs. -or/a e -aria, a exemplo de tonsoria, 
que deu tijera. 

A desconexao de sentido leva a afastar primo visa o 
alvitre de Ad. Coelho. Tambem, em si, nao convence o de 
Cortesao, porque, se esteiro e, como o define Morais, "um 
brago de rio ou de mar, mui estreito, que se mete pela terra 
ou rodeia ou ilha algum sitio e talvez fica em seco com a 
vazanle", teriamos que a esteira do navio, tra^ada que e no 
mar, fora comparada a um braco de rio ou a um bra^o de 
mar no mar. Todavia, nao obstante tal impropriedade, 
esteira poderia ter tido essa origem, se, em ajuda de esteiro, 
tivesse ocorrido a interferencia de outro elemento. 

A titulo de mera conjeclura, lembro que no vocabulario 
homerico se encontra iTTtlprj, ?/?, palavra que designa a parte 
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dianteira da quilha 6u talvez a propria quilha. Numa des- 
sas duas accep<j6es aparece na Od. II 427-8: 

eTrprjcrev 8 afe/xos /xeifov lartov, ap<pi 8e Kvpa 
(TTv.prj TTOpcfrvpeov ptydX layt, vrjds lovcrrj^' 

encheu a vela o vento e junto d quilha 
cantava a dgua purpurea d nave em marcha. 

Com minima variante encontranl-se estes vs. reprodu- 
zidos na II. I 481-2. 

Se areipri era a parte que, submersa, deixa nas ondas a 
marca da passagem do barco, bem poderia transitar daquele 
significado para este de rasto de navio. Conservado o termo 
homerico no falar da maruja, teria sido, na idade media, 
divulgado, com esse valor, pelos homens de Bizancio, entre 
os povos mediterraneos. Mas, se a hipotese e verdadeira, 
so os Portugueses por for^a dos seus habitos maritimos, fi- 
zeram dele uso constante e o incorporaram afinal, definiti- 
vamente, ao seu lexico. 

Nao se pode pretender, e certo, que o dit. gr. « soasse 
entao como o nosso ei. Nao soaria, porem, mui .diverse, 
senao dentro da escala vocalica de c a i. Com qualquer 
desses valores, a forma peregrina sugeriria o vernaculo es- 
teiro e, cruzada com este, teria produzido esteira. 

C O P o 

As conjecturas existentes a respeito da origem de copa 
e copo giram em torno de cuppa e poculum e e provavel 
que numa delas se ache a verdadeira etimologia desses dois 
vocabulos. Nao, pOrem, segundo entendo, quando copo de- 
signa a guarda da espada, a parte que protege a mao. Neste 
sentido melhor sera aproxima-lo do gr. K^Tn), registrado em 
Boisacq, Bailly e em Liddell & Scott, entre outras accep^oes, 
como "poignee", "garde d'une epee", "handle of a sword". 
Cotejemos alguns exemplos, para comprovagao: 

'/ $i-<j>eoi KioTTrjv r) 86pv paKpov iXoiv, 
da espada o copo ou longa lanca em punho. 

Tirteli VIII 34. 
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... roS dop nayxdXKtov <i> cttl Ktoirr] 
dpyvpcr/, /coAeoc St vtonpiorTov iXc(f>ai'To:, 
este glddio de bronze e copo argenteo, 
e estojo de marfim serrado hd pouco. 

Od. VIII 403. 

Xttpa Si^idv opas 
tTrnpavovaav'. 

Minha dextra fu ves qne jd lateia 
da espada o copo? 

Sof. Fil. 1253-4. 

Como para Trop^?, que do masc. teria passado ao fem., 
ha aqui tambem a assinalar, mas em sentido inverse, uma 
mudanga de genero. 

G R U T A 

GRUTA tern como etimo o gr. Kpiwr^, latinizado em 
crypta (Meyer-Liibke R. E. W. 2349, Gram. I 17(30), Intr. 
79; Nunes G. H. P., 2.a ed., pg. 90; Nascentes D. £.). 

Desfrutou esse grecismo larga voga entre os Romanos 
como designapao de condutos subterraneos. Usa dele Ju- 
venal V 106, aludindo aos esgotos da cidade: "Et solitus 
mediae cryptam penetrare Suburae". E Suetonio Cal. 58, 
ao indicar o lugar onde o Cesar foi trucidado: "Cum in 
crypta, per quam transeundum erat... restitit". Recebeu o 
nome de Crypta Ncapolitana a sombria passagem que, com 
mil passes de cumprimento, doze de altura e doze de lar- 
gura, fez Agripa abrir sob o monte Pausilipo, para encurtar 
o caminho de Napoles a Puteolos. A ela se refere Sen. Ep. 
57: Nihil illo carcere longius, nihil illis faucibus obscurius..." 
Tambem a menciona Estrabao V 245; roij TroL^aavTos tjjv Stwpuya 
eKtlvr/v re Kal tm Nt'av ttoAiv e/c AiKaiap^ti'as im rats Baiats. . . O QllC fCZ, 
ndo so aquela passagem, mas ainda a que de Dicearquia 
(Puteolos), perto de Baia, leva a Napoles... 

