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"El estudio de la raga guarani, en to- 

das sus diferentes manifestaciones, es 

de la mas alta importancia para la 

historia de America . 

Moists Eertool 





APRESENTAgAO 

Ao compormos o trabalho que ora apresentamos a douta 
Comissao Examinadora, referente a particula hab-a do tupi-gua- 
rani, apenas nos moveu o desejo de fornecer pequena contribuitao 
para os estudos etno-lingiiisticos de nossa terra. 

Dizemos ser contribuigao etno-Iingiiistica (embora nao nos 
tenharnos preocupado com fatos propriamente etnologicos), porque, 
atraves das questoes puramente lingiiisticas aqui traladas, poderao 
os que se interessam por tais assuntos, colher subsidios para a re- 
solu?ao de alguns problemas da etnologia brasileira. 

Aos que se dedicam aos estudos historicos e gcograficos 
brasileiros, tambem podera interessar de certo modo este traba- 
lho, em vista da ocorrencia de hab.a na toponimia brasileira e de 
outros paises sul-americanos. fi fato por demais sabido que os 
topdnimos e antroponimos, constituem uma parte tao importante 
em uma lingua como os dos outros nomes dessa mesma lingua, 
files evoluem a par destes, e, em muitos casos podem preencher- 
se lacunas ou resolver-se duvidas numa demonstra^ao por meio 
de um topen;mo. 

Do metodo que presidiu ao nosso raodesto trabalho e neces- 
sario que digamos alguma cousa. 

Iniciamos o estudo pela analise do h (simbolo grafico do 
fonema aspirado) de hab.a. Assim o fizemos, porque, atraves 
do exame deste simbolo, nos foi posslvel provar que, embora 
diversos vocabulos de pronuncia aspirativa no guarani das re- 
gioes paraguaias nao o fossem no tupi da costa do Brasil (tendo 
havido uma mudanga fonetica s > h ou h > s), nao se pode negar, 



como o fizcram alguns autores, a existencia do fonema aspirado 
nesta ultima regiao. 

Terminamos a prlmeira parte, examinando as fungoes do h, 
as quais, segundo deixamos patentc, sao duas: indice de rela<;ao 
determmativa Je posse de terceiras pessoas e Indice de transi- 
vidade. 

Passamos em seguida a analise do b de hub a. 
Apos o exame do problema fonetico que se liga a esta con- 

soante (troca b — v — u), tratamos c'a qucstao do a paragdgico. 
O estudo destes fonemas nos ofereceu a possibilidade de de- 
monstrarmos as principais diferen^as foneticas entre o tupi e 
■s) guarani. 

Finalmente entramos a cxaminar os diversos significados da 
oarticula hub. a (lugar, tempo, modo, instrumento, etc.). para 
concluir com urn estudo das variantes, que a mesma apresenta, 
e da sua ocorrencia na toponimia. 

Aqui fica o ligeiro esb6(,-o deste trabalho. Se a execu^Jo 
correspondeu a aplicagao e esforgo. que Ihe demos, nao o sabe- 
mos. Estamos certos que deslises e senoes deve de have-los nu- 
merosos. A critica e as advertencias do ilustrado juri de douto- 
ramento nos auxiliarao a escoima-los de futuro. 



O H DE HABJV 

Muito se tem escrito sobre o fonema aspirado do tupi-gua- 
rani, raotivo pelo qual nao nos cabera primazia neste particular. 
Entretanto, se numerosas sao as referencias ao problema por 
parte dos tupi-guaraniologos, sao poucos os que o abordam sob 
o aspecto fonetico, Neste sentido convem que sejam destacadas 
as preciosas contribui^oes de Mansur Guerios (1) e Dall'Igna 
Rodrigues (2), que tern feito da fonetica o ponto de partida 
para suas investiga^oes. Sob este mesmo prisma e que estudare- 
raos o assunto, procurando. apoiados em autores de grande res- 
ponsabilidade — cujos escritos constituem os documentos mais 
idoneos que se possuem sobre a lingua — exarar nossa opiniao 
pessoal, esperando contribuir com uma pequena parcela para a 
resolugao de tao importante problema tupi-guaranitico, embora 
certos de nao havermos esgotado o assunto. Cremos mesmo que 
resultados satisfatbrios e proveitosos so seriam obtidos, caso fosse 
possivel a analise do problema em laboratorio de fonetica experi- 
mental. Admitindo-se tal possibilidade, o problema ainda assim 
nao teria solu^ao definitiva, sendo valido apenas para o tupi- 
gunrani falado atualmente. 

Qual teria sido a pronuncia real do tupi-guarani do literal 
brasileiro e das regioes paraguaias nos dois primeiros seculos da 

(1) — Mansur Guerios (Rosario Farani/ — Novos rumos da tupinologia — 
Separata do tomo 1.°, n." 2, da Revista do Circulo de Estudos "Ban- 
deirantes" — Curitiba, 1935. 

(2) — Rodrigues (Arion Dall'Igna) — Fonetica historica Tupi-Guarani: Di- 
feren^as foneticas entre o tapi e o guarani — In Arquivos do Museu 
Paranaense, vol. IV, Dezembro, 1944, Abril, 1945, Curitiba, 1945. O 
artigo ocorre as pp. 333/354, 
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coloni-a^ao? Eis a intcrroga^ao que nao tem tido rcsposta ter- 
minante e categorica, e que nao permite sejam tiradas conclusoes 
incontrovertivcis. 

Se e possivel estudar com seguranga ccrtos fatos foncticos 
no tupi-guarani falado presentemente. nao podemos dizer o mes- 
mo em relagao a fase arcaica da lingua. Isto porque (mesmo 
que se proceda, como o fizemos, a um estudo previo da grafia 
da epoca e de cada escritor ou cronista em particular), nem a 
ortogialia dos textos e nem o testemunho dos gramaticos an- 
tigos podem fornecer dados absolutamente seguros. No tupi- 
guarani, a ortogralia, de que a maioria dos autores tem lanqado 
mao, neio pode e nao deve merecer confian<;a incondicional, por- 
que ela nao e rigorosamente fonetica. O mesmo se pode dizer 
do testemunho dos gramaticos antigos, porque nao foram fone- 
ticistas com capacidade de descri<;ao rigorosamente cientifica, nem 
foram capazes, devido a habitos foneticos proprios, de reproduzir 
fielmente por meio de sinais ortograficos, a pronuncia de sons 
estranhos a lingua que falavam. Do cxposto poder-se-a concluir 
pela impossibilidade de conhecer-se com precisao as modalidades 
foneticas da fase arcaica do tupi-guarani. Os unicos resultados 
a que podemos chegar serao simplesmente hipoteticos. embora 
as hipoteses possam se aproximar em muito da realidade (3). 

Nas obras que refletem a fala das tribos tupi-guaranis das 
regioes paraguaias, nos seculos XVI e XVII, o fonema aspirado 
foi representado pelo simbolo grafico h. Afirmamos que o h 
foi empregado para tal fim, baseados no fato de que, atualmente, 
no guarani moderno, sao aspirados os sons que os gramaticos 
classicos — daquelas regioes (4) — representaram por aquele sinal. 

(3) — A fste respeito cf. Rodrigo de Sa Nogueira — Tentativa de explica- 
?ao dos fenomcnos foneticos em portugues — Livraria Classica Edi- 
tora, Lisboa. 1941. Pp. 16/17. 

(4) — Quando falamos em lingua das regiOes paraguaias abrangemos nSo 
somente o tupi-guarani falado no Paraguai, mas tambem a lingua da 
regiao norte da Argentina (Corrientes) e a fala dos grupos tupi- 
guaranis da Bolivia. 
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Em Montoya (5), para abonar esta proposi^ao, colhemos, 
ao acaso, os vocabulos seguintes: hendub (ouvir), hefa (muitos), 
ho (ir), rehe (por), mbohaplr (tres), haihub (amor). As 
mesmas palavras no tupi-guarani da costa do Brasil, coligidas 
das obras de Anchieta (6), Figueira (7). V. L. Brastlica (8), 
Brasiliano (9), como sc demonstrara cm seguida, tiveram grafia 
difcrcnte. 

haihub 

9au;ub 

^aufub 

(augub 

fau^ub 

Alvitram alguns autorcs que csta diversidadc dc formas rc- 
sulta de fenomeno fonetico, admitindo uma "evolu^ao" —■ s > h — 

(5) — Montoya (Antonio Ruiz dc) — Tesoro dc la lengua guarant — 
Publicado nuevamentc sin alteracion alguna por Julio Platzmann — 
Leipzig. 1876. 

(6) — Anchieta (Jose de) — Arte de gramatica da lingua mais usada na 
costa do Brasil — EdiqSo da Bibliotcca Nacional do Rio de Janeiro 
— Imprensa Nacional, Rio de Janeiro, 1933. 

(7) — Figueira (Luiz) — Arte de gramatica da lingua brasilica — Nova 
cdi^So — Dada a luz e anotada por Emilio Allain — Rio de Janeiro, 
1880. 

(8) — Anonimo — Vocabulario na lingua brasilica — Manuscrito portugucs- 
tupi do s^culo XVII, coordenado e prefaciado por Plinio Ayrosa — 
Volume XX da Colegao Departamento de Cultura — Sao Paulo, 1938. 

(9) — Anonimo — Dicionario portugucs-brasiliano e brasiliano-portugues — 
Reimpressao integral da edigao de 1795, seguida da 2.' parte, ate hoje 
inedita, ordenada e prefaciada por Plinio M. da Silva Ayrosa. 

Montoya 
(1639) 

Anchieta 
(1595) 

Figueira 
(1687) 

V. L. Bras. 
(1621) 

Brasiliano 
(1795) 

hendfi 

ccndub 

cendub 

cendufa 

cendu 

beta | ho | reh£ i mohaplr 

ceta 

ceta 

90 | recc mo9apir 

96 | rccc mo9apyt 
I 

1 I 
ceti | 90 | recc mo9apir 

I I I 
.1.1 . | ccfa | 96 | rccc mocapyr 
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(10). Por outro lado, ha autores que nao vem neste fato mudan<;a 
fonetica, mas unicamente idiossincrasia funcional dos aparclhos 
auditivo e fonador dos que estiveram em contato com os nossos 
amerindios. Batista Caetano deve ser incluido entre os que assim 
pensam, pois escreve: "A gutural continua forte foi designada 
pelos espanhois pelo h e pelos Portugueses muito impropriamente 
por 9. E evidente que devia ser preferido oh" (11). fistc 
autor confirma sua asser^ao no "Vocabulario" (12) quando anota: 
"Os que escreveram tupi. em vez de h empregaram muito impro- 
priamente 9" (p. 147) . 

