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NOTAS PRfiVIAS 

A respeito do Pe. Cristovao Valente, autor dos "Poemas Bra- 

silicos" que ora anotamos e traduzimos, sabemos apenas que foi 

Teologo da Companhia de Jesus (1) e que trabalhou, como Su- 

perior e Lingua, na Residencia do Espirito Santo, anexa ao Colegio 

da Baia (2). Sua vida deve ter corrido dos fins do seculo XVI 

aos comegos do seculo XVIL 

De sua obra, provavelmente anonima e dispersa, nada mais 

conhecemos, tambcm, alem destes quatro "poemas" versificados 

em tupi-guarani e destinados, sem duvida alguma, aos catecumenos 

amerindios daqueles afastados anos de catequese crista. 

O fato, entretanto, de ser Superior, Lingua e Teologo da Com- 

panhia, e prova suficiente e idonea de suas qualidades morais e de 

suas altas possibilidades de inteligencia. Nao seria preciso mais 

para apresenta-lo como conhecedor perfeito e honesto da lingua 

1) — Poemas Brasilicos / Do Padre Christovao Valente, Theo / 

logo da Companhia de Jesus, / Emend ados para os mini- 

mos cantarem / ao Santissimo nome de Jesus. In Catecismo 

Brasilico, ed. de 1898, facsimilar da 2.a organizada pelo P'e, 

Bertholameu de Learn, em 1686. 

2) — No"Catalogo dos P.P. e Irmaos da Prouincia do Brasil em 

Jan jo de 600", publicado pelo Fe. Serafim Leite [Historia 

da Companhia de Jesus no Brasil, Tomo I, Apendice L, p. 

578), encontra-se o nome do Pe. Cristovao Valente entre 

os missionaries que assistiam na "Aldea do Spu Santo", 

Residencia "aneixa ao Collegio da Baya". 
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que foi geral na costa do Brasil e para considera-lo mcrecedor do 

carinho e da admiragao dos que estudam e prczam o idioma fa- 

moso de muitos de nossos antepassados. 

Em relagao a data da publicagao desses seus "poemas" parece- 

nos possivel fixa-la em 1618, poi$ tudo nos leva a crer que apare- 

ceram pela primeira vez impresses com o Catecismo Brasilico do 

Pe. Araujo, editado naquele ano (3) . 

3) — Catecismo/ Na Lingoa / Brasilica, no qval / se contem a 

svmma / da Doctrina Chris- / ta. Com tudo o que per- 

tence aos / Mysterios de nossa sancta Fe / bos custu- 

mes. / Composto a modo de Dialogos por Padres / Doctos, 

6 bons lingoas da Compa- / nhia de lesv. / Agora noua- 

mente concertado, orde / nado, 6 acrescentado pelo Padre 

/ Antonio d'Araujo Theologo, / & lingoa da mesma / Com- 

panhia. / Com as licengas necessarias. / {Filete horizontal) 

/ Em Lisboa por Pedro Crasbeeck, ano 1618: / A custa 

dos Padres do Brasil. / 

4.° - XIV - 170 folhas. 

Segundo Serafim Leite (op. cit. Tomo II, p. 560) este Ca- 

tecismo foi "o primeiro impresso na lingua tupi." Dele 

existe, informa o mesmo autor, "magnifico exemplar, es- 

pelhado, na Biblioteca Nacional de Lisboa, secgao de re- 

servados." Inocencio da Silva {Dicionario Bibliografico, 

VIII, p. 80) descreve a obra mas nao faz referencia aos 

"Poemas Brasilicos". Vale Cabral (Bibliografia das obras 

tanto impressas como manuscritas relativas a lingua Tupi 

ou Guarani, tambem chamada Lingua Geral do Brasil, in 

Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Tomo VII, 

de 1880, pp. 143 e segs.) afirma que nao conseguiu exami- 

nar a edigao princeps do Catecismo e, por isso, dele da in- 

dicagoes colhidas em Inocencio. Sao dele estas palavras 

(/oc. cit. p. 161) : "Os exemplares desta edigao sao de ex- 
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Depois disso encontramo-los na segunda edigao do Catecismo, 

preparada pelo Pe. Bertholameu de Leam e publicada em 1686 (4); 

na obra de Ferdinand Denis — Une fete bresilienne celebree a 

cessiva rariedade e ainda agora (1880) nao pude ver algum. 

A Biblioteca Nacional de Lisboa possue um, o qual serviu 

para a descrigao dada por Inocencio da Silva, transcrevendo 

fielmente o sen titulo. O exemplar que se acha entre os 

livros reservados da referida Biblioteca, tern o n.0 4 e e sol- 

fado no formato de 4.°." Sommervogel {Bibliotheque, I, 

507) tambem da breve descrigao do Catecismo. 

4) — Catecismo / Brasilico / Da Doutrina Christaa, / Com o 

Ceremonial dos Sacramentos, & / mais actos Parochiaes. / 

Composto / Por Padres Doutos da Companhia de / Jesus, 

/ Aperfeigoado, & dado a luz / Pelo Padre Antonio de 

Araujo / da mesma Companhia. / Emendado nesta segunda 

impressao / Pelo P. Bertholameu de Leam / da mesma 

Companhia. / (Vinheta) / Lisboa. / Na Officina de Mi- 

guel Deslandes / {Filete horizontal) / M. DC. LXXXVI. / 

Com todas as licenqas necessarias. 

8.° 16 ff. prel. — 371 pp. num. •— 4 ff. inum. onde vem a 

"Taboada na qval se contem os livros, & Dialogos deste 

Catecismo." 

A proposito desta 2.a edigao diz Vale Cabral {loc. e pp. 

cit.): "As 16 ff. preliminares contem: Poemas Brasilioos 

do Padre Christovam Valente, theologo da Companhia de 

Jesvs, emendados para os mininos cantarem ao Santissimo 

nome de Jesvs; prefacio intitulado: Aos Religiosos da Com- 

panhia de Jesvs do Estado do Brasil; Advertencia sobre a 

orthogaphia (sic), <5 pronunciagao deste Catecismo; Apro- 

vagoes dos Padres Alexandre de Gusmao, Lourengo Car- 

doso e Simao de Oliveira, datadas do Colegio do Rio de 

Janeiro a 1 de janeiro de 1685: dous Pareceres dos P.P. 
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Rouen em 1550 ■—■ editada em 1850 (5) e na terceira edi^ao do 

mesmo Catecismo, feita em 1898, facsimilarmente, pelo benemerito 

Julio Platzmann. 

E* interessante notar, contudo, que no prefacio dedicado "Aos 

Fr. Manuel de S. Thiago e Fr. Manuel de Sancto Athana- 

zio, qualificadores do Sancto Oficio, datados de Lisboa a 

11 e 16 de outubro de 1685; Licengas do Santo Oficio, do 

Ordinario e do Pago para a reimpressao do livro, datadas 

a 16, 23 c 26 do mesmo mes e ano; e Ercatas. 

No verso da folha de rosto do exemplar que aqui des- 

crevo, que e o da Biblioteca Nacional, ocorre o seguinte de 

letra manuscrita: Pode correr este Liuro. Lxa, 10 de mayo 

de 1686 — Jeronimo Scares. E mais abaixo: Pode correr, 

Lx* 11 de maio de 1686 —Serrao. 

Como se ve, sao duas licengas originais para que pu- 

desse entao o livro correr, sendo a primeira do Santo Ofi- 

cio e a segunda do Ordinario. Ambas sao escritas c assi- 

nadas pelas proprias maos dos dois censores literarios. 

E' a segunda edigao emendada pelo Pe. Bartolomeu de 

Leao, como reza o proprio titulo. Esta edigao de 1686 e 

tambem pouco comum. Dela egualmentc possue a Biblio- 

teca Fluminense um belo exemplar com as licengas manus- 

critas e originais para correr a obra. Um exemplar! perten- 

ccnte a Biblioteca do celebre orientalista Langles foi ven- 

dido em Paris, em 1825, por 30 francos, como se ve do res- 

pectivo catalog© sob n.0 227. 

Sotwel {Bib. Script. Soc. Jesv. Roma, 1676, p. 65) diz 

que esta obra fora traduzida em varias linguas da America, 

sem contudo declarar se tais versoes foram publicadas." 

5) — Unc / Fete Bresilienne / celebre a Rouen en 1550 / suivie / 

d'un fragment du XVI.e siecle rouland sur la Theogonie / 

des anciens peuples du Bresil / et des poesies en langue tu- 
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Religiosos da Companhia de Jesus do Estado do Brasil", nas Apro- 

va^oes, nos Pareceres e nas Licengas (do Santo Oficio, do Or- 

dinario e do Pago), indispensaveis a reedigao feita pelo Pe. B. de 

Leam, nao ha a menor referencia aos "poemas" anexos ao Gate- 

cismo. Tal fato, que nos causa certa estranheza, deve ter facil 

explicagao; nao atinamos de momento, porem, por que as tao meti- 

culosas autoridades civis e eclesiasticas da epoca silenciaram sobre 

a anexagao de poesias, escritas em tupi-guarani, ao texto do Ca- 

tecismo. 