Adverte Meyer-Liibke Gram, e Inlr. 11. cc. que, ainda 
depois da belenizacao das classes cultas de Roma, continua- 
ra o povo a pronunciar como a o v grego e, assim, o sujeitou 
a mesma evolu^ao desse som latino. Per este modo se ex- 
plicam o it. horsa, o fr. bourse, de fSvpaa; o i!. busta, o fr. 



hoite, de wv^'Sa; o esp. codeso, de Ki'ncros; etc. Destarle tam- 
bem crypta, pronuivciado crupta, tera dado o it. yrotta. 

Nada existe em contrario. E o registro que faz Vieira, 
v. "gruta", do baixo lat. crupta, grupta, encontrado num 

texto do ano 887, prova apenas que o ptg., esp. e cat. gruta 
e palavra semi-erudita. Popular sera a forma grata, se 
acaso nao for, como o fr. grotte, um emprestimo italiano. 

Outro aspecto da questao deve, porem, ser aqui exa- 
minado. 

A passagem de cr- iuicial a gr- acha-se evidentemente 
subordinada a sonoridade dos elementos vocalicos com os 
quais esteja o grupo em contato direto ou indireto. Con- 
siderado o valor sonoro do a, deve-se ter por natural que 
palavras como cratis, crassus estejam representadas nos ro- 
mances, com exce^oes poucas e oriundas de outros fatores, 
por vocabulos que comecam por gra-. (Of. rom. gratie, esp. 
grada, ptg. grade, it. grata etc.; rom. gras, esp. graso, ptg. 
graxo, it. grasso, etc.). Doutro lado, era de esperar que 
crina, crista, crispare, crudus, crusta, crux, merce do i ou u 
da primeira silaba, mantivessem, como manteem, a surda 
inicial (Cf. it. crine, fr. crin, prov. e cat. cri, ptg. crina etc.; 
it., prov., cat. e esp. cresla, fr. crete, ptg. crista etc.; it. cres- 
pare, fr. creper, prov., cat. e esp. crespar, ptg. cri spar; rom. 
crud., it. e esp. crudo, fr., prov. e cat. cru, ptg. cru etc.; it. 
crosta, fr. croute, esp. costra, ptg. crosla etc.; rom. cruce, it. 
croce, fr. croix, esp. e ptg. cruz etc.). 

Pode-se dizer, portanto, que a sonoriza^ao do grupo 
inicial de crypta no it. grotta, no esp. e ptg. gruta, no log. 
grutta, no fri. grate, em contraste com a surda do v. fr. 
croute, prov. crota, bresc. krota, aparece como anomalia nao 
explicavel sem a intercorrencia de algum elemento externo. 

Os eolios possuiam o termo ypvra, empregado por Safo 
para designar certa caixa de perfumes e outros guardados 
feminis. Temos a respeito o exprcsso testemunbo de Fri- 
nico, gram, da 2.a met. do sec. II, duas vezes ed. no sec. XIX, 
primeiro por Lobeck, 1820, depois por Rutherford, 1881. O 
topico relativo ao assunto acha-se reproduzido por Bekker 
nos Anecdota graeca, publicados de 1814 a 21, e diz: 8e 
ypvTr/v KaXtl Tijv p-vpoiv kcu, yvvai.KUwi' tlvoh' Or/KrjV. Safo chama "gruta" 
a caixa de perfumes e de outras cousas fernirunas. 

Uma palavra que designa cofre, caixa pode constituir 
metafora nao impropria para a ideia de antro, gruta. Su- 
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ponho dai que, na suplanta^ao do iegitimo lat. specus e do 
velho empr. gr. spelunca, ypxna concorreu com crypta, con- 
fundiu-se muitas vezes com esta e se toruou entao respon- 
savel pela sonoriza^ao de cr-. A forma grupta, da qual 
sairam grotta, grutta, grata, tera, pois, resultado da conver- 
gencia dos dois helenismos. 