Outro autor, que admite esta opiniao. e Barbosa Rodrigucs, 
que nao ve no fato em apre^o fenomcno fonetico, mas uma im- 
posibilidade articulatoria por partc dos colonisadores (13). 

(10) — Mausur Gucrios (Rosario Farani) — O.c. p. 4 — Rodrigucs (Aricn 
Dall'Igna) — O.c. pp. 341/342. Estes autores afirmam que o s 
do tupi-guarani comum. inicial ou medial, conscrva-sc no proto-tupi 
c torna-se h no proto-guarani". Mansur Gucrios denomina proto-tupi 
guarani ou tupi-guarani-comum a lingua falada nas regidcs do Parr- 
guai logo que as Americas foram povoadas. O proto-guarani 
por diversos fatorcs — ctnicos, politkos. religiosos, cconftmicos — 
ainda no dizer do autor, distendcu-se do Sul para o Norte (litoral 
brasilciro c Amazonia) c fracionou-sc em diversos dialetos. "Num 
complcxo, os dialetos dc Sul, sairam de um proto-guarani ou guarani 
comum e os do Norte provcm dc um proto-tupi ou tupi comum". O.c. 
pp. 4/5. 

(11) — Almeida Nogueira (Batista Caetano dc) — Apontaracnfos sohrc o 
ahanccnga — In Ensaios dc Ciencia (por diversos amadorcs) . F I, 
mar^o. 1876 — Rio dc Janeiro. 1876. 

(12) — Almeida Nogueira (Batista Caetano dc) —Vocabulario das palavras 
guaranis usadas pelo tradutor da Conquista Espiritual do Pndre A. Ruiz 
dc Montoya — In Anais da Bibliotcca Nacional do Rio de Janeiro, vol. 
VII, Rio dc Janeiro, 1879. O Vocabulario, ocupa todo o vol. VII 
dos Anais, isto e, as pp. 7/603. 

(13) — Barbosa Rodrigucs (J.) — Vocabulario indigena comparado para 
mostrar a adulfcracao da lingua (Complcmento da Poranduba Ama- 
zonensc) — In Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vol. 
VI (1887-1888), 2." fasciculo, Rio de Janeiro. 1892. "A letra h in- 
dica scmprc uma aspira?ao: correspondc ao espirito aspcro dos grcgos 
e as palavras que eram assim aspiradas, os PORTUGUESES, NAO 
PODENDO PRONUNCIA-LAS BEM, (o grifo e nosso) passaram 
para c. . . Os espanhois admitiram o h em todos os casos em que 
figura o c portbugu€s" (Pp. 27/28). 
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Ante a complexidade do assunto, de solugao dificil, sera 
prefenvel que se adote atitude conciliatoria entre as duas corren- 
tes de ideias, nao por simples coraodismo, mas para que nao 
scjam emitidos juizos temerarios. Parece-nos, todavia, que se 
trata realmcnte de fenomeno fonetico. Nao se pode ncgar que te- 
nha havido mudanqa fonetica {s>h ou h > s, em consequencia 
de urn enfraquecimento ou reforqo articulatorio), mas, por outro 
lado. julgamo-nos capacitados para provar que no tupi-guarani 
litoraneo o fonema aspirado existia concomitantcmente com o som 
representado por 5 (f, c). A afirmagao sobre a inexistencia com- 
pleta do fonema aspirado h no proto-tupi (14) parece nao ser 
procedente. Senao, vejamos. Figueira (15) registra: ahe "estc": 
hai "diz o que sente doutro": he "diz o que esta angustiado"; 
hche 'sim, da mulher, e tambem do homem". 

O h, parece-nos indubitavel, em tais palavras funciona como 
indicc grafico do fonema aspirado. Nao se pode deixar de pen- 
sar destc modo, especialmente se nos ativermos ao que escrevc 
o Pe. Araujo na "Advertencia" que serve de preambulo ao seu 
"Catecismo" (16). 

Diz este autor; "/■/. nos exemplos acima {aimoinghe, "meto 
dentro"; namonhangi, "nao fago' ) nao e aspira^ao rigorosa, so 
comunica aspereza ao G. Porem nestas palavras a/:c, homem; e/ie, 
sim das mulheres, e em alguma mais, se ha, e aspira^ao aspera, 
e PERCEPTIVEL (o grifo c nosso), lanqado o halito com al- 
guma violencia para fora". 

As palavras do Pe. Araujo dispensam outros comentarios so- 
bre a existcncia do fonema aspirado. Se tanto nao bastasse, po- 

(14) — Rodrigues (Arion Dall'Igna) — O.c. p. .341. 
(15) — Figueira (Luiz) — O.c. pp. 15, 85 c 135 respectivamcnte. 
(16) — Araujo (Antonio de) — Catecismo Brasilico da Doutrina Cristaa — 

Publicado de novo por Julio Platzmann — Edi<;ao fascimilar — Leip- 
zig, 1898. As paginas da "Advertencia sfibre a ortografia e pronun- 
cia^ao deste Catecismo" nSo sao nviraeradas. 
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deriamos recorrer a outras fontes, cntre as quais o "Vocabulario 
na lingua brasilica" (17), c este fato tera plena confirmaqao. 

Embora sendo reduzido o numero de palavras aspiradas no 
tupi litoraneo, nao se pode evidentemente negar a sua existencia. 
For outro lado e veridico que grande numero de palavras de pro- 
nuncia aspirativa nas regioes paraguaias nao o eram no Brasil. 
Isto nao mcrece duvida, desde que foi provada a existencia do 
fonema aspirado no tupi-guarani da costa. Se tais palavras tivcs- 
sern sido pronunciadas aspiradamente (e a aspiragao era per- 
ceptivel cOmo diz o Pc. Araujo), porque haveriam de ter sido 
grafadas com s (<;. c)? Quando foi necessario indicar som aspi- 
rado, nao usaram os escritores do tupi-guarani brasilico do hi 
Ja demonstramos que sim. Concluir-se-a entao pela existencia 
de modalidades dialetais da lingua: vocabulos, que eram aspi- 
rativos nas regioes paraguaias. nao o cram no tupi-guarani do 
literal do Brasil. 

Montoya ja percebera o fenomcno cm cstudo. ao cscrcvcr: 
"La 7/ y la C se suelcn usar una por otra" (18). Rcgistrando 
o vcrbo "salir". o mcsmo autor anota; He. Salida 1. cc. Ahe, yo 
a salir, cemhara, hernbara. hemhaha (19). Na pagina 16 da 

salgo. aunqtte no se'usa cn muchas partcs. sino acc. guicema, 
mcsma obra encontra-se: "acoce. 1 aboce. 1. aofe. 1. cofc. 1. occ. 
Posposicion, lo mismo que supra, sobrepujar, y abundancia". 

Que havia difcrenqa na pronuncia das palavras citadas e in- 
dubitavel, pois o aunque no se usa en muchas partcs. esta mais 
que cxplicito. Infclizmentc nao podemos. atraves das palavras de 
Montoya, saber quais sejam cssas outras partes, embora se possa 
admitir que sejam as regioes litoraneas do Brasil. Scndo sua obra 
alguns anos posterior a obra de Anchieta ( 1595 c 1639 rcspcc- 

'17) — Vocabulfirio na Hngun brasilica — O.c Na pAgina IQO ocorrr: 
' Ele — ah5; a p&gina 303: Muito bem. i. bem estou, ou caio nisso 
q. dizes. — Ec. Eehcguig. E a mulher ju cm lugar de Hcgtug." 

(18) — Montoya (Antonio Ruiz de) — O.c. p. 146 v. 
(19) — Idem. O.c. p. 146 v. 
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tivamente) nao e de todo improvavel que Montoya tenha tido 
conhecimento do trabalho deste ultimo e, consequentemente, tenha 
percebido a diferenga de pronuncia. Alias, Martinez (20) refe- 
rindo-se aos trabalhos de Montoya, nao sabemos se baseado em 
fontes seguras ou se por simples processo comparativo, afirma 
categoricamente: El mayor merito no esta en su Arte, que en 
grande parte ha sido tornado de Anchieta..." (p. 123). Serafim 
Leite expende opiniao semelhante, embora nao afirme catego- 
ricamente que Montoya compendiou sua Arte baseando-se na de 
Anchieta. Admite que os jesuitas do Paraguai deveriam ter co- 
nhecido os escritos dos jesuitas Portugueses do Brasil (21). Se 
Montoya realmente conhecia o tupi-guarani falado no litoral 
brasileiro, atraves da Arte de Anchieta, nao podemos duvidar da 
dialetagao da lingua. 

Asseveram os que nao vem na questao fcnomeno fonetico, 
que, se Figueira, Anchieta, etc. usaram do s {g, c) em lugar do 
h. e porque eram de fala portuguesa, enquanto Montoya usou do 
ultimo simbolo por ser de fala castelhana. Em verdade, atual- 
mente, em portugues o h nao representa valor sonico algum (sal- 
vo nos digramas nh, Ih, ch), conservando-se na escrita unica- 
mente por tradi^ao etimologica, ao passo que o castelhano rejei- 
tou-o quase sempre. Mas, como em latim originariamentc o h 
era indice grafico de som gutural levemente aspirado, os jesuitas 
— embora de fala portuguesa — deveriam conhecer perfeita- 
mente esta sua funcao. A prova disto esta, como demonstramos, 
no seu emprego por Figueira, Pe. Araujo e "Vocabulario na 
lingua brasilica". Maior valor adquire a ocorrencia do h na obra 
do Pe. Araujo, quando se sabe nao ser ele o autor do Cate- 
cismo", mas apenas seu coordenador. Isto porque reuniu e or- 

(20) — Martinez (T. Alfredo) — Origencs y Icycs de! Icnguagc aplicadas 
al idioma guarani — Buenos Aires, 1916. 

(21) — Citando Pedro Rodrigues, Serafim Leite escreve; por onde a Arte 
desta lingua (a Arte de Gramatica, de Anchieta) e as praticas e dou- 
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denou material de varios padres e "linguas" Portugueses. E 
estes, quando necessario, usaram do h. ao mesmo tempo que em- 
pregaram 05 (g, c) quando as circunstancias o exigiam (22). 

No castelhano embora hojc o h seja mudo, nao represen- 
tando som algum (23), na boca dos espanhois quando chegaram 
a America tinha promincia aspirativa, como o dcmonstrou Rodolfo 
Lenz (24). Embora este fato possa justificar o emprcgo do h por 
parte dos jesuitas das regioes paraguaias, nao confirma a assertiva 
de que os jesuitas do Brasil nao o usaram por serem na maioria 
Portugueses. 