Demais, na propria folha de rosto tanto da La como da 2.a edi- 

gao, repleta de detalhes e de esclarecimentos bibliograficos, nem 

uma simples palavra se encontra sobre os versos do Pe. Cristovao 

Valente (6). 

Mas, seja como for, a verdade e que eles la estao e que do 

precioso lugar que conquistaram nao mais sera razoavel nem aeon- 

pique de Christovam Valente / par Ferdinand Denis / (Vi- 

nheta com o retrato de Francisco //) / A Paris / J. Teche- 

ner, Libraire / Place de la Colounade du Louvre, n.0 20 / 

{trago horizontal) / 1850. 8.° — 104 pp. 

As poesias do P. Valente ocupam as pp. 98-102 e fo- 

ram transcritas da 2.a ed. do Catecismo ja descrito, nota 4 

deste trabalho. 

6) — Catecismo / Brasilico / da Doutrina Christaa / publicado 

de novo / por / Julio Platzmann. / Edigao facsimilar / (Vz- 

nheta) J Leipzig / B. G. Tcubner / 1898. 

18,5x12,5 — 16 ff. s. num. (Com a reprodugao da folha de 

rosto da 2.a ed. de 1686; Poemas Brasilicos do Pe. Christo- 

vao Valente; Aos Religiosos da Companhia de Jesus do 

Estado do Brasil; Advertencia sobre ortogaphia; Apr ova- 

goes; Licengas e Erratas) -f- 371 pp. num. + 9 pp. s. num. 

(com a Taboada na qval se contem os Livros, & Dialogos 

deste Catecismo.) 
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selhavel desloca-los em edigoes futuras. Fazem parte ja do Ca- 

tecismo que, "a custa dos Fadres do Brasil", foi dado a publici- 

dade pelo Fe. Antonio de Araujo ha mais de trezentos anos. 

* 

★ ★ 

Os "Poemas Brasilicos", apesar da designagao pomposa, nao 

passam de simples oragoes cristas, postas em versos correntios 

"para os mininos cantarem ao Santissimo nome de Jesus". Rima- 

dos a feigao portuguesa, sem preciosismos de linguagem e sem altas 

qualidades literarias, denunciam desde logo as intensoes catequiza- 

doras do seu autor. 

Como documentos da primeira fase da cristianizagao do gen- 

tio brasilico c como documentos linguisticos sao, incontestavelmente, 

de grande valor. 

A tradugao que deles fizemos, baseada em rapidas anota^oes 

lexicas e gramaticais, e simples tentativa de interpretagao do pen- 

samento ingenuo e cristao de um dos poucos missionaries que nos 

legaram versos escritos cm tupi-guarani da costa do Brasil. 

★ 
★ ★ 

Na transcrigao dos versos, e nos comentarios, servimo-nos do 

sistema ortografico atualmente em uso pela Catedra de lingua tupi- 

guarani de nossa Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras. Ex- 

tremamente simples e essencialmente fonetico, parece-nos menos 

mau dentre os varios sugeridos aqui e no Paraguai. Com excegao 

do sinal ch, que sempre representa o som do grupo ch portugues 

em chave, chefe; de g, que correspondei a gu das palavras guerra, 

guitarra e a ^ de gato, gula; do j que vale df; do n identicof a nh; 

do r que e sempre brando, mesmo no inicio dos vocabulos; do s, 

que soa como ss e f Portugueses; do h, levemente aspirado e do y, 

que representa o i gutural caracteristico do tupi, todos os demais 

equivalem, com pequenas variantes, as letras do alfabeto portu- 
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gues. A acentuagao das palavras faz-se por meio do til ou do 

acento agudo; o primeiro, a indicar tambem a nazalidade da vogal 

a qual se superpoe e o segundo apenas a silaba tonica. O som 

aberto do e ou o, rarissimo no tupi-guarani, nao tem indicagao gra- 

ifca especial. 
★ 

★ ★ 

Alguns destes "poemas" foram por nos estudados em artigos 

insertos na excelente Revista da Academia Paulista de Letras (7), 

mas, segundo pudemos apurar, sao agora pela primeira vez integral- 

mente traduzidos e publicados. Consequentemente, com o maior 

prazer receberemos quaisquer corrigendas e anotagoes de falhas 

que nos queiram comunicar os estudiosos da velha lingua que An- 

chieta, Figueira e Montoya tanto enobreceram. 

7) — Revista da Academia Paulista de Letras: Ano II, n.0 7 (12 de 

setembro de 1939), p. 31; Ano II, n.0 8 (12 de dezembro de 

1939), p. 24 e Ano III, n.0 11. (12 de setembro de 1940) 

p. 36. 





POEMAS BRASILICOS 

DO 

Pe. CRISToVAO valente, s. j. 

TEOLOGO DA COMPANHIA DE JESUS 

(Os textos, transcritos em ortografia simplificada, sao os que se encontram 
na 2.a ed. do "Catecismo Brasilico", de 1686, reimpresso facsimilarraente, em 

1898, por Julio Platzmann.) 

I 

AO SANTfSSIMO NOME DE JESUS. 

{Transcri?ao integral) 

1 — Jesii, moropysyroana, 

2 — Jesii, teko katu iara, 

3 — Jssu, toryberekoara, 

4 — Jesu, che posanga ymana 

5 — Jesu, che remimotara. 

6 — Pal Jesu, che posanga, 

7 — Che pya, che rekobe, 

8 — Che pea ume iepe, 

9 — Eporausubok che anga, 

10 — Tipyata nde rese. 
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11 — Nde po guyripc che nonga 

12 — Nde morerekoar che ri. 

13 — Toso che anga iepi 

14 — Teko katu monoonga 

15 — Nde rakypoera rupi. 

16 Che pya, che anga eiar 

17 — Nde mbaeramo tauie: 

18 — Che moapysyk iepe. 

19 — Nde rausuba aipotar 

20 — Sausubipyra sose. 

21 Osykyie nde sui 

22 — Aiianga nde moabaetebo 

23 — Eiori emosykyiebo, 

24 — Toso ume oka rupi 

25 — Ore anga monguebo. 

26 — Nde pope ore anga rui, 

27 — Ore rerekoarete: 

28 — Oroierobia nde rese. 

29 — Ore rekobe pukui 

30 — Ore rausuba iepe. 

NOTAS 

1 — Moropysyroana compoe-se de mdro -j- pysyro -j- ana, 

isto e, do verbo pysyro, auxiliar, amparar, salvar, feito absolute pela 

anteposi^ao de mdro = poro, cujo scntido corresponde ao do ver- 

bo andac quando sugere reiteragao, continuidade, etc. A particula 

ana, peculiar do tupi-guaram da costa do Brasil, corresponde de 

certa forma a har, hara, cujas variantes sao: sar, sara, ara, ha, a. 

Ana ou sana, como hara e sara, sao como que sufixos de partici- 

pios nominais; indicam o executor da agao expressa pelo verbo. 
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Usados correntemente com transitivos, equivalem a bae (va, no 

tupi-guaram moderno do Paraguai) dos verb'os intransitivos. A 

formagao moropysyroana dira, portanto; o que anda salvando, 

aquele que exerce a fungao de salvar, o que tem habito de salvar, 

o Salvador. 

2 —' Teko, como substantivx), significa: lei, regra, norma, 

estado, condiqao ,modo de ser ou estar, vida, existencia. Teko katu, 

vida boa, existencia perfeita, vida pura. lara, ou jara, corresponde 

ao sentido de senhor, dono, possuidor. A frase toda — teko katu 

iara — dira: senhor da vida pura, dono da existencia pura ou, 

elegantemente, bemaventurado. Claro esta que consideramos tekd" 

katu e iara como nomes e, por isso, empregamos o genitivo, ex- 

presso em vernaculo. 

3 — Tocyberekoara compoe-se de torybe -f- reko ara, 

isto e, de torybe ou toryba, proveniente do verbo oryb, ser ale- 

gre, alegrar-se, com t fixo e com fun^oes de substantive, signifi- 

cando alegria, satisfagao, etc.; de reko, relative de teko (vide n.0 

2) e de ara, redugao de hara. Considerando-se tekoara como 

termo autonomo, a significar o tenedor, aquilo ou aquele que tem, 

contem ou retem alguma cousa (no caso presente tortybe), a ex- 

pressao toryberekoara dira: o que tem ou possue a alegria, o de- 

positario da satisfagao e, com maior largueza, a fonte da alegria, 

o manancial da felicidade. 

4 — Posanga e uma das variantes de poha, verbo que ex- 

prime a ideia de animar ,tornar sao, curar, remediar. Ocorrem, 

tambem, poking, posing, mohing. Como substantive, com a breve 

final, significa: remedio, medicina, balsamo, alivio, Ymina, de 

yma + ina, diz: o que e antigo, vetusto, de outrora. 

5 — Remimotira, forma relativa de temimotira em face do 

possesivo che, decompoe-se facilmente: temi — tembi, particula 

prefixante das formagoes correspondentes ao participio passado 
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portugues, e motar — potar — motara = potara, desejar, querer, 

ambicionar. 

6 — Pai, segundo Montoya, "e palavra de respeito, e por 

ela nomeiam os seus velhos, feiticeiros e pessoas graves; com o 

significado de pai, progenitor, corresponde a hai, mae." Sobre 

posanga vide n.0 4. 