AUTdMATO 

Ramiz ve em AUToMATO uma formacao de at'ros, pro- 
prio, e do vb. /xato/xat, O qual traduz por mover-se. No Die. 
Ac. Esp. se le igualmente que em ' automata" se reunem 
'"aurds, uno mismo, y /mtopai, lauzarse". 

Do mesmo modo distingue Cledat (/J. E.) em automate, 
automatique e automatisme o pref. auto- e um "verb grec 
ayant le sens de se mouvoir". Dessas tres palavras Dauzat 
(D. E.) define a primeira como "empr. au grec automatos, 
"qui se meut lui-meme". E, em lingua portuguesa, tanto 
Nascentes (D. E.) como Aulete conferem iiteralmente a essa 
voz grega o valor de "que se move por si". 

A li^ao contida nestas citas merece alguns reparos. 
E' certo que avrd^aros aparece empregado com esse sen- 

tido em Homero e oulros venerandos autores. Assim, sao 
autdmatas na II. V 749 as portas do ceu, porque se abrem 
de moto proprio a chegada de Hera: 

aVTO/iaToL Se TrdAox ixvkov ovpavov-.. 
do ceu se abrem, por si, mugindo, as portas. 

Autdmatas sao tambera, em XVIII 3i)t>-7 do mesmo poe- 
ma, as tripodes que fabricava Hefesto, quando Tetis Ihe vem 
pedir nova armadura para o filho. De rodas doiro as dota 
o fabro divino, 

6<f>pa ol avToparoi Oaov Svaa^aT, ayoipa 
r/S avTis Trpos- Sdip.a veotaTO... 
para que, so por si, possam dos deuses 
ir ao cons el ho e a casa regressarem. . . 

A ideia de movimento proprio nao e, porem, constante 
na conceitua^ao desse adjetivo. Noutros empregos, nao 
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raros, o elemento seniantico que o caracteriza e o de pen- 
samento, de deliberacdo propria. Tal se mostra o exemplo 
da II. II 408: 

tU'ro/mros- Se ol r/XOe jSor/y dya^os MevcAaos, 
chega, espontdneo, Menelau valente, 

e o dos vs. 102-3 dos Trahs. de Hesiodo: 

vovaoi 8' avdpdmoLmv f.<\) fifxipr), at 8'ejrt wkti, 
avTopaTOL (pOLTwac kclko, OvrjTolcrt cfstpovGai, 

veefn quando entcndew, noite ou rfz'a, aos homens 
as doencas, de agruras camulando-os. 

Com este sentido muito bem se harmoniza a hipotese 
formulada por Meillet, a pg. 253 da Int. Et. Comp. Lgs. Indo- 
Eur., 8.a ed., Paris, 1937, onde, versando os temas construidos 
sobre a raiz *men-, "pensar", interpreta como *mn-\-to- a 
scr. matdh, "pensado"... o lat. {com)mentm e "peut-etre 
gr. {avro) pxiTOS 

Compreende-se sem esfor^o como o significado origi- 
nario de que delibera per si possa ter-se ampliado para que 
se move por si e ainda para as accep^oes, muito proximas, 
de acorde com as leis naturais e resultantc do acaso, que nos 
deparam, p. ex.. Her. II 14; iTredv trt^t o Trora/AOs aurd/earos iire\6(i)v 
dpGrj rds dpovpa-;, depois que o rio, subindo naturalmente, Ihes 
tern regado os campos, e Aristt. Fis. 195 b 32-3: ttoAAo. /cat €ivaL 
kbu ylvecrdai Sid ru-^qv kcu. Sid to avrdparov, muitas SCrem OS COUSOS 
que sobreveem por sorte ou por acaso. 

Quanto a palopai, em que Boisacq (D. E.) ve um tema 
da raiz *ma- no grau zero e que talvez ainda se prenda 
a referida raiz *men-, tern o seu valor nitidamente es- 
tabelecido, nao como mover-se, mas como desejar, procurar, 
na Od. XIII 367 © XIV 356, na 11. IX 394, no Hi. horn. Cer. 44, 
em Hes. Trab. 532, em Pind. O. I 16, P. XI 51, N. Ill 5, em 
Sof. Aj. 287, em Ap. Rod. IV 1275, etc. 
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CONSULT AS 

SINDROME — LARINGE — FARINGE 

(Resp. a A. M.) 