O estudo dos fonemas representados por h c s (f. c) adquirc 
aspecto dos mais intercssantcs quando feito cm relagao a alguns 
dialetos do tupi-guarani. falados atualmente. Assim e. tendo-se em 

trina.'!. que nela andani escritas, ser\Tm tamhcm os Padres da Corn- 
panhia. que andam no Peru, para ensinar os Indios do Tucumao, do 
Rio da Prata e doutras terras que confinam com o Brasil". E.screvc 
ainda Serafim Lcite: Os Padres do Brasil chegaram a Tucuma em 
1587 e ao Paraguai cm 1588. Destes escritos tivcram, sem diivida, 
conhecimento Barzana c Ruiz de Montoya, cm cujos nomes andam 
os primeiros impresses". (Serafim Leite — Historia da Companhia 
dc Jesus no Brasil, tomo II (Seculo XVI — A obra), Lisboa, 1938: 
p. 554|. 

(22) — Araujo (Antonio de) — O.c. — Serafim Leite, o.c. t. II. p. 560, 
transcreve as seguintes palavras do Pe. Araujo. que sc encontram no 
Prologo ao leitor da 1." cdigao; agora que a Companhia "ordenou 
por via do Revcrendo Padre Provincial Pedro dc Toledo, que eu o 
minimo de seus filhos posesse em ordem. para com a do nosso Re- 
verendissimo Padre Geral sc imprimir o Catecismo, que nesta lingua 
antigamente composerao alguns Padres doctos c bons lingoas...". 

(23) — Scgundo a Real Acadcrnia Espanhola ainda se aspira nas seguintes 
palavras: hastial, bcgeliano, hegclian'smo, hipar, hipido. holgorio, hopo, 
humera. Cf. Real Academia Espanhola, Diccionario de la lengua cs- 
panola — D-icima sexta edigjio, Madrid, 1939. 

(24) — Nao nos foi possivel consultar a obra do Dr. Rodolfo Lenz — Dicdo- 
nario etimologico dc las voces chilenas derivadas de las lenguas in- 
digenas amcricanas. Santiago — 1906-10. Aprovcitamos parte dc 
seus estudes sobrc o h, pelas referencias que se encontram na obra 
Tecnica Etimologica y Etimologia Andina de Leon Strube E. — Se- 
parata da "Revista de la Universidad Nacional de Cordoba -— Afio 
XXX — n." 5-6-1943", Cordoba. Rep. Argentina, 1943. 
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vista que tribos radicadas no norte do Brasil central apresentara as 
mesmas peculiaridades foneticas do tupi-guarani das regiSes para- 
guaias, enquanto grupos que pela sua posigao geografica deveriam 
estar ligados as tribos destas ultimas regides, se acham acordes 
com os tupis litoraneos. 

Os vocabulos que se seguem, colhidos entre os Indios gua.- 
jajaras, parintintins e tembes, patenteiara explicitamente o fato 
referido: 

Guajajaras (25) 
pidworHara 
pikaHo 
katuHau 
rcHe 
Ha 
raHa 

— ajudador 
— pomba 
— bondadc 
— por 
— ir 
— levar 

Parintintins (26) 
e.roHo — leva! 
enoHc — tire-o! 
beta — rauito 
o-yaHe6 —- chorou 
ye-moKun — me pintou de preto 
reHc —- por 

Tembes (27) 

hakuHmt — febre 
beta — muito 
ho — ir 
kcriHau — lugar para dormir 
rcHe — por 

Corao se ve, os grupos que falam estes dialetos. no que diz 
respeito ao fonema aspirado. devem ser classificados entre os 
guaranis propriamente ditos. 

Dados linguisticos ref<«rentes aos guavaics da Bolivia, eviden- 
ciam uma situagao oposta, isto e, em relagao ao fonema aspirado 
encontrara-se em condi<j6es identicas as dos tupis da costa do 

(25) — Roberts (F.J.) c Symcs (S.P.) — Vocabulary of the Gua'ajara 
dialect — In Journal de la Societe des Americanistes — Nouvelle 
serie, t. XXVIII, Paris, 1936. 

(26) — Nimuendajii (Curt) — Os indios parintintin do rio Madeira — In 
Journal de la Societe des Americanistes — Nouvelle sene, t, XVI, 
Paris, 1924. 

(27) — Rice (Frederick John Duval) — O idioma tembe (tupi-guarani) — 
In Journal de la Societe des Americanistes — Nouvelle sSrie, t. XXVI, 
Paris, 1934. 
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Brasil. As informa^oes que nos transmitiu Rccalde (28) nao 
deixam motives a qualquer diivida ncste sentido. Tratando dos 
indices de relagao determinativa de posse no guavaio, escreve o 
referido autor: "En el guarayo la s. es la preferida como en 
brasilero, sin que se haya abandonado la h mientras que en el 
paraguayo es preferida la aspirativa h, y talvez nunca aparece 
la 5 como afijo de tercera persona" (P. 12). Na mesma pagina 
escreve: "La voz eta (mucho) en absoluto hace: teta y en rela- 
tive, reta. Seta, tiene pronunciacion liana em guarayo..." Ain- 
da no mesmo trabalho (pp. 10/11) encontra-se: "La aspirativa 
h. es apenas perceptible em huhu (huu), (flecha) cm parag.: hit' /. 
Sinembargo, se decha escuchar bien en boca de mujer cuando 
dice /zee, (el si del consentimiento) en parag.: he'e". Outros 
excmplos sao citados peJo autor, evidenciando ainda mais a difc- 
renga fonctica entre o guarani c o guaraio (no caso do fonema 
aspirado), ao mesmo tempo quo aproxima estc ultimo do tupi da 
costa do Brasil. 

A ocorrcncia deste fenomeno fonetico c de grandc impor- 
tancia para os estudos etnologicos brasileiros, pois concomitantc- 
mente com fatores sociologicos e crgologicos. ele envolve o 
problema da localizaqao do habitat primitive dos tupi-guaranis 
e o problema das migra^oes destes indios. Podcr-se-a chcgar por 
estas vias a rcpartir cssa grande familia lingiiistica em grupos 
bem definidos, ligados entre si por pcculiaridades lingiiisticas c 
culturais bem caracteristicas. 

O nhcengatu conservou o cunho lingiiistico do tupi-guarani 
litoranco, isto c, raro emprcgo do som aspirativo e abundancia do 
fonema representado por s (f. c). Em todas as obras que ver- 
sam o tupi-guarani falado na Amazonia, cste fato torna-sc cvi- 

(28) — Rccalde (Juan Francisco) — El guarani dc los guarayos dc Bolivia 
— In Revista del Atenco Paraguayo — Letras. Artes, Cicncias, Aiio 1, 
num. 1. Novicmbrc — Dicicmbre de 1940 (Assuncion — Paraguay), 
1940. 
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dente logo ao primeiro exame. Couto de Magalhaes (29), por 
exemplo, escreve: "Ahe otaco (ele leva) (p. 8). Temos o h 
aspirado em ahe e o p em orafo, correspondente ao h do guarani 
•— raha — levar. Neste mesmo autor (p. 3) le-se: "O h e leve- 
mente aspirado: assim. escrevemos a palavra taha com h na 
ultima silaba, para indicar que ela e levemente aspirada". 

O trecho seguinte, parte da lenda "Como a noite apareceu" 
(mai pituna oiuquau ana), ainda de Couto de Magalhaes (30), 
torna bem manifesto o emprego do h simultaneamente com o s 
(c, c) : "Ahe ocenoi mugapira miacua; xemireco omnndu aita 
iruba oca piri, ogo opiamo arama iepe tucuma ratnha". Os exera- 
plos poderiam ser multiplicados, citando-se os escritos de diver- 
sos autores que versaram o nheengatii. Chegar-se-ia entretanto 
ao mesmo resultado, motive pelo qua] nos absteremos de outros 
comentarios. Assim sendo, dissentimos, ■— em face do que nos 
foi possivel inferir atraves da documentagao consultada — da afir- 
magao de Arion Rodrigues de que no nheengatii "conserva-se 
completamente desconhecido o fonema aspirado do guarani" (31). 

No guarani falado hoje em dia no Paraguai conservou-se, 
a exemplo do guarani classico, a pronuncia do fonema aspirado, 
ora representado por h, ora por /, ora pelo digrafo jh. Esta 
instabilidade ortografica deve-se imicamente a influencia caste- 
Ihana, pois nesta lingua, como ja dissemos, o h (com raras 
excegoes) nao mais representa som aspirativo. Como o som as- 
pirado do castelhano, representado por e muito mais sensivel 
que o som aspirado do tupi-guarani. alguns autores serviram-se 
dos dois simbolos combinados — jh — para a representagao do 
fonema em aprego. Entre os que usaram deste ultimo digrama 

(29) — Couto de Magalhaes (Jose Vieira) — Curso da lingua gcral segundo 
Ollcndorf (compreendendo o texto original de lendas tupis) — In 
o Selvagem, Rio de Janeiro, 1876. 

(30) — Couto de Magalhaes (Jose Vieira de) — O.c. p. 165. 
(31) — Rodrigues (Arion Dall'Igna) — O.c, p. 342. 
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citam-se Ortyz Mayans (32), Juan de Bianchetti (33) e Nar- 
ciso Colman (34). Na obra deste ultimo encontram-se os se- 
guintes versos, que abonam estas afirmagoes; 

nde reJHc chc mandua 
pyJHar^ JHa ara cue 

fiembo'e vo nde reJHe, 
jha ava nde re icov^. 

Bianchetti (35) justifica o emprego de jh, ao escrever: "Al- 
gunos estudiosos, Montoya, Martinez, etc., el tonema jh repre- 
sentam con una h fuertemente aspirada; nosotros creemos que 
por mas aspirada que se pronuncie, no representa con justeza 
el sonido jh. El salesiano Bottignoli, en su "Gramatica Razo- 
nada de la Lengua Guarani", emplea la j para representar este 
sonido aspirado, que es menos acertado todavia que e! de la h 
aspirada". O padre Guasch (36), neste particular, segue a grafia 
dos gramaticos antigos, pois usa somente do h. 

* * * 

Oh (s, p, c) alem dc notaijao grafica de fonema aspirado, 
tern fun^oes gramaticais. Estas sao duas, mas, como os autores 
divergem a respeito da nomenclatura das mesmas, aparentemente, 
aquele numcro podera ser elevado. As duas fungoes refcridas s3o: 

a) — indice de re.'apao determinativa de posse de 3.a pcssoa 
(sing, e plural); 

b) — indice de transitividade. 

(32) — Mayans (Antonio Ortyz) — Diccionario castellano — guarani — 
Asuncion — Paraguay, 1935. 

(33) — Bianchetti (Juan de) — Gramatica guarani (Ava ficc) y principios 
de filologia — Buenos Aires, 1944. 