7 — O autor emprega pya com o sentido de coragao, tal 

como se dizia no tupi costeiro. Corretamente, porem, devera scr 

pyaa. Aquela expressao indica as entranhas de modo geral, o 

estomago, os intestines, etc. Rekobe, forma relativa do substan- 

tive verbal tekobe, vida, existencia. 

8 — Este verso caracteriza-se pelo emprego do infinitive do 

verbo transitivo pea e pela presen^a do pronome de primeira pes- 

soa, como paciente, seguido do pronome excepcional de segunda, 

como agente. Ume correspondente a negativa eyma, e peculiar 

do tupi costeiro. O emprego de iepe e elegante e correto; correto 

gramaticalmente falando, e elegante porque nao deixa duvida sobre 

quern deve exercer a agao indicada pelo verbo. 

9 — Eporausubok ou, melhor, eporausubor, e o imperative 

de porausubor, cuja forma guarani e poriahubor, com h equivalente 

a s. Significa: ter compaixao, compadecer-se, etc. Anga, da raiz a, 

e a sombra, a visao, o vulto e, por extensao, o espirito, a concien- 

cia, a alma. 

10 — Na palavra tipyata devemos admitir ti como demon- 

strative geral. Traduzimo-Ia pelo adjetivo participal — fortale- 

cida — por ser mais conforme com o sentido da estrofe. Rese = 

rehe, por, por causa, com, etc. Vide Montoya, verbete re/ie. 

11 — Guybi, guyr e guy sao variantes do adverbio de lu- 

gar guy, sob, em baixo, sub. Pe, na expressao guy ripe, e o loca- 
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tivo. Nonga e o gerundio de nong, por, deitar, locar, colocar, si- 

tuar. 

12 — Morerekoar ou porerekoar, com oa formando ditongo, 

a rigor significa: o que agasalha, o agasalhador. Aqui, porem, 

deve ser traduzido por um verbo, e no futuro, por for^a do sentido 

geral das frases precedentes: tu agasalharas, guardaras, velaras, 

etc. Che ri, por mim; ri em lugar de rehe = rese. 

13 — Toso, 3.a pessroa do permissive do verbo so = ho, ir, 

lepi ou jept, adverbio, diz: sempre, de continuo, continuamente. 

14 — Monoonga e o gerundio de monoong, reunir, ajuntar, 

coligir. 

15 — Takypoera e a forma tupi de takykuer, absolute de 

akykuer, o lugar em que se esteve, o rastro, o vestigio dos pes, a 

pegada. 

16 — Eiar, imperative de iar ou jar, tomar, receber, apos- 

sar-se, estar unido, etc. 

17 — O adverbio mbaeramo traduz-se: sendo assim, como, 

a ser assim. como se fosse. Tad e a visao, o fantasma, a emana- 

gao imperceptivel aos olhos; ie = je, exprime ideia de continui- 

dade. 

18 — Esta frase apresenta construgao identica a do verso 8. 

Moapysyk, ou moapysyg, acalmar, aquietar, consolar. 

19 — Rausuba, do verbo sausub do tupi costeiro, e substan- 

tivo que se traduz por amor, carinho, ternura. A sua forma gua- 

rani e hayhub. 

20 — Sausubipyra ou hayhupyra e o participio de sausub ou 

hayhub formado com a particula pyra. Sose = hose, sobre, acima, 

o que sobrepuja, o que excele. 
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21 ■— Osykyie, forma tupi do verbo hykyie, temer, re- 

cear, etc. Sui — hu't — gui. 

22 -— Moabaeteho compoe-se de mo = mbo + ete bo, 

significando, portanto: honrar, respeitar, venerar. A particula bo, 

como se ve, e indicativa do gerundio. 

23 — Eiort, do tupi da costa, representa a segunda pessoa 

do singular do imperativo do verbo ur, vir, chegar. Emosykyiebo, 

do verbo mo = mbo + sykyie — hykyie, no gerundio indicado 

por bo. 

24 — Vide ns. 8, 13 e 15. Oka — oga — og, a coberta, 

a cobertura, o resguardo, a casa, o pouso. 

25 — No texto original encontra-se monghuebo, eviden- 

temente para indicar que em gue contam-se duas silabas, em lugar 

de uma, exigidas pela metrica. Monghuebo = monguebo = mon" 

guer + bo, isto e, mo -\- ker + ho, a fazer adormecer, a afrouxar, 

etc.. 

26 — jRui e contragao de run e infinitivo conjugado de rur, 

traze-lo consigo. 

27 — Rerekoar, participio de teko precedido de re, indice 

de relagao. 

28 ^ O indice pronominal de primeira pessoa do plural, ex- 

clusiva, no tupi da costa se apresenta correntemente sob esta forma 

— ord, lerobia — jerobia, verbo reflexivo, significa: fiar-se, ter 

confianga. 

29 — Vide n. 7. Pukui, como adverbio diz: ao longo, du- 

rante, enquanto. 

30 — O verbo sausub — hayhub e dos que admitem o t 
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micial que se muda em r, h, gu. Procedef dai o r que aparcce em 

rausuba, precedido de ore. De sausitb ligado ao verbo ar = a, 

tomar, prender, etc., provem a forma sausuba, tomar amor, acari- 

nhar, agasalhar. 

(Tradugao literal) 

Jesus, Salvador! 

Jesus, bemaventurado! 

Jesus, fonte de alegria! 

Jesus, meu remedio antigo! 

Jesus, meu amado! 

Pai Jesus, meu alivio, 

Meu coragao, minha vida, 

Nao me abandones tu! 

Tem compaixao de minh'alma 

Fortalecida por ti! 

Pondo-me sob tuas maos, 

Tu velaras por mim.. . 

Que va minh'alma, de continuo, 

Felicidades coligindo 

Ao longo de tuas pegadas! 

Toma meu coragao e meu ser 

Como se fossem emanagoes de ti; 

Consola-me!. .. 

Teu carinho eu so desejo, 

Amado sobre todas as cousas. 
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Tendo receio de ti, 

RespeitandO'te o Satanaz, 

Vem e faze com que, a temer-te, 

file nao va pelas choupanas 

Nossas almas a afrouxar. 

Em tuas maos esta nossa alma, 

Mestre nosso verdadeiro! 

Temos confianqa em ti. . . 

Que atraves de nossa vida 

Tu sempre nos agasalhes.!.. . 



II 

A' VIRGEM SANTISSIMA MARIA MAE DE DEUS, 

SENHORA NOSSA 

(Transcrigao integral.) 

Mote. 

1 — Tupa -sy angaturama, 

2 — Santa Maria che iara, 

3 - Nde resa porausubara 

4 — Che reko katuaoama 

5 — Che anga remiekara, 

Glosa 

6 — Ababykagoereyma, 

7 — Karaibebe poaitara, 

8 — Ybakpora mborypara, 

9 — Tekotebesabeyma, 

10 — Ananga momosembara. 

11 — Enei morerekoara, 

12 — Iko che neeng paama 

13 — Jesus robake moama, 

14 ^— Teko katu angagoara, 

15 - Tupa -sy angaturama. 

16 — Ereikatu che peabo 

17 ^— Ananga reko sui: 

18 — Che katuaoama ri 

19 — Enei che mboguatabo 

20 — Nde angaturama rupi. 
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21 — Che ickyime be kori 

22 — Emokane che raangara: 

23 •— Che anga nde rausupara 

24 — Eraso seroieupi, 

25 — Santa Maria che iara. 

26 — Abape nde renoindara 

27 Oso tene nde sui? 

28 '— Enemosaina che ri: 

29 — Moreausuba rerekoara 

30 — Nde rera poama iepi. 

31 — Ybypora aipo ei; 

32 — Seyine nde rekasara, 

33 Apyaba abe mombegoara 

34 — Oimosai taba rupi 

35 — Nde resa porausubara. 

36 — Oti koarasy osema 

37 — Nde beraba robake; 

38 — lasy-tata kuepe e 

39 — Inemimi, nde koema 

40 — Ara rory pabete. 

41 — Apyaba deitee 

42 — Oybamo nde moama: 

43 ■—■ Nei, nei epuama 

44 — Tereimeeng opabene 

45 — Che reko katuaoama. 

46 — Tupa Jesus nde membyra 

47 — Oimoi supi mbae, 

48 -— langaipabae deitee 

49 — Oseka ete nde poguyra 

50 — Oiekosureymebe. 
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51 — Che angaipabo ramo abe 

52 — Aipousu ete ete che iara, 

53 — Ion che pysyrosara 

54 — Che moiekosub iepe, 

55 — Che anga remiekara. 

NOTAS 

1 — O composto Tupa-sy generalizou-se entre catequistas e 

catecumenos como designativo da Virgem Maria, Mae de Deus, por 

forga da ado^ao da palavra Tupa, para denominar o Deus dos 

cristaos. Angaturama, de ang -|- katu + ra, aparece em todos os 

Catecismos com o sentido de virtude, bondade, bemaventuranga e, 

tambem, de bondoso, virtuoso, misericordioso, etc.. 

2 — /ara, de ar, toma-lo e aquele que toma, que recebe. 