"... A palavra fem., que exprimia em gr. o 
nomen actionis traduzido em lat. per concnrsus, produz em 
ptg., sem dnvida, SINDROME. fem. Mas, considerando que 
a romaniza^ao dos nomes em rj da l.a decl. gr. se fazia em 
lat. com a ou com e e que o ptg. acusa as duas tendencias, 
nao vejo por que tratar severamente aos que digam SIN- 
DROMA, fem.. Cf. gr. airoKOTrq, mr/KOTn?, lat. apocopa ou apo- 
cope, syncopa ou syncope, ptg. apocope, sincope; porem, gr. 
/xovdiKr/, ypafifiaTiKr/, lat. musica ou musice, grammatica ou 
grammatice, ptg. musica, gramdlica; etc. SINDROMO, do 
gr. awSpoyuos, 09,01/, encerra no^ao diferente. E' um nomen 
agentis e indica um dos elementos da SINDROME. Equivale 
ao lat. concurrens.1 

Quanto a LARINGE, peco venia para aduzir que \dpvy£,. 
17709 e palavra masc. em gr. Posso citar dois exemplos em 
Aristofanes e um em Euripides, nos quais o emprego do art- 
masc. nenhuma duvida deixa subsistir a respeito: 

fK tov \dpvyyos eKKptpdaas 'Ytc'p/JoAoi' . 
Can. 1S83. 

iy<i> Sk tov Xdpvyy' d.v txreuot/it crov 
Rds 575. 

^.019 tov Xdpvyya hitKaval:t uov KaXioi', 
Cicl. 158 

1 SfNDROMA, masc. proposto por G. Viana, carece de qualquer 
fundamento, pois so procederia se, no ctimo gr., figurasse o suf. -p,a, 
formador de neutros. Mas 0 -m- perteuce a raiz, como se verifica 
pelo aor. t-hpiap-o-v, pelo perf. hc-hpop-a 'dr. 
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Nao conhego, doutro lado, um so exemplo em que \dpvy$ 
apare^a como fem. E so como masc. o registram assim 
Bailly como Liddell & Scott.- 

Ao contrario, on tern ambos os generos, o 
fem., como em Aristdfanes, Rd.s 571: 

if' avrov tTri.Tpupuip.tv. '12 piapd (f>dpv£, 

e o masc., como em Euripides, Cicl. 215: 

Trupt(TTLv. 6 (pdpvyt; €VTp€7nj-i etrro) poi/oc." 3 

2 Tendo-me honrado o Sr. A. M., por carta de 15-1-47, com uma 
consulta sobre a forma SINDROME e sohrc o gen. de LARINGK em 
gr., enviei-lhe as notas reproduzidas acima. Volta agora o consu- 
lente ao assunto, observando, em missiva de 16 de fev. corrente, 
que "o gr. justifica o laringe e a laringe" e quo, sendo toraadas a 
Aristofanes e Euripides as citapoes supra, seria preciso ter em conta 
que "os poetas sempre lograram ccrtas liberdades que jamais foram 
concedidas aos prosadores." E ainda que continua "a sustentar 
que devemos dizer a laringe e a faringe." 

A essas ponderagoes sinlo dever opor que, se, como diz o ilus- 
trado missivista. o gr. possuia o gen. masc. e o gen. fem. para a 
palavra em esludo, mlo poderiam aqueles dramaturgos usar de li- 
cenca postica quando empregassem um ou oiitro. Estariam apenas 
Jivremente escolhendo cntre dois legitimos modos de ser do mes- 
mo vcb. 

Doutra parte, a suposicao de tal liberdade nos exs. apontados 
nao se firma em base razoavel, uma vez que \dpvy$ se acha ali 
desacompanhado de qualquer adj. cuja forma constrangesse o poeta 
e uma vez que o art., seja masc. ou fem., por natureza ou posi^ao 
daria, era qualquer dos tres versos, uma silaba longa. Acresce 
que o termo e masc. tambem nos prosadores, como se pode ver em 
Aristoteles Hist. anim. 535 (vl. Ill, pg. 71 da ed. Didot, Paris. 1927); 
ra ptv ovv (f>0Jvrj'vTa t) <f)wyrj xac o \dpvy$ d-<f>irj(nv, ra S' ddxova r/ yAoirra 
kou ra as vo9a's emitem-nas a voz e o laringe, as consoantes, a 
lingua e os labios; nas doze vezes quando a palavra aparece modifi- 
cada do art. na versao dos Sepluaginta, a saber, Job VI 30, XX 13, 
XXIX :*0, Psas. V 10,XIII 3(4), XXI 16, LXVIII 4, CXIII 15, CXVIII 103, 
CXXXIV 13, CXXXVI 6 e CXLIX 6 (Cf. ed. crit, Aif. Rahlfs, Stutt., 
1935); no gr. neo-testainentario, conf. documenta b \dpvyg, inserto no 
Vollstandiges Griechisch-Deutscbes Handivdrterbuch zu den Schriften 
der Neues Testaments, de Preuschen, Giessen, 1910; e ainda no gr. 
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mod., ssgundo faz ver a mesma forma no die. de E. Legrand. Assim, 
nao sei por que se ha de ter como licen^a o uso de um vcb. no gen. 
gram, em que se encontra tao ricamente abonado. 