(34) — Colman (Narciso R.) — Ocara Pofy (Flores Silvesfres) — 2.1 edi- 
cion, corregida y aumentada, 2 tomos, Asuncion. Paraguay, 1921. 
Cf. T. I, p. 65. 

(35) — Bianchetti (Juan de) — O.c. p. 25. 
(36) — Guasch (Antonio) — El Idioma Guarani — Gramatica, Vocabulario, 

Lccturas — Asuncion — Paraguay, 1944. 



~ 23 ~ 

Antes da analise direta da primeira funcao, algumas notas 
preliminares sobre o assunto sao indispensaveis para a sua perfeita 
comprcensao. 

Batista Caetano (37), denomina os pronomes pessoais do 
tupi-guarani de pronomes pacientes e inclui entre eles o h (pp. 
9/10). Uma observagao mais atenta, como se demonstrara, fara 
que nao se atribua muita razao a Batista Caetano, quando inclui 
o h entre os pronomes pacientes. fiste autor parece que assirn 
procedeu "levado talvez pelo fato de se os traduzirem em por- 
tugues (os possessivos), em certas oragoes, por pronomes do caso 
obliquo" (38). O proprio Batista Caetano atribui a fungao de 
indice de posse ao h, quando escreve: "Pxepostos a verbos in- 
transitivos ou a substantives s5o verdadeiros genitivos e servem de 
de pronomes ou adjetivos possessivos, p. ex.: che ker o dor- 
mir ou o sono de mim, o men sono; nde mbae as cousas de ti ou as 
tuas cousas..." (39). Do Vocabitlario (40) do mesmo autor 
coligimos: heko. o ser dele, ser ele, he'e, ele o diz, henoi, btotar 
ele, heo, morrer ele, her, o nome dele. 

Verifica-se, nestes exemplos de Batista Caetano. que, quando 
o verbo esta precedido dos "pronomes pacientes", deixa de fun- 
cionar como tal para exercer fungao de substantivo e "para poder 
entrar em estado de possessao, determinado pelos indices de re- 
lacao" (41). Parece, consequentemente, nao se justificar a sua 
inclusao entre os pronomes pacientes. 

(37) — Almeida Nogueira (Batista Caetano de) — Esbogo gvaraatical do 
abaSee ou lingua guarani, (chamada tambem no Brasil lingua tupi 
ou lingua geral, propriamente abancenga) — In Anais da Biblioteca 
Naciona! do Rio de Janeiro, vol. VI, Rio de Janeiro, 1879. 

(38) — Ayrosa (Plinio) — Dos indices dc rela^ao dctcrminativa de posse 
no tupi-guarani — In Boletins da Faculdade de Filosofia, Ciencias 
e Letras da Universidade de Sao Paulo, n." XI (n." 1 da serie "F.tno- 
grafia brasileira e Lingua tupi-guarani) — S5o Paulo, 1939. 

(39) — Almeida Nogueira (Batista Caetano de) — Esbofo. . . o.c. p. 10. 
(40) — Idem, idem — Vocabulario ... o.c. 
(41) — Ayrosa (Plinio) — O.c. p. 35. 
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Tendo por positive que o h tem atribuigao de indice de 
relagao determinativa de posse, analisemo-la com maiores minucias. 

Para a determinagao de posse relativa a 3.11 pessoa, singular e 
plural, empregam-se os quatro indices: h, i, g {git), o, equivalen- 
tes a sen, sna, sens, suas, deles, delas, se, si, sigo. Os dois 
ultimos — g {gu), o — possessivos rcflexivos, sao chamados 
reciprocos pelos antigos gramaticos. 

Os indices h, g {gu), aplicam-se a muitas palavras que se 
iniciam por r ou que, iniciadas por t ou h (ou por outra letra 
excepcionalmente) recebem r na rela^ao de posse de 1." e 2.a 

pessoas: 

ryru 

tuguy 

hapo 

rupibc 

ruguy 

— rapo 

so6 — roo 

( hyni — seu cesto 
( guyni - seu cesto (dele) 
1 hupibc — junto dele (com ele) 
/ gupibe - junto de si (consigo) 
( huguy — seu sangue 
I gugdy — seu sangue 
\ hapo — sua rair 
[ guapo — sua raiz (dele) 

\ guod — sua propria carne 
I boo — sua carne 

Aos dois indices, h. g (gu) correspondem os dois outros — 
U o — com funqoes identicas, aplicaveis, porem, a muitas palavras 
que se iniciam por consoantes: 

py 

jaguar 

{ ipy 
I opy 

( O) 
ijaguar 
ojaguar 

scu pe 
seu pe (dele) 
scu cao 
scu cSo (dele). 

Em linhas gerais (pois nao consideramos as exce<;oes, o que 
nos levaria fora dos propositos destc trabalho), sao assim indi- 
cadas as relaqoes determinativas de posse de 3.as pessoas, onde 
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ficou patenteada a fungao do h, ou do seu equivalente s (f, c) no 
tupi litoraneo (42), como indice possessive. 

A outra fungao do h, como foi dito, e a de indice de tran- 
sitividade. Ainda neste caso ha uma identidade de valores entre 
o h e o i, pois este desempenha a mesma funqao. Ha apenas uma 
alternagao entre os dois simbolos, conforme o vocabulo se inicia 
por vogal ou consoante. 

Nos trechos que seguem, extraidos da "Conquista Espiritual" 
(43), o h aparece exercendo as duas fun?5es apontadas: 

a) — Ano de 1602 Pay Claudio Aqnav'wa, Pay de la Compa. 
General ramo, HUB1CHABETS ramo, gneco rarno. 
oijepia moT Paraguay ybipe Pay reta mhou jcbi. . . 
(P. 93). 

b) — Pay Jose Cataldino hae Pay Simao Mazeta. Italia 
rehegua meme Pay Diego de Torres oqttay Hague cotl 
oho ramo, guarahi cemba cotl ojogueroata; 160 le- 
guas mhoagulye rire oique petey taba mirirne. 30 caray 
nacd oicd acoipe Guaira HEY (sic) ace acdi taba upe 
HEROBO aracae (P. 94/95). 

No primeiro trecho (a) encontramos a palavra hubichabete, 
onde o h esta funcionando como indice de posse: 

(42) — Cf. Anchieta (Jose de) — O.c. p. 12v. e Figueira (Luiz) — O.c. 
p. 73. 

(43) — Montoya (Antonio Ruiz de) — Aba reta y caray ey baecue Tupa 
upe ynemboaguiye uca Hague — Pay de !a Compa. dc IHS poroni- 
bocramo ara cae P. Antonio Ruiz Icaray cy bae mongetatpt hare 
oiguatia Caray nee rupi yma cara mbohc hae Pay ambuac ogueioba 
aba nee rupi Ano de 1733 pipe S. Nicolas Pe. Ad. Majorem Dei 
Gloriam — Versao da "Conquista Espiritual' do Pe. Antonio 
Ruiz de Montoya, escrita em 1639, feita por um outro padre 
da Companhia de Jesus. £ste texto em guarani, posto em vernaculo 
por Batista Caetano, faz parte integrante do trabalho: Manuscrito 
Guarani da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro sobrc a primitiva 
catequesc dos indios das missoes Coniposto em castclhano pelo P. 
Antonio Ruiz Montoya, vertido para guarani por outro padre jesuita 
e agora publicado com a fraducao portuguesa, notas c um esbo^o gra- 
matical do Abaiiec pelo Dr. Batista Caetano dc Almeida Nogueira. 
— In Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, vol. VI, Rio 
de Janeiro, 1879. 
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Iiitbicliabete < h (^) ubichab + ete. seu verdadeiro chefe 
(indicrndo claramente que o padre Claudio Aquaviva era o che- 
fe da Companhia). 

No trecho seguinte teruos hey, onde o h tambem esta exer- 
cendo fun^oes de indice de posse: 

hexj, ele o diz, o dizer dele, 
e a p: lavra herobo. cujo h esta a indicar transitividade: 

hcrobo < h + erog -(- bo. nomea-lo, nomea-la, ou nomeando-a, 
cm visita da presen^a de bo. 

Na particula hab.a o h estara a desempenhar uma ou outra 
das fundoes apontadas ou sera simples indice grafico de som 
aspiralivo? A resposta a tal quesito sera dificil, mas tentemos 
alvitrar algumas hipoteses a estc respeito. tendo como ponto de 
apoio os diversos significados desta particula: lugar, pouso, tempo, 
rnodo. instrumento. etc. 

Antes do mais e precise que se considere a existencia, no 
tupi-guarani, da particula ta. que funciona como verbo intransi- 
tive: abnndar, scr muito ou multiplicado; potisar. ficar, permane- 
cer. Batista Caetano (-44) afirma que ta e o relativo de eta 
(muito) com o qual e conexo tab (povo, aldeia). Ta e conexo 
tambem com ta, que aparcce em eta (povoa^ao, arraial, pouso. 
sitio: o lugar em que pousam muitos; patria, regiao). Se consi- 
derarmos o t como demonstrativo geral (45) podemos relacio- 
nar ta com a — ou ab — (cabelo, pelo, la, plumas: brotado ou 
aberto, dividido, multiplicado, e por extensao de ideia; o que e 
muito) ou entao com ar, que em composiqao. no dizer de Mon- 
toya (46), significa muito. Assim poderemos por em conexao 
fa < tab > taba (povo, aldeia, sitio, pouso) com hab.a. de signi- 
ficado ate certo ponto identico; pouso, lugar, sitio. 

Entretanto, como se sabe, taba e das palavras que excepcio- 
nalmente nao mudam o t em r ou h, quando entram em relaqao 

(44) — Almeida Nogueira (Batista Caetano del — Vocabulario. . . o.c. p. 
467. 

(45) — Ayrosa (Plinio) — O.c. p 39 e seg. 



de posse. Precedida dos possessivos retem o t: che taba, nde 
tab a, itaba, etc.. 

Pode-se admitir teoricarnence que este t nem sempre foi fixo, 
coexistindo as formas ab ou aha (pouso, lugar) e taba (o pouso 
o lugar). Como hoje o t nao mais se substitui por r ou h etn 
estado de possessao, nao e facil explicar o aparecimento do h em 
hab.a, desde que se queira ver uma certa conexao entre os dois 
vocabulos. O h nesta ultima particula estaria com atribui^ao de 
indice determinativo de posse: o pouso deles, o lugar deles, o 
lugar de reuniao, de pouso — denotando a frequencia ou conti- 
nuidade do fato em determinado lugar. 

Nao queremos ir alem nestas conjeturas, acentuando que a 
atribuigao de indice relative de posse ao h no caso da particula 
hab.a, e simples hipotese. Todavia a conexao com taba esta mais 
ou menos provada. 