Ocorre na "Conquista Espiritual" geralmente com y equivalente 

ao nosso j; nandi-yara, nosso senhor. 

3 — Porausubara, neste caso, deve ser adjetivo participal em 

hat, do verbo pdra + ayhub, que tambem encontramos sob a forma 

contrata porayhub. O verbo ayhub, ou hayhub, no tupi da costa 

grafado pelos catequistas, aparece escrito sausub, como se percebe 

nesta expressao. Devemos traduzi-la por amavel, amoroso, meigo, 

carinhoso. 

4 — A expressao katuaoama e de formagao caracteristica do 

tupi da costa, compoC'Se, evidentemente, de katu a + 0a. 

5 — O verbo ekar significa buscar, procurar, desejar; o seu 

participio passado em temi dira, evidentemente, buscado, procura- 

do, desejado. Aqui, porem, deve ser compreendido em sentido fi- 

gurado, isto e, o descjo, o anseio, etc. A terminagao ara nao deve 

ser confundida com a do sufixo hara, pois e simples alongamento 

da silaba final de ekar. 
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6 — E' interessante notar o uso desta formagao pelo mesmo 

autor que, correntemente, se serve de Santa Maria e Tupa-sy 

para indicar a Virgem Maria. E' sem duvida criagao dos cate- 

quistas que, por meio dela, quiseram traduzir a ideia de virgindade. 

Compoe-se do aba + byg + A:ucr + ey, isto e; aba, homem, pes- 

soa, macho; byg, verbo que significa chegar, aproximar, tocar, cujo 

gerundio se forma com a substituti^ao do g final por ka; kuer = 

nguer — guer, indice de preterito e ey> particula de ablagao ou 

negagao, no tupi da costa com a nasal alongada, dando eyma. 

Tudo a dizer, sem muita precisao: nao tocada pelo homem, virgem, 

etc.. 

7 — Corretamente dever-se-ia grafar poaitara pois a expres- 

sao e formada do verbo moai — animar, alentar, dar vida ■—1 su- 

fixado por hara, cujo h inicial, por eufonia, substituiu-se por t. 

8 ^— A supressao de uma vogal (a, e ou 0 entre o k e o p da 

palavra ybakpora corre por conta, sem duvida alguma, das necessi- 

dades da metrica. No poema n. IV aparece a forma ybakygoara, 

equivalente a esta. Vide verso n. 1 desse poema. Mborypara 

deve traduzir-se por alegradora, causadora da alegria, pois ai te- 

mos mbo ory -J- har que da, regularmente, mborypara. 

9 — Esta formagao pode ser considerada como composta de 

tekotebe -j- esa bey, isto e, de tekotebe, que tanto pode signifi- 

car estar privado, carecer, necessitar, como aflito, preocupado, etc.; 

de esa, olhos, olhar e de bey (be seguido do negativo ey) equi- 

valente a mais nao, tambem nao, etc. Com alguma largueza dir-se-a: 

sem olhares aflitos, tranquila, etc.. 

10 ^— A proposito de ahanga, vide poema I, verso 22. Mo- 

mosembara e a forma de participio em har do verbo mose, prece- 

dido de mo = mbo = po, prefixo que torna transitivos os verbos 

intransitivos. 
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11 — Enel e interjeigao que corresponde a eia! eia poisl 

dize tu!, etc. Morerekoara — porerekoara, agasalhadora, protetora, 

etc.. Vide poema I, verso 12. 

12 — Iko aparece nos vocabularios do tupi costeiro como 

correspondente das expressoes: este, esta, isto, eis aqui, aqui esta, 

eis que, etc.. Paama e o verbo paa, engasgar-se, confundir-se, 

etc.. 

13 — Robake, de tobake, em frente, a face, diante, a frente. 

Moama, de moa — moam. erguer, levantar, por de pe, por erguido. 

14 — Angagoara = angaguara, de anga + com o sen- 

tido desta frase, parece, devera ter be ou pe regendo guar, o que e 

da alma, do espirito, espiritual, etc.. 

15 — Vide verso n. 1. 

16 — Trata-se do verbo ikatu, ser possivel, poder, etc.. 

Peabo e a forma gerundial de pea, afastar. 

17 Ananga, de a + ^ 0 designativo do genio do mal 

ou Diabo, segundo os catequistas cristaos. Reko, de teko, pode 

traduzir-se, aqui, por presenga. 

18 — Ri equivale a rehe — rese. 

19 — Mboguatabo, de mbo + guata + bo. fazendo an- 

dar, fazendo marchar, a fazer caminhadas, etc.. 

20 — Angaturama, composigao de angatu (a -|- katu) e ra, 

^ expressao das mais correntes nos velhos textos do periodo da 

catequese. Os seus significados gerais sao: virtude, bondade, boa 

condigao de alma, pureza, bemaventuranga, etc.. 

21 — lekyime ou jekyime e o verbo reflexivo que significa 

tirar-se, arrancar-se, sair de si, expirar. 
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22 — Emokane, imperativo, 2.a pessoa do singular, do ver- 

bo mokane que, no tupi-guarani paraguaio, cnunciava-se mokany 

ou mokany, apagar, consumir, ilidir, extingir, etc.. Raangara pa- 

rece estar em sentido figurado com o valor de pecados, manchas, 

erros, etc.; no entretanto pode ser participio em har de aang, com 

o significado de marcador. medidor, julgador, etc.. 

23 ^ O verbo sausub = hay hub e dos que admitem t ini- 

cial permutavel em r, h, gu. A forma rausupara lembra o partici- 

pio em har, isto e, amante, afeigoada, veneradora, etc.. 

24 — Raso e um dos verbos irregulares citados pelos ve- 

Ihos gramaticos, dentre os poucos comegados por r e que se cara- 

cterizam por receber gue apos o indice pronominal, na terceira pes- 

soa. Em seroieupi esta evidente a forma relativa he em face da 

preposigao ro = no. leup't ou jeupir, elevar-se, erguer-se alevan- 

tar-se, etc.. 

25 — Vide verso 2. 

26 — Abape e o pronome adjetivo interrogativo, essencial- 

mente pcssoal: qucm? qual? que pessoa? Renoindara, de enoi + har 

(t, r, h, gu), apelar, chamar, nomear. 

27 — Tehe no tupi da costa equivale a tei, debalde, largado, 

solto, etc.. 

28 — Ehemosaina e a 2,a pessoa do singular do imperativo 

da forma reflexiva do verbo mosaina ou moesaena, tornar alerta, 

alertar, por-se de sobreaviso, etc.. 

29 — Vide versos 16 e 21 do poema IV. 

30 — Poama, de poa = pua, erguer-se, levantar-se, algar-se, 

etc.. 

31 — Os catequistas, segundo se verifica por seus escritos. 
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formaram as expressoes ybypora e ybakipora para designar os habi- 

tantes da terra e os do ceu, isto e, os viventes, os pecadores e os 

bemaventurados, os quc gozam as delicias do ceu. Como yby 

vale terra, e ybak corresponde a ecu, nao ha duvidas quanto ao 

sentido exato que devem ter nestes poemas.. Eir no tupi da costa, 

tem geralmente o significado de vez, oportunidade, instante, etc.. 

32 A expressao seyine e de dificil identificagao. Parece- 

nos provir de teyie, teyeje ou teyene, donde o verbo impessoal 

heyi ou seyi -j- ne, afluir, confluir, etc.. 

33 — Vide pocma III, verso 1. Mombegoara, ou mombe- 

guara, de mombeu, declarar, confessar, referir, etc.. 

34 — Mosai, tambem moasai e moesai, cspalhar, estender, 

desdobrar, 

35 — Vide verso 3. 

36 — Por koarasy osema deve entender-se a aurora, a alvo- 

rada. 

37 — Beraba, de berab, brilhar, fulgir, resplandecer, 

38 -— lasy ou jasy e designativo da lua; iasy-tata, logo ou 

luz da lua, e composto empregado para nomear as estrelas. Kuepe 

deve ser o adverbio que Figueira grafa — quebe, em alguma partc. 

39 — Inemimi, forma frequentativa do verbo reflexive 

nemt, ocultar-se, esconder-se, etc.. Koema pode ser o gerundio de 

koe, amanhecer, comegar o dia, dealbar, surgir, emergir, etc.. 

40 — Ara rory, dia de alegria, tempo feliz. Pabete deve ser 

composigao de pabe -f- ete. 

41 — Deitee ou, melhor, ndeitee, e adverbio que significa: 

assim, pois, por conseguinte, por isso, entao. 
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42 — Oybamo, sendo uma frase, diz: como seu chefe, tal 

como seu guia. Alias yb, verbo, significa: crguer-se, elevar-se, 

por-se em pe, etc.. 

43 — Epuama, imperative de pua, levantar, algar-se, etc.. 

44 — Opabehe, ou opabine, como ocorre em alguns voca- 

bularies, significa: todos juntos, conjuntamente, etc.. 

45 '— Vide verso 4. 

46 — Membyra, com o significado de filho, refere-se sem- 

pre a mae, tal como tayra ao pai. 

47 — Supi ou hupi, como adjetivo diz: exato, certo, verda- 

deiro. Como verbo equivale a ser certo, ser razoavel, ser justo. 