Melhor fora talvez dizer no unico nen. onde aparece realmente 
empregado, pois, alem de Bailly e de Liddell & Scott, cits, acima, e 
de Preuschen e Legrand, agora apontadps, so como masc. o registram 
Chassang (1902), Pessoneaux (1918), Boisacq (D. £.), Rost (Deuisch- 
Griechisches Wortei bach, Giitt., 1874, s. v. "Gurgel"), o Lubinus 
TrUinguis (Norimb., 1070), Courtaud-Diverneresse {Die. Frangais- 
Grec, Par., 1874, s. v. "gorge"), Alexandre, Donnegan, Morell e o 
Thesaurus do grande Estienne, os qualro ultimos ja mencionados 
pelo barao de Ramiz Gaivao quando foi da sua sabida contenda com 
Figueiredo (Cf. Vicios da Linguagem Medica, de C. de Figueiredo, 
Lb., 1922, pgs. 270-1). 

E exato que, respondendo ao helenista patrxcio, arguiu o ilustre 
lexicografo luso que "Pape tambem registrou que o termo larunx... 
e empregado, como masculino, em Aristofanes, mas que, para os 
graraaticos gregos, e tambem feminino... que o fato de Aristofanes 
haver empregado lavuur como masculino em pouco invalida o re- 
gistro dos gramaticos para os quais o termo e feminino. Com efeito, 
os poetas logram, a esse e outros respeitos, mais amplas liberdades 
que os gramaticos e o proprio Camoes e disso exempilo" (ob. cit., 
pg. 271). 

Ve-se por ai que tambem Figueiredo se equivocou ao interpretar 
como licenca poetica de Aristofanes o emprego de Xdpvyi no masc.. 
Demais, diria eu, quiga com descabido rigor, que nao e precisamente 
aquele o registro dessa palavra no Griechisch-Deutsches Handwor- 
terbuch, de W. Pape, Brunsv., 3.a ed., 1880, a que se refere o reputado 
filologo portugues. Na verdade, o lexico germanico apresenta ex- 
pressamente, por meio do art. d, o vcb. como masc., acrescentando 
"h. nach den Gramm. auch 7^". Aponta em seguida Aristoteies, na 
Hist. Anim., Aristofanes nas Has e nos Cavaleiros, Euripides no 
Ciclope, on seja, os autores e passos que transcrevi, e ainda Eubulo, 
dpud Ateneu III 113 f, na loc, drdcnoi Xapvyyes, inexpressiva para o 
caso, por ser, no mais das vezes, biforme o adj.. Mas a indica^ao 
de que para os gramaticos Xdpvyi e tambem fern., ainda hoje per- 
manece isolada, sem acolhida nem referencia entre os dicionaristas 
ixosteriores, ao me nos entre obras de valor cientifico. Haja vista 
a Lidded & Scott, que, tendo embora. a respeito, pelo menos na ed. 
de Ii940, um verbete bem mais amplo do quo o de Pape, continuam 
a indicar apenas o gen. masc. Como se, devidamente examinada, 
tivesse parecido insegura a licao papeana. E, para por em relevo 
o espirito de co aborapao com que, naturalmente, sao construidas 
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obras tais, lembro que, ja na sua 2." ed. (1845), os Icxicbgrafos in- 
gleses reconheciam os contribntos tornados a Pape, cuja l.a ed. viera 
a Inme tres anos antes (Cf. L. & S., pref. ed. 1925). 

Nestas condi?6es, enquanto nao se apresentarem cita?6es cen- 
vincentes de \dpvy£ no fern, on enqnanto nao se documentar com 
soilidez a nota do dicionarista alemao, parece-me temerario admitir 
que o vcb. tivesse em gr. os dois gens. E, ainda ocorrendo ou uma 
on outra ou ambas das duas hipoteses, scria scmpre arbitrario negar 
a imperiosa preferencia que reclama a forma masc., tao abundante- 
mente, longamente e uniformemente empregada. 