O B DE HAB.A 

A consoante bilabial b, a semelhanga do h. tern sido alvo das 
atengoes de quantos versaram o tupi-guarani. Tais aten^oes sao 
devidas, sem diivida algurna, ao fato de que este fonema cons- 
titui elemento de diferenciagao entre o proto-tupf-guarani e o 
tupi-guarani moderno (abanheenga e nheengatu). Esta diferencia- 
<;ao consiste, para os que tem estudado o assunto, no seguinte: o 
proco-tupi e o proto-guarani possuiam o fonema b, enquanto atual- 
mente o abanheenga substituiu-o por v e o nheengatu por u. 

Alguns autores paraguaios comentando o fendmeno asseve- 
ram que o b nunca existiu na lingua, a nao ser no digrcdo mb. 
Bertoni (d7) p. ex., afirma que em relacao as consoantes ex- 

(-16) —- Montoya (Antonio Ruiz de) — O.c. p. -1. 
(47) — Bertoni (Guillermo Tell) — Fouologia, prosodia y ortografia de ia 

lengua guarani (Trabajo aprobado por la asociacion "Cultura Guarani" 
y sometido al II Congrcsso Internaciona! de Historia y Geografia de 
America) — Asuncion (Paraguay), 1926. 
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plosives o guarani sc caracteriza (alem de outros fenomenos lin- 
guisticos) por: "ausencia de la bilabial sonora b, que no existe 
mas que en la combinacion mb. como en mbaraca. . (p. 18). 

Igualmente categorica e a opiniao de Recalde (48), quando 
escreve: "b — Se usa solamente prccedida de m: mba, mbe, mbi, 
mbo, tnbu. Constituye un grave error ortografico escribir tabapi 
por tuuapi; toba por toua; aba por ana; tabi por tavi; Montoya 
en su diccionario ha abusado de este error. Teodoro Sampaio afir- 
ma categoricamente que la v nunca existio en la lengua tupi y 
escribe sistematicamente com b o con n. Afortunadamente, este 
error no puede prosperar". 

Ka aparencia tem razao os paraguaios ao fazerem tais afir- 
mativas, pois cm verdade, no guarani falado hoje no Paraguai, 
nao se pronuncia: 

Embora nao se possa negar a evidencia deste ultimo fato, 
nao cremos, por outro lado, que Montoya, Restivo, Japuguai, 
Insauiralde, para citar alguns dos autores classicos que puseram 
em escrita o tupi-guarani falado nas regioes paraguaias, tenham 
cometido erro de tal porte — como afirma Recalde —. empre- 
gando o b. se a pronuncia do fonema fosse nitidamentc a de n. 

Restivo (49). ao compendiar a sua preciosa Arte, serviu-se 
de documentos de varios autores, e no entretanto nao emprega 

(48) — Recalde (Juan Francisco) — Nuevo metodo de ortografia guarani — 
Sao Paulo, 1924. 

(49) — Restivo (P. Paulo) — Linguae guarani grammatica hispanicc a Reve- 
rendo Patre Jesuita Paulo Restivo secundum libros Antonii Ruiz de 
Montoya, Simonis Bandini aliorumque adjecto Particularutn lexico 
anno MDCCXXIV in Civitatc Sanctae Mariac Majoris cdita ef "Arte 
de la lengua guarani". Sluttgardic, MDCCCXCII — Trata-se da 
reedigao da Arte publicada por Restivo em 1724, precedida de novc 
frontispicio. 

tuba 
beraba 
bebc 

mas sim tuva 
verava 
vevc, etc. 

(tu) 
(vera) 
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o v. Registra os vocabulos, usando do b sem o menor comen- 
tario (50). 

E tambem digna de nota a ocorrencia da pronuncia b em 
Corrientes. Tendo-se em vista a posi<;ao geografica da regiao, 
era de se esperar que a pronuncia em aprego fosse a da frica- 
tiva t>, como o e no guarani paraguaio. Entretanto, como esta 
bem explicito no Boletin da Academia Correntina" (51), veri- 
fica-sc que a fcdabial b e pronunciada correntemente. No Bo- 
letim referido, le-se: bai, ibaga, abare, mbiirubicha, Ibira, etc. 

Montoya (52) e Figueira (5,3), em oposiqao ao que asse- 
veram os paraguaios, afirmam que one que nao existe no 

(50) — "El artificio desta lengua cs tan raro y singular, que sin tener e! 
Principiante algun Arte 6 sinta>i que le guie y ensene. no es facil 
alcanzarlo luego. Por esso algunos PP. movidos de su mucha ca- 
ridad han compuesto Artcs, y dado varias instruciones muy buenas. 
pero no todos tienen todo, y mucbo trabajo seria averlos de passar 
todos, para aprovecharse de lo bueno y muy escogido que ellos tie- 
nen; este trabajo he querido escusar yo a los venideros, pues me puse 
de proposito a juntar en uno lo mas sclecto que en cada tino dellos 
he hallado, siguiendo el metodo del Arte que compuso el Ven. Padre 
Antonio Ruiz de Montoya, que es esta obrita, que te ofrczco, en la qual 
he tambien anadido muchas otras Anotaciones y rcglas, que yo he 
sacado de varias composicioncs de Indies y del P. Simon Bandini, te- 
nido comumenfc por Principe desta lengua, aviendolas priuiero ave- 
riguado con Indies muy capaces, y comunicado con Padres muy vcr- 
sados en esta lengua" io grifo e nosso). — Restivo. o.c. p. 5. 

Como faz notar claramente, Restivo valeu-sc das melhores fontes 
possiveis — indios "muy capaces" e padres "muy vcrsados" — e 
todavia nada diz a respeito do uso do b ou do v. Se tivesse encon- 
trado, ao menos em um documento que fosse, o emprego do v em 
lugar do b, por certo tcria feito alguma referencia neste sentido. 

(51) — Boletin dc la Academia Correntina del Idioma Guarani, Tomo I, Nii- 
mero 1, junio de 1943, Buenos Aires, 1943. 

(52) — Montoya (Antonio Ruiz de) — Arte dc la lengua guarani. Publicado 
nuevamente sin alteracion alguna por Julio Platzmann — Leipzig, 
1876. "Las letras que faltan son F.I.K.L. rr doblada. S. V con- 
sonante. X.Z. no tiene muta cum liquida, vt era, pra, por S. usan C. 
lene. y por V. B lenc" (p. 93). 

(53) — Figueira (Luiz) — O.c. "As letras de que se usa n'esta lingua, sao 
as seguintes: A, B, C. D, E. G, H. I. Y, K, M. N. O, P, Q, R, 
T, U, X, til" (p. 11). Atesta o emprego do b, enquanto que nao 
registra o v. 
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tupi-guarani. Se nSo cstamos concordes com os que negam a 
existencia do h, tambem nao daremos apoio integral aos qne tcm 
propcnsao por esta consoante, rejeitando o v. Prefeririamos con- 
siderar as dnas corrcntcs de idcias como paralelas, porque am- 
bas, parecc-nos, estao proximas da rcalidadc. Expliqucmo-nos. 
Considerando a situaqao atual do fenoneno — fixaqao da pro- 
niinda v no Paraguai e u no nhecngatu — parecc-nos qne a pro- 
nuncia do fonema rcprescntado no proto-tupi-guarani por b nao 
sc fazia com a pureza quc hojc possui. O som verdadeiro, como 
ja o demonstrou Plinio Ayrosa (54), seria o correspondente 
aproximado clo w ingles. Scria uma pronuncia media entre h, v, 
c ti. Se esta era a realidade, como se cxplicara a atifude dos 
gramaticos do tupi-guarani classico optando pelo h e rejeitando 
categoricamente o v? Crcmos quc a resposta podera ser encon- 
trada levando-sc cm conta a lingua matcrna dos que registraram 
o tupi-guarani. 

fi fato por demais sahido. e incontestavel. que em grande 
parte da Peninsula Ibcrica ha concorrencia dc uso entre b e v, 
tanto na linguagem falada como na cscrita. Esta troca entre 
as duas consoantes ntio occrre apenas na f.da atual da Espa- 
nha c Portugal, pois ja era frequentc no latim vulgar (55). 

(Sil — Ayros? (Plinio) — Subsidies pa-a o c^tndo da influenda do tupi na 
fonologia portugncsa — In A.nais do Primciro Ccngresso da Lingua 
Nacional Cantada. Dcpartaincnto dc Cultura, Sao Paulo, 1938. 

(55) — Nuncs (Jose Joaquim) — Compcndio dc gramatica hisforica portu- 
guesa (Fonetica c morfologin) — 2* edi<;3o, Lisboa, 1930. "Encon- 
tra-sc por vezes v — rcprescntado por b; a razao disso esta principal- 
mentc na confusuo que se cstabeleceu cntrc as duas consoantes ainda 
no latim vulgar, confusao quc continua a pcrsistir, como ficou dito 
(§ 38-A, 2. Ob ): sao excmplos desta troca. entre cutros, os scguin- 
tcs: bodo, hoda, hodivo (arc), a-par-dc vodo, voda, vodivo (arc), 
baixel, barbeifo, pop. barrer c bassoira. bcxiga, abamr bainha, buitrc 
ou abuitrc dc votu, vofa, votivu, vasccl'ti (dininutivo dc vasculum, 
quc ja o e de vas), vcrvactu, vcrrcrc, vcrsoria, vcssica (por vesica), 
vannarc (em vez do classico vannc-c), vagina, vulture" (Pp. 92/93). 
Nasccntes (Antenor) — Gramatica da lingua espanbola, 3.' edi^ao, 
Rio de Janeiro, 1934. "O v na maior parte da Espanha tern pronuncia 
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Se os que registraram o tupi-guarani cram em maioria dc 
fala portuguesa e castelhana, nada deve estranhar o emprego 
do b; nem seria motivo para tal se tivessem fcito uso do v. A 
prontincia do fonema nao sendo nitidamente h, v ou u. poderiam 
ter optado por qualquer destes simbolos. Optaram pelo b. Isto 
nos leva a afirmar que no proto-tupi-guarani, embora a prontin- 
cia do fonema era apre^o fosse uma prontincia media cntre h, 
r c u, o sora deveria aproxiraar-se muito mais de b. 