Pode ainda funcionar como substantive com o sentido de certeza, 

justiga, exatidao. 

48 — langaipabae, os de alma ruim ou ma, os pecadorcs. 

49 — Poguyra, po guyr, sob as maos, sob prote^ao; auxi- 

lio, ajuda, etc.. 

50 — lekosu ou jekohu, gozar, estar satisfeito, estar contente. 

51 — Angaipab, pecar, ter culpa, errar. 

52 — Pousu, provavelmente de pohu, procurar, ir ter com, 

visitar, etc.. Ete ete, neste passo, tern forga de um, reiterative. 

53 '— Vide poema III, verso 1 e poema, I, verso 1. 

54 — Mo-iekosu ou mo-jekosu, fazer gozar, fazer estar ale- 

gre. Vide verso 50. 

55 — Vide verso 5. 
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(Tradu^ao literal) 

Mote 

Misericordiosa Mae de Deus, 

Santa Maria, Senhora minha, 

Teus olhares carinhosos 

Sao delicias de minha vida, 

Desejada de minh'alma! 

Glosa 

Virgem, 

Dos anjos alentadora, 

Animadora dos bemaventurados, 

Tranquila 

Eliminadora do Demonio! 

Eia, pois, protetora! 

Aqui esta a minha voz confusa 

A face de Jesus a erguer-se; 

Felicidade espiritual 

Misericordiosa Mae de Deus! 

Possas tu ir me afastando 

Da presenga do Diabo, 

Para que eu seja feliz. 

Eis-me a veneer caminho 

No rumo de tua bondade! 

Logo mais, quando eu morrer. 

Elide os meus pecados! 

Minh'alma, de ti afei^oada, 

Fa-la com que se eleve, 

Santa Maria, Senhora minha! 
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Qual dos teus recorrentes, 

Parte desajudado de ti?! 

Poe-te de sobre^aviso por mim. 

Fonte da caridade.. . 

Teu nome seja sempre erguido, 

Pelos pecadores, neste instante; 

Confluem os que te buscam 

E os varoes tambem, que se confessam. 

Multiplicam pela aldeia 

Teus olhares carinhosos. 

Envergonha-se a alvorada 

Em face de teu fulgor; 

As estrelas, de outro lado, 

Ocultam-se, a emergir de ti 

Dias felizes para todos. 

Os homens, por isso, 

Erguem-se a tua apariqao. 

Eia, eia! levanta-te! 

Para que des a todos 

As delicias de minha vida. 

Deus Jesus, teu filho, 

Dispoe as cousas com justiga 

E, por isso, os pecadores 

Buscam, em veradade, tua ajuda 

Quando querem ser felizes. 

Eu, tambem, quando peco, 

Procuro ansioso minha Senhora... 

Vem, minha salvadora, 

Faze-me sempre feliz, 

Desejada de minh'alma! 



Ill 

AO SANTO ANJO DA GUARDA 

(Transcri^ao integral.) 

Estribilho 

Peiori, apyabeta, 

Oiepe tiaimoete 

lande karaibebe. 

Cop/a 

4 — Che raroana ybakyguara 

5 — Karaibebe poranga, 

6 — Eimboe katu che anga, 

7 — Toikuab ybaka piara. 

8 — Che niba, che rerekoara, 

9 — Nde rese no taguata 

10 Eipea che raangara, 

11 — Peiori, apyabeta, 

12 — Oiepe tiaimoete 

13 — lande karaibebe. 

14 — Tupa robake eikobo 

15 — Che sui deresyryki, 

16 — Nachemopya tytyki 

17 — Ananga che rapekobo. 

18 — Deite mochy osobo 

19 — Oatape che reia 

20 — Nde po guyrpe che moingobo 

21 — Peiori, apyabeta, 

22 — Oiepe tiaimoete 

23 — lande karaibebe. 

1 — 

2 — 

3 — 
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24 — Che irunamo meme 

25 — Nde ame che rausubabo, 

26 — Daeikatui iiemonguyabo 

27 — Teko angaipaba pupe. 

28 — Dotii sera ase 

29 — Mara oikobo ara ia 

30 — Oaroama robake, 

31 — Peiork apyabeta, 

32 — Oiepe tiaimoete 

33 — lande karaibebe. 

NOTAS 

1 — Peiort e a segunda pessoa do plural do imperative de 

ur. Figueira e Montoya trazem-no conjugado para mostrar quao 

irregularmente se formam os modos e tempos; o primeiro a refle- 

tir as peculiaridades do tupi costeiro, e o segundo, mestre maximo 

da lingua, a fixar a prosodia que, com alguns incovenientes, se 

dira guarani. Ambos, entretanto, a sugerir divergencias entre o 

falar da costa do Brasil e o das regioes interiores; divergencias que 

lisamente se desfazem a luz de um rapido exame dos sistemas orto- 

graficos adotados pelos dois grandes gramaticos, O caso deste 

verbo ur e frisante. Montoya conjuga-o, no imperativo, assim: 

Eyo, vem tu; Tou, venha ele; Peyo, vinde vos, Tod, venham eles, 

empregando y com valor de dj e elidindo o r final que aparece no 

infinitivo e nas formas negativas do indicativo — ndayuri, nao ve- 

nho, ndouri, nao vem, etc. Figueira emprega o j portugues com 

aquele mesmo valor fonetico e conserva o r final: Ejor, vem tu; 

Tour, venha ele, etc. Anchieta, alias, em uma das primeiras pa- 

ginas de sua "Arte", deixou este assunto completamente liquido. 

Apyabeta e o plural de apya [apyab). No texto aparece assim 

grafado, porem, com maior corre^ao dever'Se-ia escrever apia 

{apiab). Anchieta registra apiaba, e assim tambem ocorre no "Vo- 
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cabulario na Lingua Brasilica," de 1621. Ao par de outros sen- 

tidos atribuidx)s ao termo, o mais corrente e o de macho, homem, 

vatao. 

2 — Oiepe, como adjetivo numeral, e indicative da unidadci 

junto, entretanto, a verbos no plural, corresponde as expressoesj 

todos juntos, todos reunidos, todos em um ou a uma. E' exata- 

mente o caso deste verso. Tiaimoete, primeira pessoa do plural 

do modo permissive do verbo transitivo moete, e forma correta- 

mente apresentada. Estao patentes os indices de modo, pessoa e 

transitividade, tal como o estao tambem os componentes do pro- 

prio verbo: mo = mbo + ete, isto e, fazer verdadeiro, tornar 

idoneo, honrar, venerar, adorar, etc.. 

3 -—1 lande (jande) e o possessive inclusivo — de nos todos, 

oposto de ore — de nos outros, exclusive. Karaibebe e palavra 

formada pelos catequistas para designar an jo, anjo-da-guarda, 

de karat, cuja etimologia ha de ser buscada fora do ambito do tupi- 

guarani e, quiga, fora da propria America, e do verbo bebe, voar, 

pairar, nao raro empregado como adjetivo — volante, pairante. 

Karat, entretanto, desde o inicio da catequese foi termo empregado 

para designar o branco colonizador, o cristao, os homens superio- 

res no conceit© amerindio. E', por isso, comum encontrar-se nos 

textos antigos a expressao karaiey para designar o indio em geral. 

isto e, o homem nao cristao, o pagao, etc. Hoje, na linguagem 

corrente do F'araguai, karai e kuha-karai valem por senhor e se- 

nhora. 

4 — Taro e a forma generica ou absoluta do verbo aro, 

guardar, proteger, cujo t inicial se substitue pelos indices de rela^ao 

sempre que funcione como substantive. O sufixo ana, equivalente 

a hara (Figueira, "Arte de Gramatica," 114. ed. Allain), dando 

ao verbo o carater de nome, exige, em face do possessive che, a 

mudan^a de t em r, isto e, che raroana, meu guarda, meu protctor, 
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etc.. Ybakjguara, palavra composta de ybaky e guara, significa: 

morador do ceu, celeste, celestial. A grafia ybaky nao nos parece 

correta, mesmo que se admita o y final como indice de terceira 

pessoa de guara, caso em que devera ser i, isto e, ybaki, E' quasi 

certo que esse y ai apare^a em lugar de e, nao raro substituido por i. 

como se ve no Dicionario Brasiliano, ybake. Anchieta anota yba: 

o "Vocabulario na Lingua Brasilica," da igbaca e Stradelli (Vo- 

cabulario Nheengatu), iuaca. 

5 — Pora, porang, poranga, belo, formoso, saudavel. 

6 — Eimboe, por emboe ou e-mboe, e a segunda pessoa do 

singular do imperativo do verbo mboe, ensinar, adextrar, doutrinar. 

Anga. de a, na linguagem dos catequistas e apenas a alma, o espi- 

rito imortal. 

7 — Toikuab, cuja grafia correta devera ser toikuaab, co- 

mo vem em Montoya e Batista Caetano, e terceira pessoa do per- 

missivo de kuaab, saber, entender, apontar, indicar, mostrar, etc.. 

Ybaka piara traduz-se por caminho do ceu. Montoya registra 

ybag-piara e ybagrape, com g medio, ao mesmo passo que Batista 

Caetano da ybarape e ybabiara. E' de notar-se, alem disso, O 

modo pelo qual o autor grafa a primeira palavra desta expressao: 

ybaka; linhas acima havia escrito ybaky. 