0 mesmo nao e o caso de (f)dpvy$, que. se abona para os dois 
gens, quase em igual medida. Nenhuma razao assiste, pois, a Louro 
quando (O Gr. aplic. a Nng. cient., Porto, 1941, pg 308) apenas IThe 
empresta o gen. fem. Na cit. ed. Didot, a mesma pg., p. ex., depa- 
ra-nos Aristt.: (fxovel ptv ovv oi'Sevi twv (lX.Xo>v pnptmv ovSiw Trkrjv tw cj>dpvyyL, 
nenhum emite voz por algum cutro orgdo que nao pelo faringe* 
Logo a seguir, na pag, 72, surge de novo o art. masc.: Tr^s rov (frdpvyya- 

Ao mod. LARINGE fizeram fem. espanhois e ita'ianos, prova- 
velmente por analogia das palavras grs. em -ty^, -iyyos- Cf. (TvpLy$, p.rjviy$, 
i/'aArty^, Kvanyd, paOapiyc, afyiyi:, ardXvuy^, (f)dpp.iy$, Aa;y4:' nXdany^, to- 
das fems. 

O gen. originario foi, porem, o unico registrado em ptg. pelos 
bons dicionaristas brasileiros. Morals, Ramiz c Laude ino so como 
masc. dao o vcb., ocorrendo notar quo o segundo indue no res- 
pective verbete esta advertencia: "A etimologia e o uso mandam 
fazer masc. este vcb., que Aidete e outros dao como feminino." Por 
ai se ve que, pelo menos entre a dasso medica do Rio, a qual per- 
tencia o barao, e ao tempo em que veio a lume o Voc. Ht. Ort. Pros. 
(1909), LARINGE corria como masc. E, se o gen fem. tern sido 
empregado, desde entao, no nosso pars, com alguma freqiiencia, so 
ao prestigio dos dicionarios Portugueses pode ser atribuida a mu- 
danca. 

Realmente, do outro lado do Atlantico, a palavra aparece como 
masc. em E. de Faria (2.a ed., 1852) e em Constancio (7.a ed., 1859). 
Fizeram-na, porem, depois fem., taivez sob influencia do esp. ou por 
efeito da citada anadogia, Vieira, A. Coelho, G. Viana, Aulete, Silva 
Bastos, Aug. Moreno, Seguier. Com louvavel escrupulo, anota Fi- 
gueiredo que a palavra e fem. por la e masc. no Brasil. Levando em 
considera^ao esse ancipitismo, ja o Voc. da A. C. L. (1940), seguido, 
nesse ponto, pelo da A. B. L. (1943), menciona os dois gens. 

De dois lexicos populares, reccntemenle publicados entre nos, 
o Peq. Die. Bras. Lg. Port. (1939) e o Die. Prat. Lg. Nac. (1945), a 
primeiro a indica como fem. e o segundo como masc. 

14 — 



QuanLo a forma nom. LARINX, tal como em fr., que diz le 
larynx, pertence ao gen. masc. cm Bluteau e Vieira, os unicos que 
Ihe deram abrigo como vernacida. 

Ta;l me parece ser o status da questao LARINGE. 

3 Dizem metricamente em vernaculo os cinco versos acima 
transcritos: 

Cav. 1363: Tendo-lhe ao culo snspendido Hiperbolo. 
Has 575: E, par ndm, a garganta en te corlaru. 
Cicl. 157: Ado goryoleja bem cniando te desce? 
Has 571: Para esmaga-lo. 0' fauce criminosa, 
Cicl, 215: Ei-lo; que ten gargalo esteja pronto. 

Para seguran^a das transcricoes, cf. Cav. Bude I, 1923, pg. 140; 
Has Bude IV, 1928, pg. 113; e Cicl. Bude I, 1925, pgs. 21 e 23, Loeb 
II, 1939, pgs. 536 c 540, Ang. Taccone, Nap., 1931, pgs. 37 e 43. 
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TROGL6DIT A 

(Resposta a L. P. S.) 

"...Dos lexicos citados por V. S. poscso assegurar-lhe 
que acentuam de acordo com a verdadeira quantidade da 
pemiltima sil. o Voc. da A. C. L. (1940), quando prsfere tro- 
glodita, o Voc. de G. Viana e o Die. de Seguier. Porque era 
breve a sil. -dy- de troglodyte* e noo pode, por isto mesmo, 
autorizar a pronuncia paroxitona. 

E' verdade que Forcellinus, ed. Bailey, Ld., 1928. secun- 
dado por Quicherat-Daveluy-Chalelain e pelo nosso Saraiva, 
registra o vcb., sob a forma do nom. pi. Troglodytae, com 
macrao sobre o -y-. Mas de quanlas abonacoes apresentam 
nenhuma poderia conveucer sobre essa pretensa longa, pois 
que sao todas tomadas a prosa de Cicero, Seneca e Plinio. 
Tanto assim que Freund, citando tambem Cicero e Plinio e 
mais o geogr. Pomp. Mela e trazendo a sua esteira Gafiot, 
aponta como breve a mesma vogal. 