Havendo no tupi-guarani da costa do Brasil predominio do b, 
como os "Vocabularios" e "Artes" atestam; se Montoya e ou- 
tros jcsuitas das rcgides paraguaias tambem fizeram uso desta 
consoante; se atualmente este fonema e pronunciado v no aba- 
nhcenga e u no nheengatti, pode-se admitir que se tenha pro- 
cessado uma raudanga fonetica, mas nunca negar categoricamcnte 
a existencia do b ou do v. De uma prontincia media (w) fixa- 
rarn-se os sons puros dc u e u. Se admitirmos a existencia do 
b no proto-tupi-guarani, em vista do que afirmam os autores 
consultados, diriatnos entao que houve passagem da moraentanea 
h para a continua v no abanheenga, enquanto no nheengatti hou- 
ve vocalizagao de h para u. Neste sentido, convent que seja 
dcstacada a opiniao de Barbosa Rodvigues, que assevera tcr sido 
o u dos tupi-guaranis que os "civilizados" passaram para b (56), 
Discordando deste autor, reafirmamos nossa crcnga de que houve 
fixaqao do v e a (nas regioes apontadas), oriunda de um som 
intermediario. 

igual a do b (Academia). Em boca dc catalaes e vaK-ncianos o v 
espanhol soa corno v portugues, mas "nas dentsis regioes so com 
afetacSo estudada se pronuncia assim, por empenho de distinguir o v 
e o b da ortografia da academia (Pidal)" (p. 10). 

(56) — "... em manifesto engano tern andado todos que supoem que a lin- 
gua geral, o auanhccnga, tinha antes dos escritos espanhois e Por- 
tugueses, o b, o g e o j. Nao houve passagem do b para «: foi o u 
dos indigenas que os civilisados passaram para b . Barbosa Ro- 
drigues (J.) — Vocabulario indlgcna ... etc., o.c. p. 16. 
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O estudo dcstc foncma em alguns dialetos modernos do 
tupi-guarani confirmara plenamente a nossa tese. pois verifica-se 
que os autores ao registra-lo usaram de diversos simbolos gra- 
ficos (v. it, ou, w), como atestado flagrante de pronuncia dtibia. 

Assim temos: 

Terra Milho Madeira Ven 

Tupi-guarani 
(sec. XVI) yby abati ybyra ybytu 

Abanbeenga 
(guar. mod.) ivy avati yvyra yvytu 

Nheengatu (57) yuy auatt/ mbyra iuytik 

Oiampi (58) ioui (iui) aouassi . . . iouira - 
Kamaiura (59) iii avatsi ivira-i iviitu 

Guajajara (60) iuii auati iuira - 
Tcmbe (61) iwy awati iwira iwitu 

Emerillon (62) ioui aouassi ouira ouitou 

(57) — Stradclli (Ennano) — Vocabclarios da lingua gcra! portugucs-nhccn- 
gatu e nhcengatu-portugucs, prcccdidos dc um csbo^o de gramatica 
nheenga-utnbuC'Saua miri e scguidos dc contos em lingua gcral nheen- 
gatil poranduua — In Rcvista do Institute Historico e Geografico 
Brasileiro — Tomo 104, vol. 158 (2.° de 1928). Rio de Janeiro, 1929. 

(58) — Coudreau (Henri) — Vocabulaires mcthodiques des langues ouayana, 
aparai, oyampi, cmerillon — Precedes d une introduction par Lucien 
Adam — Paris, 1892. 

(59) — Steinen (Karl von den) — Vocabulario Kamayura — In Entrc os 
aborigenes do Brasil Central — Tradugao dc Egon Schadcn — Se- 
parata renumcrada da "Rcvista do Arquivo" n.os XXXIV a LVIII — 
Departamento dc Cultura, Sao Paulo, 1940. 

(60) — Abrcu (S. Frocs) — Vocabulario guajajara — In Na terra das pal- 
meiras (Estudos brasileiros), Rio dc Janeiro, 1931. 

(61) — Rice (Frederick John Duval) — O.c. 
(62) — Coudreau (Henri) — O.c. 
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O A BREVE PARAGOG5CO 

Dos fenomenos de metaplasmo no tupi-guarani o que tcm 
merecido maior atengao por parte dos estudiosos e o da apocope. 
Isto facilmente se explica porque do seu uso freqiiente nas re- 
gioes paraguaias resultou a principal diferenga entre o guarani 
propriamente dito e o tupi (litoraineo e amazonico) (63) . 

fi freqiiente encontrarmos em gramaticas e dicionarios tupi- 
guaranis certos vocabulos terminados em consoante; hab, tub. 
peb. berab, 6g, kuaab, jaguar, etc.. Estas consoantes finais podem 
elidir-se principalmente em composi^ao, ou entao pode juntar-se 
a elas um a breve paragogico. No tupi da costa do Brasil, de 
raaneira geral, os vocabulos se apresentam acrescidos daquela 
vogal (ou muito raramente de um i), ao passo que no guarani 
das regioes paraguaias a consoante quasi sempre se apocopava, 
como nos atestam os exemplos seguintes: 

Montoya (64) 

mbohapl.r. 
yagua.r. 
tai.r. 
fiqwe.r. 
tJM.r. 

Anchieta (65) 

mofapira 
jaguara 
taira 
tiquera 
tibxra 

Figueira (66) 

mogapyra 
jaguara 
tayra 
tykera 
tybyra 

Anchieta ja notara o fenomeno quando evidencia que a 
pronuncia dos tupi-guaranis do literal norte era diferente da dos 
indios do literal sul. "Acrecentandose algua particula depois 

(63) — Almeida Nogueira (Batista Caetano de) — Apontamcntos. .. etc., 
o.c. p. 66. 

(64) — Montoya (Antonio Ruiz de) — Tcsoro. .. O.c. 
(65) — Anchieta (Jose de) — O.c. 
(66) — Figueira (Luiz) — O.c. 
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da ultima consoante, em que se acaba o verbo, o qual se faz no 
futuro, do Indicative, no Optativo, nos Preterites imperfeitos do 
Coiunctivo; ha algua diferenga na pronunciagao, 6 o uso de di- 
versas partes do Brasil sera o milhor mestre. Por que des dos 
Pitiguares do Paraiba ate os Tatnoyos do Rio de Janeiro pronun- 
ciao inteiros os verbos acabados em consoante, vt. Apab. Acern, 
Apen. Aiur", ao mesmo tempo que: "Os Tupis de Sam Vicente, 
que sao alem dos Tamoyos do Rio de laneiro, nunqua pronun- 
ciam a ultima consoante no verbo affirmativo, vt. pro Apab, 
dizem, Apa, pro Acem & Apen, Ace, Ape, pronunciando o til 
somente, pro Aiur. Aiu" (67). 

Montoya, tratando do mesmo assunto, escreve: "Muchos 
verbos, y nombres, acaban en consonante; la qual en el recto no 
es muy conocida, y el conocerla es muy necessario para jugar 
del verbo. Ponense estas letras finales consonantes entre dos 
puntos, a las qualcs sc siguc A, siempre breve, vt. Tii.b. padre, 
Tiiba" (68). 

Os guaranis, entre os quais viveu Montoya, falavam sc- 
gundo se depreende das obras do grandc catequista, a lingua 
tupi-guarani ja em estado de evolugao mais acentuada, apocopan- 
do gcralmcnte as consoantes finais, ao passo que os tupis da 
costa do Brasil, doutrinados por Anchicta, usavam da para- 
gogc (69). 

Assim sendo, os vocabulos no tupi do htoral brasileiro apre- 
sentavam-sc em vista da paragoge por intermedio da vogal breve, 
como vocabulos paroxitonos, enquanto que no guarani sao geral- 

(67) — Anchieta (Jose dc) — O c. pp. 1/lv. 
(68) — Montoya (Antonio Ruiz de) — Tcsoro. . . etc. O.c. p Iv. 
(69) — Drumond (Carlos) — Notas gerais sobre a ocorrencia da particula 

tyb, do tupi-guarani, na toponimia brasileira. — In Boletins da Facul- 
dade de Filosofia, Cicncias e Letras da Universidade de Sao Paulo, 
n." XLVI (n.° 5 da scrie ' Etnografia e Lingua tupi-guarani ), Sao 
Paulo, 1944. 
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mente oxltonos. Esta, todavia, e a realidade apenas aparente, pois 
em verdade os vocabulos do tupi eram oxitonos, e se tornavam paro- 
xitonos somente pelo acrescimo do a. Tanto isto e certo que nem 
sempre a vogal deveria ser pronunciada. pois um mesmo voca- 
bulo foi registrado ora terrainando em consoante, ora acresci- 
do daquele Indice vocalico, como se ve nos exemplos seguintes: 

VX. Brasdica (70) Lcry (71) 

jetigca yetic 
oca auh (= og, ok) 
jgbaca uvah (= yvag) 
piranga pirenk 
aoba a-aub 

No guarani o fenomeno e paralelo ao que acabamos de vcr 
no tupi litoraneo, pois, se a supressao da consoante final era e 
e habitual, algumas vezes, entretanto, a mesma nSo se apocopa. 
Em Montoya (72) p. ex., encontramos: 

Ta.b. pueblo. Cke taba, mi pueblo. Ta cupe, arrabalss; ta 
reiquiehaba, entrada del pueblo (p. 3d7v.) . 

Ti.b. estar, lugar de las cosas, etc.; Abatiti, maizales; 
Cacuhatl, donde se come (p. 387). 

Tapicha.r. semejante; che tapichava. mi semejante; Cobae 
rapicha. semejante a esto (p. 355). 

A particula hab.a entre os guaranis, frequentemente deveria 
ter sido pronunciada ha, forma contrata usada ainda hoje no 
guarani moderno, enquanto os tupis litoraneos pronunciariam haba 
(gaba, saba). 

(70) — V.L. Brasilica — O c. 
(71) — Lerio (loanne) — Historia navigationis in Brasiliam quac et America 

dicitur — Secunda editio, Genevae, MDXCIV. 
(72) — Montoya (Antonio Ruiz de) — Tesoro... etc. O.c. 
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O nheengatu conservou, cm relagao aos vocabulos termina- 
dos em consoante, as mesmas caractcnsticas do tupi, isto e, voca- 
bulos acrescidos da vogal a. Hiib.a no nheengatu, em consequen- 
cia da fixagao do u. como demonstramos, e pronunciada saua 
(faua). 

Em outros dialetos do tupi-guarani o fenomeno se apresenta 
com os aspectos ate agora apontados. Nos vocabulos terminados 
em consoante observa-se: a) a consoante sc mantem; b) a con- 
soante se apocopa; c) o vocabulo recebe a vogal breve parago- 
gica. No parintintim o habitual e a manutenqao da consoante 
final. Pelo menos e o que se depreende da consulta do voca- 
bulario deste dialcto, ordenado por Nimuendaju (73). 

Entre diversos verbetes destacamos; rab (cabelo do corpo): 
ivag (ceu); i-yub (agua amarela); yc-rub (meu pai); tupab (re- 
de) . Ao lado destes terminados em consoante ha aguns voca- 
bulos acrescidos do a breve, enquanto em outros a consoante se 
apocopou. Nimuendaju cita. p. ex.: og e 6ga (casa); ivirapad 
e ivirapa-hau (arco e corda do arco). 