8 — Rerekoara ou rerekuara, substantive participal em hara, 

de reko, com o indice re em face do pronome che. 

9 — Nde rese, para ti, em diregao de ti, por amor de ti. Nos 

escritos dos jesuitas espanhois ocorre sempre rehe. TSto ou no, so, 

somente, apenas. Taguata, primeira pessoa do singular do per- 

missive de guata, andar, caminhar, seguir. No tupi da costa o 

adverbio no aparece sempre sem a nasal final, e tambem sob a for- 

ma de note. 

10 — Raangara nao e expressao que se interprete com facili- 
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dade. Se proveniente de haa, teria dado haang e haanga no tupi 

costeiro, com os significados: prova, sinal, medida, retrato, seme- 

Ihan^a. A terminagao ara, porem, lembrando o sufixo hara, for^a- 

nos admitir haa como verbo e os significados: medir, provar, assi- 

nalar. E' possivel, por outro lado, tratar-se de palavra com sen- 

tido autonomo, independente do sentido decorrente da palavra e 

sufixo componentes. No "Tesoro" encontramo-la equivalendo a 

tentagao, significado esse que serve perfeitamente a interpreta^ao 

do texto, e que adotamos .embora com as devidas reservas. 

11 ^— 12 — 13 — Vide versos 1, 2, 3. 

14 — Eikobo e a segunda pessoa do singular do geriindio 

de iko, estar, existir. 

15 — Che sut, de mim, e construgao caracteristica do tupi 

costeiro. No guarani dir-se-ia che hegui. Deresyryki, forma ne- 

gativa da segunda pessoa do singular do verbo' sycyk ou sytyg, 

diz: deslisar, afastar-se, arredar-se. O emprego de de em lugar de 

nde e frequente em certos casos, embora o mais geral seja ne por 

nde. 

16 — O verso todo nao passa da forma negativa do verbo 

composto mopyatytyk, tornar-se o coragao palpitante, tremulo. 

17 — Sendo rapeko simples forma de rela^ao de apeko ou, 

melhor, de tapeko, estar no caminho, frequentar, etc., nao ha 

razao que justifique a sua ligagao como o possessivo che, tal como 

ocorre no texto original. Ananga, de a + ha, e o designativo 

do genio do mal ou do Diabo, segundo os catequistas cristaos. 

18 — Deitee figura no capitulo — De algumas partes da 

oragao, que mandam os verbos ao gerundio — da "Arte de Gra- 

matica" do Pe. Figueira. Corresponde as expressoes: por esse 

motivo, por cssa razao, em consequencia disso, etc. Mochy e a 



36 PLINIO AYROSA 

mesma palavra pochy. Osobo, terceira pessoa do singular do ge- 

rundio do verbo irregular so ou ho, ir. 

19 — A expressao oatape, conquanto possa prestar-se a 

confusoes neste passo, deve ser considerada como decorrente do 

verbo ata, guata, andar, vagar, passeiar, etc. Reia, de ar, ou sim- 

plesmente de a com intercala^ao de i entre o radical e os indices 

pessoais, significa: colher, apanhar, agarrar, prender. 

20 — Guyr, parte inferior, com a locativa pe, traduz-se: de- 

baixo, por baixo, em baixo, sob. Moingobo e o gerundio de 

moingo, estabelecer, permanecer, fazer ficar. 

21 — 22 — 23 ^— Vide versos 1, 2, e 3. 

24 — Meme significando — de continuo, continuamente, 

sempre, etc., — a frase diz: comigo sempre. 

25 — Sendo a tornado com o sentido de sombra, nde ame, 

dira: a tua sombra. O me e a locativa pe em face do fonema nasal. 

Rausubabo e o gerundio de sausuba ou hauhuba, composto de 

sausub ar ou, com melhor grafia: hay hub + ar. 

26 — Nemonguy, abaixar^se, sopezar, receber carga, etc.. 

Daeikatui e uma das formas de negagao de ikatu, ser possivel. 

27 -— Dentre as numerosas expressoes formadas pelos cate- 

quistas aparece esta — teko angaipaba — para designar — o pe- 

cado. Literalmente vale: o estar com a alma ruim, vida de mal- 

dade, etc.. 

28 — Dotli e a terceira pessoa do singular do verbo tl em 

sua forma negativa. Sera, ou hera, e particula que serve de future, 

como ra, mormente quando se trata de futuro dubitativo. Corres- 
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ponde ao sera do tupi amazonico. Ase equivale a gente, com valor 

do nosso se reflexive. 

29 — Mara, deste modo, desta maneira, com isso ,dcssa for- 

ma. etc. Ara ia traduz-se por — todos os dias, cada dia, diuturna- 

mente. Para o perfeito entendimento da frase e necessario o acres- 

cimo de um dos pronomes: o que, quern, o qual, etc. 

30 — Oaro, forma de relagao reciproca de aro, ja analisado 

sob n. 4., seguido do sufixo ana. 

(Tradu^ao literal) 

Estrihilho 

Vinde, varoes! 

Veneremos, reunidos, 

O nosso Anjo-da-Guarda! 

Cop/a 

Meu protetor celeste, 

Anjo-da-Guarda formoso, 

Adextra bem a minh'alma 

Para que ela me indique o rumo do ceu! 

Meu pai, meu mestrc, 

P'ara ti somente eu caminhe. . . 

Afasta as minhas tentagoes! 

Vinde, varoes! 

Veneremos, reunidos, 

O nosso Anjo-da-Guarda! 

Estando tu diante de Deus, 

Nao me deixes em abandono, 

Nao tornes meu cora^ao precipite 

Ao encontrar o Diabo em meu caminho! 
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E indo assim o perverso, 

Ao avangar possas acolher-me, 
Retendo-me sob tuas maos. 

Vinde, varoesl 

Veneremos, reunidos 

O nosso Anjo-da-Guardal 

Tu sempre comigo, 

Eu, a tua sombra a agasalhai>nic, 

Nao e possivel me rebaixe 

Em vida pecaminosa. .. 

Jamais se envergonhara 

Quern assim viver, todos os dias, 

Em face de seu protetor. 

Vinde, varoes! 

Veneremos, reunidos, 

O nosso Anjo-da-Guarda! 



IV 

DO SANTISSIMO SACRAMENTO DA EUCARISTIA 

{Transcri?ao integral.) 

Estribilho 

1 — Myiape ybakygoara, 

2 — Apyabebe rembiu, 

3 — Che anga reko puku. 

Cop/a. 

4 — Che ambyasy posanga, 

5 — Che reko tebe rupiara, 

6 — Esepiak che maraara, 

7 — Teresausubar che anga. 

8 — Ion che reko monanga, 

9 — Myiape ybakygoara, 

10 — Apyabebe rembiu 

11 — Che anga reko puku. 

12 — Che anga taygayba 

13 ^— Che anga ierobiasaba, 

14 — Ybipora moesaimbaba, 

15 — Ybakapora roryba, 

16 — Moreausubara yba, 

17 — Myiape ybakygoara, 

18 — Apyabebe rembiu 

19 — Che anga reko puku. 
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20 — Nde angaturama ri 

21 — Eiori che poreausuboka 

22 — Eipytybyrok che roka 

23 — Nde pytasaba iepi 

24 — Taguata no nde rupi 

25 — Myiape ybakygoara, 

26 — Apyabebe rembiu 

27 — Che anga reko puku. 

28 — langaturambae supe 

29 — Myiape tekobe iara: 

30 — Ipochybac tasara 

31 Teo oguar oioupe: 

32 Oiepe mbiu pupe 

33 — Pesepiak teko paraba? 

34 — Myiape ybakygoara, 

35 — Apyabebe rembiu 

36 — Che anga reko puku. 

NOTAS 

1 — Myiape e uma das muitas variantes da palavra cujos 

etimos hao de ser encontrados em mbiuape, ou em mobojyape, se- 

gundo Batista Caetano, Montoya quasi sempre fez uso de mbujape, 

mas no tupi da costa eram correntes: miape e meape. E' interes- 

sante notar que Betendorf (Compendio da Doutrina Crista) e Pa- 

dre Araujo (Catecismo Brasilico) empregam no "Padre Nosso" 

a palavra tembiu e, em outras ora^oes: miape ou myiape, Na "Gon- 

quista Espiritual", de Montoya, aparece ainda a variante mbiape e, 

no "Vocabulario", do mesmo autor, moujape. A grafia aqui ado- 

tada — myiape — nao nos parece correta, pois nada encontramos 

que justifique, nessa forma^ao, a presenga do y especial da lingua. 