Mas a julgar pela ausencia que fazem troglodytes e seus 
derivados no Thes. Poet, de Quicherat, o lat. sera a respeito 
inconcludente, uma vcz que nenhuma das palavras do grupo 
tera sido empregada pelos poetas desse idioma. 

Pois, em gr., onde elas se formaram, conslruidas com o 
subst. rpuy\ri, buraco, toca, e a raiz do vb. Svoj, Sww, eu me 
entranho, eu me afundo, aparecem suficientes elementos de 
conviccao e foi neles que certamente se apoiaram estes dois 
ultimos dicionaristas para o seu acertado registro. A quan- 
tidade breve do v esta patente na gratia, com ac. agudo. do 
nom. pi. TpojyAoSvrai, em Herodoto IV 183, atreoyrai Se ot 
Tp (oyAoSi'rai ot^ii km cravpov; Kal to. rotailra rwy epjrtTwv, (illmerit(im-Se 
os Troqloditas de cobras, lagartos e repteis tais; em Aristo- 
teles Hist. anim. 597 (pg. 156 do vl. Ill da cit. ed. Didot), 
ov yap icrTL tovto pvOir;, aAA' eVn Kara rr/v 'lAr/ffetay yivoz p'.Kpov /xcV, waTTip 
Xtyerai, Ka1. avrol /cat ot tTTTrot, rptoyAoSvrat S' elm tov /3iov, CO/71 efeito, 
ndo e isto uma lenda. mas hd verdadeirnmente. como dizem, 
uma raca de homens miiidos, como mi lidos sdo tambem os 
(seus) cavalos, e que, quanto ao sisiema de vida, sdo troglo- 
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diias; e em Estrabao XVII 53 (819), Aonra 8e ra Trpos votov 
TpojyAoSi'rat kui... Mtydfiapoi, ol I'Trip A16loire<;, 0 rcstdntc (del 
regido), a parte que deita para o sul, (ocupam-na) Troglo- 
ditas... e Megdbaros, Etiopes que vivem a/em de Siena; etc. 

Se nao bastassem esses elementos, decidiriam sem apelo 
o debate o v. 201, 

TpwyAoSi/r^s 8e fitr' avrdv aKovTiae TlyXaemi, 
Depots, a Pelido feriu Trogldditn, 

e o v. 216, ambos da Batracomiomaquia, 

TptoyAoSt'r^v aTraXolo Sl' ai)((vo:.._ 
Troglddifa no colo delieado..., 

nos quais a sil. -Sv- ocupa o lugar da segunda breve do pri- 
meiro dactilo.1 

Sera de justica lembrar que tambem Bluteau poe em 
evidencia a breve da pen. sil e que o mesmo faz Georges 
(Lateinisch-Deutsches Handworterbueh, 8.a ed., Han. e Lip . 
1913-8), ao transcrever, no respective verbete, o gr. TpwyAoSiW, 
com o ac. ag. referido acima." 

1 Her. e Est. estao sendo cits, atraves da ed. Loeb,, respecti- 
vaniente vl. II, 1938, pg. 386, e vl. VIII, 1932, pg. 134; e a Batr., 
atraves da ed Baumeister, Lip., 1910 (Hymui Horn. acc. Epigr. et 
Batr.), pg. 99. Na ed. oxoniensc de Honiero, vl. V, 1911, pg. 178, 
e na ed. Loeb, 1936 (Hesiod, the Homeric Hymns and Homerica), 
pg. 556, os dois vs. apareccn; nontra variante: o v. 204 tem o n.0 206 
e tcrniina, na primeira, por Hv/AttWos; o v. 216 tem o n.0 212 e se 
acha integrado, em ambas, por Tfj^aiv einQdds, '• e., feriu primeiro- 



PENFIGO — ELEFANTIASE 

(Resposta a M. G. L.) 

"... Devo, porem. adverti-Jo de que, se e intuito seu 
pronunciar com acenlo latino todas as palavras conslantes 
da lista que me enviou, sera preciso que modifique as grafias 
"penfigo" e "elefantiase" e passe a enunciar estes vcbs. 
como paroxitonos. Eram longos tanto o -t- de -iyos, 
como o segundo -a- de tX^avTiaa^, -ews e isto mesmo Ihe dira 
qualquer bom lexico gr. Nao merece, portanto, ser seguida, 
pelo menos a luz deste critcrio, a touicidade que para um e 
para o outro registram os dies, de Aulete e Figueiredo, assim 
como os vocs. de G. Viana, de Ramiz, da A. C. L. e da A. B. L. 