A particula hab.a no tembe (74) e guajajara (75) aprc- 
senta-se sob a forma hau, nao tendo havido nem apocope nem 
paragoge. Nota-se que houve fixagao de u em lugar de b ou v. 
Os exemplos scguintes sao bastante elucidativos: 

Tendo-se em conta os fenomenos foneticos estudados [h = s 
(p. c); b — v = u — w; apocope da consoante final, ou paragoge] 

(73) — Nimuendaju (Curt) — O.c. 
(74) — Rice (Frederick John Duval) — O.c. 
(75) — Roberts (F.J.) e Syraes (S.P.) — O.c. 

hakuhau — febre, lugar quente (tembc) 
kerihau — lugar para dormir, sono (tembe) 
petekhau — castigo 
katiihau — bondade 

(guajajara) 
fguajajara) 
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e possivel a ocorrencia (pelo menos teoricaxxiente) das seguinte 
fcrmas de hab.a: 

ha fa sa 
hab gab sab 
hav gav aav 
hau gau sau 
haw gaw saw 
haba gaba saba 
hava gava sava 
haua gaua saua 
hawa gawa sawa 

OS SIGNIFICADOS DE HAB.A 

Hab.a pela multiplicidade de significados que oferece, e por 
certo, uma das particulas de emprego mais freqiiente no tupi- 
guarani. Se na toponimia a ideia que hab.a apresenta e de lugac. 
pouso, sitio, na linguagem corrente, entretanto, a par com os 
significados apontados, pode designar: rnodo, causa, efeito, inten- 
to, fim. proposito. tempo, cumplicidade, companhia. instrumento. 
poder, faculdade. jurisdigao, sinal. marca. 

Nos exemplos seguintes tornaremos evidentes todos estes sig- 
nificados. Poderiamos ter exemplificado com frases de nossa 
composigao. Preferimos todavia coligir pequenos trechos de obras 
de autores classicos, a fim de que nao pairem dxividas a res- 
peito de todos aqueles significados. Isto posto, vejarnos em se- 
parado cada um dos sentidos que hab.a oferece. 

LUGARs 

Em Montoya (76) colhemos; 
Maracayuygua momarangatu rire Pay Antonio Ruiz oya- 

(76) — Montoya (Antonio Rui3 de) — Aba rctS . . etc.; o.c. p. 99. 
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caho Maracayu agui Pay Jose Cataldino hae Pay Simio Mazeta 
YOGUERECOHA cod ohobo hae Tnpa remimbota rupi ma- 
raey mbtpe obahe Pirapope Tupaci reta mopua HAGUBPE Lo- 
ret ope. 

Neste trecho, hab.a por duas veses esta a indicar lugar: no 
vocabulo ijoguerecoha (lugar onde se tinham; lugar onde se reu- 
niam) e em haguepe [lugar onde [mopua haguepe = lugar onde 
tinham levantado) ]. 

Ainda no mesmo autor (77) le-se; 

Che RECOIIA rupi yquai = pa-sou por meu lugar. 
Hab.a designando lugar, tern sens correspondentes em porfu- 

gucs nos sufixos ario, chviro, eiro. orio. 
Convem que se diga, no entanto, que nao corresponde ao su- 

fixo c.'ro quando o mesmo. em vez de dar ideia de lugar, indica pro- 
fissao. fiste ultimo sentido, em tupi-guarani, e dado pela particula 
ha </iar> hara. Corno no guarani moderno as duas particulas 
se apresentam sob a forma contrata ha. algumas vezes fica mar- 
gem para duvidas, que somente o contexto da oragao resolvera. 

MODO: 

Neste pequeno trecho coligido do "Catecismo" de Montoya, 
logo ao primeiro exame nota-se que hab.a esta a designar modo: 

Ah Tupa chc yara agu'iycbe nde che monge uca catupiri 
HAGU&RA, mbae mara agui che picyro HAGUERA abe. 

Ah Deus meu Senhor [Ah Tupa che yara), dou-te gragas 
[aguijebe nde) pelo modo excelente com que me fizestes dormir 
[che monge uca catupiri haguera) e a maneira pela qual tambem 
me livrastcs do ma! [mbae mara agui che picyro haguera abe) (78). 

(77) — Idem. Tesoro. . . o.c p. 135. 
(78) — Montoya (Antonio Ruiz de) — Catecismo de la lengua guarani — 

Publicado nuevamente sin alteracion alguna por Julio Platzmann 
Leipzig, 1876 — P. 200. 



_ 39 - 

Na egui HERUHABA — ruguai — nao e este o modo com que 
se ha de trazer (79). 

F1M (finalidade), motivo, causa: 

Guog agui oce ramobe Yglesiape yepi oho haba mohe, ohe- 
mombia hape Missa rendu HAGUAMA. 

Assim que sair de sua casa {guog agui oce ramobe) visite logo 
a Igreja {Yglesiape yepi oho haba mohe) para (com a finalidade 
de), contritamente, ouvir missa {ohemomhia hape missa rendii 
haguama) (80). 

Nande pihiro Tupa ■— taira ibagagui YGUEYIPABA — a 
finalidade de Deus, ao baixar a terra, foi livrar-nos (81) . 

Tupa — ne? rendupa ho che RUHABA — o motivo de minha 
vinda foi somente ouvir a palavra de Deus (82) . 

TEMPO: 

Ara mbae TYMBABA yco handii — este e o tempo em que se 
costuma semear (83) . 

Che RUHABA yco — este e o tempo de minha vinda (84) . 

Ang TUHABA biha — agora e o tempo que havia de vir (85) . 

Ou yebl mbaeti HAGUAMA clmpe — chegou outra vez a 
ocasiao (o tempo) de plantaqoes para eles (86) . 

(79) — Idem — Tcsoro. .. o.c. p. 134v. 
(80) — Idem — Catecismo. . . o.c. p. 206. 
(81) — Montoya (Antonio Ruiz de) — Tesoro... o.c. p. I34v. 
(82) — Idem — Tcsoro ... o.c. p. 134v. 
(83) — Idem — Tcsoro ... o.c. p. 134v. 
(84) — Idem — Tcsoro ... o.c. p. 134v. 
(85) — Idem — Tcsoro ... o.c. p. 134v. 
(86) — Idem — Aba reta ... o.c. p. 246 
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EFEITO: 
ftande rublpl angaipa HAGU£ nico tecoaci tetiro — Sac 

efeitos do pecado de nosso primeiro pai as cnfermidades (87) . 
Tupa POY AIT AGUE meme raco egui mbaecatu quie ybipe 

nandebe onemonabae — sao efeitos da liberalidade de Dcus (ou, 
sao liberalidades de Deus) essas cousas que se criam aqui na terra 
para nos (88). 

SINAL, MARCA: 

Che nupa HAGll£ nico — este e o sinal de me haver a?oi- 
tado (89). 

COMPANHIA ou CUMPLICIDADE. 

Che angaipa HAGUBRA Chua — Joao e com quem pequei 
(90). 

Che menda HAGUBRA ndoycoi che i/rft narno — aquele com 
quem me casei, nao faz vida comigo (91 ) . 

Chua raco vaca che yyuca HAGUB — Joao e o que matou 
comigo a vaca (92) . 

Omand Peru cuehe che caru HAGUB, rnorreu Pedro corn 
quem ontem comi (93) . 

PODER, FACULDADE, JURlSDigAO: 

Caatlpe che ho HAGUA rehe ayerure Pay upe — pcdi ao 
Padre licenga para ir ao erval (94) . 

(87) — Restivo (Paulo) — O.c. pp. 102/103. 
(88) — Idem — O.c. p. 103. 
(89) — Idem — O.c. p. 103. 
(90) -— Montoya (Antonio Ruiz de) — Tesoro ... o.c. p. 135. 
(91) — Idem — Tesoro ... o.c. p. 135. 
(92) — Restivo (Paulo) O.c. p. 103. 
(93) — Idem, o.c. p. 103. 
(94) — Idem, o.c. p. 103. 
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fjandeyara Jesus Christo note omee Pay abare upe angaipa 
mocafiy HAGUA — Nosso Senhor Jesus Cristo somente da aos 
sacerdotes poder para absolver os pecados (95). 

COUSA ou A£AO (segundo a materia de que se trata): 

Na Tupa gracia mocafiy uca HABA ruguay raco angaipa 
mict — o pecado venial nao e cousa (nao e pecado) que faga per- 
der a graga de Deus. 

Teed maca onupa HAGUA oyapo ramo, ynupambl ramo 
oicone — praticando a^ao digna de ser agoitado, sera agoitado. 

flandeyara remimboraracue nico che nemofiee HAGUA — 
a materia de meu sermao sera a paixao de Nosso Senhor. 

Mbae panga yporomboe HABAMO aracae — qual foi a ma- 
teria de sua doutrina, que doutrina ensinou? (96) . 

INSTRUMENTO: 

Yi che PORABIQUIHABA — o machado com que traba- 
Iho (97). 

Ibira QUIT!HA — instrumento com que se corta o pau, isto 
e, serra. Qulce vaca YUCAHA — a faca com que mato as va- 
cas (98). 

INTENTO ou PROP6SITO: 

.Acdz ramobe nde nupa HAGUAMA areco — desde entao tive 
o intento ou proposito de agoitar-te (99) . 

Ou mbobl note amongeta poraj/hu, amboyequaa ychupe che 
pla yegaereco. hetame che QUIREY HABA abe amombeu chupe 

(95) — Idem. o.c. p. 103. 
(96) — Idem, o.c. p. 102. 
(97) — Montoya (Antonio Ruiz de) — Tesoro... o.c. p. 134v. 
(98) — Restivo (Paulo) O.c. p. 102. 
(99) — Montoya (Antonio Ruiz de) — Tceoro... o.c. p. 135v. 



- 42 - 

rand (100). A tradugao da frase: hetame che quicef) haba (o 
meu desejo ardente, o meu proposito, o men intento, de ir a sua 
terra) inostra de certo modo o sentido que hab.a empresta k mesma. 

Todos estes significados de hab.a podem ser limitados ou de- 
terminados com maior precisfio. desde que se Ihe posponham outran 
particulas. 

Assim. justapondo a hab.a o sufixo ramo o sentido da pri- 
meira ficara restrito a modo, ou, como diz Montoya. costume (101). 
Ao se processar a justaposi^ao das duas particulas ocorrem dois 
fenomenos foneticos; aferese do ra, resultando o vocabulo habamo. 
ou apocope da silaba ba. em concoraitancia com a aferese de ra, 
dando, consequentemente, o vocabulo hamo. 