De qualquer maneira, porem, a expressao significa: pao, bolo, ali- 

mento. Nos Catecismos, e claro, vale sempre pao, com o sentido 
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que tem no ritual da religiao crista. Conquanto nos velhos textos 

seja corrente esse termo para indicar a hostia consagrada, o pao 

da alma ,o corpo de Jesus, encontram-se tamhem mbeju robasapy 

e a propria palavra hostia, Diziam os catequistas: Pai abare, hos- 

tia mbujape ramo jepe; Jesu Cristo rod rehe oimunda, isto e: ainda 

que a hostia seja pao, o sacerdote a transmuda em sangue de 

Cristo. Ybakygoara, que se compoe de ybaky e goara, traduz-se 

por celestial, divino, celeste, ou, mais a letra dos etimos: morador 

do ceu, habitante do alto, etc.. Gomo ja fizemos notar, a grafia 

ybaky e incorreta, porque o y final nao pode ter ai emprego. Se 

equivalesse ao indice de 3.a pessoa de goara, deveria ser substituido 

por i: iguara, igoara, Em Anchieta ocorre, yba, ceu; no "Voca- 

bulario na Lingua Brasilica" vem igbaca; Stradelli registra iuaca; 

o "Dicionario Brasiliano", de Frei Onofre, da ybake. 

2 — Ha apenas a notar, neste verso, ja que rembiu, de 

tembiu, nao oferece dificuldade alguma de interpretagao, a forma- 

gao apyabebe. Em face da outra expressao — karaibebe — empre- 

gada em varias produ<;6es pelos catequistas, com o mesmo sentido, 

e licito perguntar-se por que o Padre Valente te-la-ia preferido a 

segunda? E por que teria escrito apya, com a inicial, se tudo leva 

a crer que quisesse escrever pya, forma carinhosa com a qual cos- 

tumavam os tupi-guaranis designar as criangas? Apyabebe e ka- 

raibebe, como neologismos criados pelos catequistas para traduzir 

a ideia de anjo, do seu ponto de vista deveriam ser equivalentes. 

3 — De varias maneiras pode ser interpretado este verso, 

desde que se atribua a reko, relative de teko, os sentidos diversos 

que admite nas frases. Ve-se, contudo, que em nosso caso esta 

nao so a funcionar como substantive em estado de possessao refe- 

rente a che anga, como tambem a indicar modo e condiqao de ser 

ou estar. Sendo assim, e interpretado em con junto com pukii, ob- 

teremos, de maneira tanto ou quanto figurada: prolongamento, 

alongamento, subsistencia, etc.. Mais claro teria sido o autor se 
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houvesse expresso seu pensamento atraves da formagao tekopuku, 

a exemplo do que se faz sempre que uma ideia se conforma melhor 

com o sentido do composto, embora com sacrificio dos sentidos res- 

tritos dos componentes. 

4 — Che ambyasy posanga. Sem auxilio do "Dicionario 

Rrasiliano" dificilmente chegariamos a interpreter precisamente este 

verso. A palavra ambyasy, pela sua aparente composigao e de 

acordo com os vocabularios comuns, teriamos dado tradugao muito 

diversa da que em verdade deve ter. Por felicidade encontramos 

naquele dicionario o verbo che ambyasy ou, melhor, o substantive 

ambyasy verbalizado pela presenga do pronome che. La se diz: 

che ambyasy — fome, ter, estar esfomeado, ter o estomago vazio. 

Conhecido o criterio do dicionarista na organizagao da nominata 

dos verbos tupis, facil e perceber-se que aquelas expressoes decor- 

rem dos possessivos: fome de mim, minha fome. O pronome ali 

presente e simples indicador da maneira pela qual se ha de conju- 

gar o substantive ambyasy, quando tornado como verbo. Claro 

esta que a palavra fome, neste caso, deve ser entendida com senlido 

figurado ,isto e, correspondendo a angustia, tortura, aflicao. Da 

mesma maneira o termo posanga, que correntemente se traduz por 

medicina, remedio, aqui vale: alivio, balsamo, console, etc.. 

5 — Che reko tebe rupiara. Dois pequenos detalhes orto- 

graficos podem entravar a interpretagao deste verso: primeiro, a 

separagao de reko e tebe e, segundo, a falta do sinal de nasalizagao 

do primeiro e de tebe. Poder-se-ia, em verdade, prever essa na- 

salizagao pela ocorrencia da silaba nasal final, mas como o autor 

nem sempre segue essa regra gramatical, a falta do sinal e evi- 

dente. Nao se trata aqui de reko e de tebe isolados, porem de 

rekotebe, relativo de tekotebe, que significa, como substantive: 

miseria, mal, privagao, necessidade, etc. Rupiara traduz-se geral- 

mente por danoso, inimigo, hostil, contrario. Preferimos o termo 
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inimigo, ja usado, alias, por Batista Caetano, na tradugao da "Cori' 

quista Espiritual". 

6 — Esepiak che maraara. Sem auxilio dos 'vocabularies 

que refletem os modismos do tupi da costa, nao seria facil apreen^ 

der o sentido de epiak e, menos, justificar o aparecimento daquele 

s apos o indice inicial de imperative. De fato, segundo se le nos 

dicionarios comuns, a forma tupi do verbo ver era epiag, de tepiag, 

correspondente a echag, de techag, dos guaranis. O proprio Ba- 

tista Caetano, que a pag. 100 do 2.° fasciculo da revista "Ensaios 

de Ciencia", publicado em 1876, vira no toponimo Paranapiacaba os 

etimos para, repiak e haba, e admitira a mudanga de re em na para 

concluir que essa formagao equivale a mavis conspectum, mais 

tarde disse no seu conhecido Vocabulario: "se o nome fosse de 

serra do Paraguai parece que nao procederia esta interpretagao, 

porque all nao usavam do verbo epiag". O "Dicionario Brasilia- 

no" consigna, todavia, o verbo cepiak, com o significado de ver, 

enxergar, etc.. Nao ha duvidas, por isso, sobre a sua forma ou 

sentido. Maraara, que tambem apresenta a terminagao caracteris- 

tica do tupi antigo, como expressao correlata de mara e de maraa, 

ha de significar, aqui, desfalecimento, doen^a, agonia, etc.. 

7 — Teresausubar che anga. Postos a margem a preposi- 

qao de permissivo e o pronome de segunda pessoa, que aparecem 

em tere, o verbo sausubar esta evidente, composto como e de sausub 

e ar. Com o sentido de agasalhar, receber, proteger, etc., ja o 

examinamos em estudos anteriores. Sausub e simples forma tupi 

de ayhub, ou de hayhub, com o h inicial indicador de transitivi- 

dade, no guarani. 

9, 10 e 11 — Vide versos 1, 2 e 3. 

12 — Che anga taygayba. O texto do "Catecismo Brasi- 

lico" traz tremados os dois primeiros aa de taygayba, a denunciar, 
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por certo, que nao formam ditongo com o y que se Ihes segue; ape- 

sar disso, porem, o uso da expressao oferece serias dificuldades a 

interpretagao do verso. Atendendo mesmo a ocorrencia dos hia- 

tos, nao encontramos de pronto esclarecimentos suficientes nos le- 

xicos mais minuciosos. Achamos em Batista Caetano e em Mon- 

toya, por exemplo, as expressoes: taygaib, taybai, tayibae, todas 

possivelmente correlatas, mas nenhuma concordante com a grafia 

de taygayba, mesmo que se considere o a final como simples fo- 

nema de alongamento, e que se suponha o g medial como simples 

separador de y e a. O segundo y aparecera ali por engano? E' o 

que supomos, e a reforgar tal suposigao encontramos no "Diciona- 

rio Brasiliano" o verbo taigab {che taigaib) com significados que 

se adaptam a ideia geral do poemeto. E' verdade que em taigaib 

nao vem os yy, mas em face das irregularidades ortograficas desse 

dicionario, semelhante fato e de somenos. Demais, pensamos que 

a grafia corrente do termo deve ser taygaib, como anota Batista 

Caetano, e que os seus significados sao: ativo, deligente, fervoroso, 

prestimoso. Mas, admitida essa forma, o t nao variara em face de 

che anga? Montoya, quando cita casos de aplica^ao de taybai, 

diz: "che raybai, sou fervoroso, deligente", pondo em evidencia 

a permuta do t por r. Parece-nos, entretanto, possivel admitir-se 

que taygaib, com o sentido de fervido, deligente, etc., nem sempre 

se sujeita a permuta dos indices. Batista Caetano informa ainda, 

por intermedio de seu " Vocabulario": "nao sei diferengar che tay- 

bai, sou fervido, de che raybai, sou brioso, e mbo-aybai de mbo- 

taybai; creio que sera a mesma coisa que se da em taku e aku, 

quente, porem mais dificil de determinar". O a final pode, alem 

disso, indicar um substantive verbal, a exemplo do que se da com 

tur e tura, pab e paba, etc.. 

13 — Duas modalidades de sentido apresentam-se em rela- 

^ao ao verbo ierobiar, do qual provem, sem duvida, o substantive 

ierobiasaba: a primeira anotada pelos dicionarios de feitio guarani 
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e,* a segunda, pelos que refletem as modalidades do tupi costeiro, 

Preferimos, claro esta, a informagao destes, pois os "poemas" do 

Padre Valente sao todos vazados ao geito da fala que, segundo 

Anchieta, era "a mais usada na costa do Brasil". 