Penfigo represenla a vernaculiza^ao do fr. pemphigus, 
criado pelo lat. cient. mod., que o lera construido direta- 
mente sobre Trefi<f>i£ ou o tera calcado sobre uma forma em 
-05 do gr. tardio. Deste modo se explica nao ser *penfige, 
fern., o termo ptg. Mas, em qualquer dos dois casos, nao ba 
o que observar contra o masc. corrente, pois, nao raro, apa- 
recem sob forma tematica, em lat. e, atraves dele, em ver- 
naculo, palavras grs. de tema em consoante (Cf. gr. a/Sa^, -ko?, 
lat. abacus, ptg. dbaco). A tendencia e, a bem dizer, mais 
ampla e profunda e, como tra^o geral dos dialetos indo-eu- 
ropeus, revela-se no esfor^o de elimina^ao das formas de 
suf. zero €m favor de formas sufixadas. "Les themes a 
suffixe zero du type athematique sont d'autant mieux re- 
presentes dans une langue que celle-ci est attestee sous une 
forme plus ancienne, et ils disparaissent rapidement a I'epo- 
che historique" (Meillet. Intr. Et. Camp. Lgs. Indo-Eur., 8." 
ed., Paris, 1937, pg. 256). Nao somente a vog. tern., mas tb. 
outros sufs. sao utilizados nesse proeesso. Assim, *ot|, su- 
posto a vista do ilat. ot/caSc, e substituido por oIkos, lat. vicus, 
olida', *dA£, deduzido de dAKt, dat. bom., cede o lugar a dAx^ e 
d\Kapetc. 

Sobx-e o grupo das palavras grs. terminadas, na nossa 
lingua, em -iase, sc. elefantiase, satiriase, litiase etc., que 
todas estao seudo pronunciadas, sem rigor etimologico. 
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como exdruxulas, ocorre o seguinle; o caso e o de nomina 
actionis que cedo subsliluiram e fizeram esquecer quase por 
completo os nomina rsi correspondentes. As doen^as que 
dastinguimos por aquelas denominacoes eram o comedo, 
enquanlo consideradas, em si proprias, como entidades mor- 
bidas, chamadas entre os gregos *iXe(pavrLa, *(7aTvpLa, *At0ta etc. 
Com a ad^juncao do suf. -yo, produziram esles nomes os vbs. 
denominativos IXzcjxivTLdoi, (TaTvpidw, Xiffidco etc. K destes, para 
evpressao nominal do respeclivo processo, foram formados 
com o suf. -tei, assibilado e no grau zero, os substantives 
cXzcf>avTLacn^, (rari'ptaert?, At^tacrts etc., a maiieira de roA^crts, rijuijcris, 
c/dojttjo-is, TT^Sryo-is, o-ijAt/ctis etc., respectivamente tirados dos vbs. 
nXpAo, rt/xaoj, ipoirdu), vrr/Sato, avXdw. 

A quantidade da vogal que, nesles ullimos nomes, pre- 
cede o final -fus demonstra, com muita clareza, que o -a- 
da penultima sil. de eAe^avn'ao-ts nao pode ser senao longo. 
Com efeito, conhecidas as tendencias do atico, e facil con- 
cluir que so a presen^a do -t- antecedente impediu a pas- 
sagem do mesmo a a 

Como doc. da existencia das formas que acima marquei 
com asterisco, posso citar-lhe a transliteragao lat. elephan- 
fia, sinonimo de elephantiasis, de que se serviram Escribo- 
nio Largo e Teodoro Prisciano, medicos, este, dos fins do 
sec. IV, aquele, contemporaneo de Claudio e Tiberio (Cf. 
Forcellinus, Freund, Georges, Quicherat-Daveluy-Chatelain 
etc.) Aportuguesada em elefdncia ou em elefancia, figura 
em Bluteau, Morais, E, de Faria (2." ed., 1851), Constancio 
(7." ed , 1859), F. de Almeida (1891), Aulete." 

AVISO. Achava-sc ja composto cste traba ho quando a leitura 
do vl. IX das Obras Completas do Card. Saraiva, Lb., 1880, pgs. 34, 
47 e 76, me deparou, em breves verbetes, para copo, esteira e porca, 
as mesmas origens grs. que acima aventei. Precise ajuntar que o 
cap. referente a Cinco fttimos Gregos, foi lido, ha ccrca de dois anos, 
cm sessao da Soc. de Eslndos Filologicos. 
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