14 — A expressao moesaimbaba presta-se a varias interpre- 

tagoes; nos a entendemos supondo a composigao seguinte: mo-esay- 

yn-baba, isto e, mo ou mbo, fazer; esay, lagrimas; yn, sem, e bab 

por pab apos nasal, acabar, dar fim, terminar. Frocurando inter- 

pretagao para o conjunto dessas palavras, encontraremos: dar ca- 

bo as lagrims, secar as lagrimas, consolar, etc. Como substantive 

exprimira: balsamo, sossego, conforto. Ybypora e o designativo 

dos que estao ou vivem na terra, dos terrenos, dos viventes ou, se- 

gundo a terminoltfgia crista, dos pecadores. 

IS-— Esta frase completa, por antitese ,o sentido da anterior. 

Naquela encontramos ybypora, habitantcs da terra, e, nesta, yba- 

kapora — habitantes do ceu. A respeito da forma ybaka ja dis- 

semos o suficiente, para a sua boa compreensao, ao comentar os 

versos 4 e 7 do segundo poemeto deste mesmo autor. Roryba, de 

toryb, com fungoes de substantive tem o significado de alegria, sa- 

tisfagao, delicia, etc.. Se atribuirmos a ybakapora o sentido com 

que aparece nas oragoes do "Catecismo", isto e, de bemaventura- 

dos, o verso dira; delicia dos venturosos, alegria dos bemaventu- 

rados. 

16 ^— O "Dicionario Brasiliano" registra moreausubora. 

Tendo-se em vista, porem, que de sausub provem sausubar, nada 

obstara a formagao moreausubara. O correspondente desta expres- 

sao, em guarani ,e o adjetivo poriahubor. A palavra yba nao esta, 

neste passo, com os sentidos genericos conhecidos; equivale, figu- 

radamente, a guia, apoio, arrimo. 

17, 18 e 19 — Vide versos 1, 2 e 3. 
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20 — Nde angaturama ri. Ri e particula de ablative, que se 

pospoe sempre aos pronomes, ensina Restive; equivale a rehe do 

guarani, e a rese do tupi da costa. Angaturama, evidente compo- 

sigao de angatu e ra, e exressao das mais correntes nos velhos tex- 

tos do periodo da catequese. Os seus significados gerais sao: vir- 

tude, bondade, boa condigao de alma, pureza, bemaventuranga. 

21 E' interesante notar, neste verso, a presenga da forma 

eiori (2.a pessoa singular do imperativo do verbo ur) em face de 

iori, que encontramos no verso 8. Como tivemos ocasiao de mos- 

trar, constam de Figueira as modalidades: iori, ejor e ejort. Po- 

reausuboka, de poreausubok, com fungoes de substantivo exprime: 

sofrimento, padecimento, angustia, pobreza, etc.. 

22 — Eipytybyrok che roka. Batista Caetano nao registra 

o verbo pytybyrok em seu "Vocabulario"; Montoya, no "Tesoro", 

anota-o sob a forma de pytybyro. Curioso, entretanto, e que a 

ideia expressa por ele decorra do sentido de tuby — po, poeira — 

e que signifique ,de modo geral, sacudir o po, tirar a poeira, lim- 

par, etc.. No verbete tuby, da Montoya os seguintes exemplos 

elucidadores: che pytuby guitekobo, ando cheio de po, vivo empoei- 

rado; aitubyrog, sacudir o po; aipytubyropa hera habo, varre-lo, 

etc.. No segundo exemplo nao aparece py, fato esse que nos leva 

a supor duas variantes verbais: tubyr e pytubyr, ou tuby tog e pytu- 

byrog, com significagoes correlatas. Quando ainda se verifica 

que pytu vale: sopro, corrente de ar, bafo; que pyg exprime so- 

prar, assoprar; que tyby guarda relagoes com yby, terra, e que og 

e um verbo de ablagao — tirar, elidir, apagar, arrancar -— nao e de 

estranhar-se a existencia de pontos de contact© intimo entre tais 

palavras. Neste caso, todavia, interessa apenas verificar que pyty- 

byrok traduz-se por sacudir, varrer, limpar. Concordante com o 

verbo anterior — eiori — apresenta-se este, tambem, no impera- 

tive. 
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23 — fiste verso nao oferece dificuldade alguma de inter- 

preta^ao. Pytasaba e a forma tupi, como esta a ver-se, de pyta- 

haba, participio ou substantivo participal do verbo pyta, ficar, 

pousar, etc.. 

24 — Taguata e o permissivo de guata, e no e o mesmo hon 

ou fionte do guarani. 

25, 26 e 27 — Vide versos, 1, 2 e 3. 

28 — A termina^ao bae, de iangaturam, esta no texto com 

acento tonico no e; e engano, porque essa particula, pospositiva de 

participio ativo, e atona. Dela provem o sufixo va do guarani mo- 

derno. Supe e forma tupi de hupe. 

29 — Of inicial de tekobe, em presenga de myiape, indica- 

nos, claramente, que nao se verifica entre essas palavras a rela^ao 

de genitivo. Sendo assim, a tradugao far-se-a com facilidade, bas- 

tando que se restabelega a pontuagao, provavelmente existente nos 

originais do Padre Valente, de modo a ficar explicito o sentido do 

verso. 

30 — A mesma observagao que fizemos sobre a acentuagao 

de bae, em iangaturambae, do verso 28, devemos repetir aqui; no 

texto do "Catecismo" o bae, de ipochybae, traz tambem acento no 

e final. A tonica dessa palavra encontra-se logicamente no y me- 

dial. Tasara parece-nos forma participal de tar, isto e, far -j- hara, 

tahara, ou tasara, segundo a grafia caracteristica do tupi costeiro. 

Tar, por outro lado, pode ser a primeira determinagao de ar, tomar, 

colher, receber. Ressalvando a possibilidade de melhor interpreta- 

^ao, consequente a novo sentido que se possa atribuir a tasara, pen- 

samos que este verso, diretamente ligado ao que se Ihe segue, diz: 

os tomadores do mau; os que aos maus dao acolhida; aqueles que o 

mal acolhem, etc.. 
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31 ^— Ted oguar oioupe. A rela^ao entre este verso e o ante- 

rior nao so e patente pelo sentido do "poema" como tambem pela pre- 

sen^a de oguar, 3.a pessoa do verbo transitivo ar, que se traduz por: 

ele o acolhe. No nosso caso: ela, a morte, os tome, os acolha, a 

eles — ipochybae tasara, Oioupe nao pode deixar de ser variante 

grafica de ojoupe, frase que exprime: uns para com outros, uns aos 

outros, entre si, etc.. Parece-nos, entretanto, ser bem razoavel su- 

por que o autor houvesse escrito oieupe, e nao oioupe, A simples 

permuta do o, que vem no texto impresso, por e, em verdade faci- 

litaria extraordinariamente a compreensao deste verso. No caso 

de oieupe, teremos: a morte os tome para si. Como e evidente, 

muito mais expressivo e concordante como sentido geral do 

"poema". 

32 — Notando-se que mbiu, aqui em estado de nao posses- 

sao, e a mesma expressao tembiu, que muda o t em r, h e gu em 

face de pronomes e na relagao de genitivo, nada apresenta este 

verso capaz de dificultar a tradu^ao. A ordem direta, apenas, de 

exposigao do pensamento, seria a que fizesse o verso 33 preceder 

a este. 

33 — O autor nao emprega, nesta frase interrogativa, a 

particula pa (pe) peculiar as interrogagoes. Alem disso, dirige 

a pergunta final a um possivel auditorio, usando do indice prono- 

minal de 2.a pessoa do plural. Para mais facil entendimento deste 

verso acrescentamos, na tradugao, o adverbio ainda, que nos pa- 

rece indispensavel. 

34, 35 e 36 — Vide versos 1, 2 e 3. 

(Tradugao literal) 

Estribilho 

Pao celestial, 

Dos anjos alimento, 

Subsistencia de minh'alma! 
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Cop/a. 

Consolo de minha angustia, 

Inimigo de meus males, 

Ve tu minha agonia 

Para que minh'alma agasalhes! 

Ao meu ser vem dar alento, 

Pao celestial, 

Dos anjos alimento, 

Subsistencia de minh'alma! 

De minh'alma deligencia, 

De minh'alma consolagao, 

Balsamo de pecadores, 

Delicia dos venturosos, 

Arrimo dos desgra^ados, 

Pao celestial, 

Dos anjos alimento, 

Subsistencia de minh'alma! 

F'ela tua bemaventuran^a, 

Vem, e meu sofrimento 

Expulsa de meu lar, 

Teu pouso de sempre. 

Para que eu possa viver so por ti, 

Pao celestial, 

Dos anjos alimento, 

Subsistencia de minh'alma! 
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Aos que sao justos, 

Tu, pao! essencia da vida! 

Os que aceitam o que e mau 

A morte os tome para si... 

E no alimento que e um apcnas 

Vedes ainda variedade? 

Pao celestial, 

Dos anjos alimento, 

Subsistencia de minh'alma! 



INDICE 

Notas previas   5 

Poema I — Ao Santissimo nome de Jesus  13 

Poema II — A' Virgem Santissima Maria Mae 

de Deus   21 

Poema III — Ao Santo Anjo-da-Guarda  31 

Poema IV — Do Santissimo Sacramento 

da Eucaristia   39 



Este Uvro fol compos to e impreMO 
nas oficlnas de Jos^ Magrathftes, 

R. Quirino de Andrade, 59-67 
Sfto Paulo — 1941 