Che yyapo HABAMO (ou che yyapo HAMO) ayapone — 
farei como costumo fazer. Che halhii HABAMO, che ralhii. as 
sim como eu o amo, assim ele me ama. Tupa hande raihti HA- 
BAMO habe yahaihune — temos de amar a Deus como ele nos 
ama (102) . 

Com a posposi(;ao da locativa pc determina-se de preferencia 
o lugar. Neste caso tambem ha apocope da silaba ba, de maneira 
que resulta o vocabulo hapc e nao habape. Karuhape, lugar onde 
se come; jukahape, lugar onde se mata, o matadouro. Mbia po- 
ciahii ohepeha Tupao marangatu, hae aete catu Vaca YUCAHAPE 
vaca oyeyuca rarni, ayd rami etey mbia yyucapi ramo oicd (103) . 

As particulas temporals hagua, hague e habangue, admitem 
tambem a posposi^ao de pe. Rernboc haguame, lugar onde se ha 

(100) — Idem — Aba reta... o.c. p. 200. 
(101) — Idem — Tcsoro. . . o.c. p. 135. 
(102) — Idem — Tesoro. . . o.c. p. 135. 
(103) — "A pobre gente acudiu-se para a Santa Casa de Deus, e nao obstan- 

te ali mesmo, assim como no MATADOURO (de gado) se mata o 
gado, de igual modo justamente era a gente assassinada." — Mon- 
tya (Antonio Ruiz de) — Aba reta... o.c. p. 228. A tradu^ao 
do texto guarani e de Batista Caetano. 
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de rezar; hemboe haguepe, lugar onde se rezou; nemboe haban- 
guepe, lugar onde se havia de ter rezado; ndokarui okacu haban- 
guepe. nao comeu onde havia de ter comido. 

Segundo Restivo, habanguepe tambem pode significar: em 
lugar de, quando havia de. Assim; agulyebete chebe nde YA- 
BANGUBPE che acaca — em lugar de me dar as gragas (quando 
havias de me dar as gragas), me censuras Nde hemboe note HA- 
BANGUEPE, erehembogarai eicobo •— em lugar de rezar, estas 
brincando (104). 

Hape, embora frequentemente restrinja o sentido de hab.a a 
lugar. algumas vezes, traduz o sentido da preposigao por. P. ex.: 
che rcisy hape (105), traduz-se; por estar doente. 

Outras vezes — hape — tem sentido equivalente ao gerundio, 
como evidencia a frase seguinte: che reko potabo ou che reko 
pota hape. pelo meu querer, ou querendo eu (106), 

Pode tambem significar com, exprimindo, consequente, ideia 
de modo. P. ex.: kuritei hape, com presteza; kyreyngatu hape. 
com brio e diligencia; oti yepi oqidreyngatu hape Tupa hee rendubo 
— vinha sempre com a maior diligencia a ouvir a palavra de Deus 
(107). 

Pospondo-se a hape a particula yma, a oragao tera sentido 
temporal, ou entao indicar-se-a o estado em que esta a cousa ou 
pessoa (108) . Che karu hape yma. ja chegou minha hora de co- 
mer; yba uhape yma, ja esta a fruta em tempo de se comer; ornenda 
hape yma, ja esta em tempo de se casar. 

(10-1) — Restivo (Paulo) — O.c. p. 105. 
(105) — Idem — O.c. p. 103. 
(106) — Idem O.c. p. 103. 
(107) — Montoya (Antonio Ruiz de) — Aba reta. . . O.c. p. 120. 
(108) — C. f, Restivo (Paulo) — O.c. p. 104 e Montoya (Antonio Ruiz 

de) — Arte... o.c. p. 33. 



- 44 - 

Pospondo-se yma a haba (e nao a hape) a oragao tera tam- 
bem sentido equivalente ao gerundio. Remboe haba yma (ou 
habymj) — ja e tempo de rezar; herii habyma — ja e tempo de 
traze-lo. 

llaguepe, alem de significar lugar onde, conforme foi demons- 
trado, traduz igualmente a ideia expressa pela conjunqao porque. 
Hechu haguepe aikuaa — sei, porque o vi (109) . 

Hab.a sendo posposta a urn verbo ou a urn nome, forma os 
chamados nornes verbals. De marangatu (bom) temos maranga- 
tuhaba (bondade): karii (comer), karuhaba (a comida; a<;ao de 
comer); maendua (iembrar), maenduhaba (lembranqa). 

Para formar de verbos ativos nomes verbais, apoe-se a parti- 
cula poro. Assim; 

ayhii, amar — poroayhuhaba, amor; mbotekokuaa, ensinar — 
porombotekokuaahaba. instrugao (a^ao de ensinar) (110). 

Caso os verbos ativos lenham o paciente expresso, ou estejam 
precedidos de indices de rela<jao determinativa de posse, dispensa- 
se poro. Che hayhuhaba, o amor que Ihe tenho; Tupa hande guay- 
huhaia oipota, Deus quer que nos Ihe tenhamos amor; chc rayhu- 
haba, o amor que me tem. 

Com a posposi(;ao a hab.a dos sufixos kue (kuer ou kuera), 
gua (guam — guama) e rangue (ranguer = ranguera), obtem-se 
diferentes modalidades temporals. 

Da justaposigao de hab.a e kuer resultou a particula haguer, 
em vista da apocope do b c, ao que parece, do abrandamento do k 
em g. Esta permuta e freqiiente no tupi-guarani quando uma pa- 
lavra iniciada por k e precedida de vocabulo nasal. Nao mo- 

(109) — Restivo (Paulo) — O.c. p. 103. 
(110) - Idem - O.c. pp. 100/101. 
(Ill) — Montoya (Antonio Ruiz de) — Artc. .. o.c. p. 96. 
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tivo, pelo menos aparente, no caso da justaposi^ao hab.a -\- kuee. 
para que se processe o abrandamento do k em g, pois hab.a nao 
e vocabulo nasal. Pensamos ser possivel explicar esta ocorrencia, 
como outras que se apresentam no tupi-guarani (p. ex. poro -j- 
pukii — porombuku), admitindo a existencia, em estado absoluto, 
da forma gue [guer = guera) ou ngue (ngucr ou nguera). 
Alias, e da propria indole da lingua a ocorrencia da pronuncia m 
ou mb para vocabulos iniciados por p. quando era estado absoluto. 
Em Montoya (111), p. ex. le-se: "Los que se siguen comengados 
por P. si se pronuncian absolutamente sin que les precede algo, la 
mudan em mb. 6 en m. solarnente. 

paba, acabamiento mbaba 
pcu, materia mbeu 
pi, pellejo mbi, 

etc. 

Anchieta (112) corrobora esta assertiva quando escreve : 
"P. m. mb. muitas vezes se usao hua por outra; desta maneira, q 
as digoes in principio tomadas absolute se pronunciao com m. vel 
mb. vt Mo vel mbo, manus". Se assim sucede com os verbos co- 
megados por p, o mesmo se pode admitir com os vocabulos que se 
iniciam por k. 

Haguer indica modo. intento, fim, tempo, lugar onde, etc. se 
realizou a a<~ao expressa pelo verbo. Cone Santo Ignacio guagu 
reta boha ipl HAGUG. Cobae Tabaygua reed oyeabiqui yebl 
co quatia pipene aypo ramo ang tamombeu Pay ambuae yogueraha 
HAGUGRA (113). 

Hague, na primeira frase destc trecho, indica o modo que foi, 
como foi (a primeira fundagao de Santo Inacio), enquanto haguera 

(112) — Anchieta (Jose de) — O.c. p. 2/2v. 
(113) — Montoya (Antonio Ruiz de) — Aba reta... o.c. p. 94. 



- 46 - 

traduz a ideia; que se passou com, o que sucedeu com (rcferindo- 
se aos padres da Compa. de Jesus) . 

Hagua {hagnam = haguama), composto de hab.a + 
[guam = guama), indica o tempo, lugar, modo. etc. como ha-de ser. 
Sempre traduzindo uma agao que se ha-de-realizar. pois gua e 
sufixo de tempo future correspondente a ra. Abaft note oguereco 
mifi bite 20 ara ambuae tabey rupi ocaru HAGUAMA — somen- 
te urn pouco de milho tinham contudo para comer (ocaru hagua- 
ma), durante outros vinte dias pelo sertao (114) . Oropagi ymam 
che pi a thiyugu, hae che iru rehebe orohegu orohemboe Tupa upe 
ore mand HAGUA rehe orohemogaenabo (115). Ore mano 
hagua podcra ser traduzido: para a nossa morte ou a/im de mor- 
rermos. 

Habanguera, indicando um tempo futuro-preterito, dara ideia 
de acao que tivera ou houvera de ter sido feita e nao o foi. Omenda 
raco Caray (sic) amo, hae ocabau rupi yhemoegai hinamo Gabayu 
aramo guapicha reta iru namo. oit gapla guagii hu agui oyuca HA- 
BANGUBRAGUI oheguahebo (116). 

AS VARIANTES DE HAB.A 

As variantes que a particula hab.a apresenta (cxcluindo-se as 
que rcsultam da simples permuta do h por s. e do 6 por u ou u) 
decorrem, para alguns autores. da subordina^ao da aspirada h aos 
sons que a precedcm. Cremos que os que assim pensam nao tcm 
rauita razao, pois na realidade o h nao se subordina ao som que o 

(114) — Idem O.c. p. 98. 
(115) - Idem - O c. p. 102. 
(116) — "Casou-se um cristao, e pelo terreiro cstando ele a espairccer a ca- 

valo, junto com seus companheiros, veio de repente um veado do 
campo safando-se da morte que Ihe iam dar (que Ihe queriam dar 
ou que Ihe foram dar — oyuca habangueragui oneguahebo) "Mon- 
toya (Antonio Ruiz de) — Aba rcfa... o.c. p. 113. 
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precede, transformando-se em nd, ng. k, etc. O que ocorrc e uraa 
elisao daquele fonema. 

O emprego de tal ou qual variantc de hab.a (quando decorre 
da justaposigao de verbo + hab.a) parece que esta na dependen- 
cia da forma^ao do geriindio. Assim e que, ao ser justaposta a 
verbos que fazem o gerundio em bo, hab.a nao sofre altera^ao 
morfica, como nos atestam os exemplos seguintes: 

mboe > mbocbo > mbochaba 
juka > jukabo > jukohaba 
jcrure > jerurebo > jcrurchaba 
moado > mondobo > niondohaba 
pea > pcabo > peahaba 
popor > popobo > popohaba 
ker > kebo > kchaba 

Na toponimia sao numerosos os nomes em que hab.a sc aprc- 
senta sob forma integral. Nota-se somcnte inccerencia ortogra- 
fica, o que £ natural, tratando-se de nomes tupi-guaranis verna- 
culizados. Temos, p. ex.: Barequessaba ou Baraquessaba (117); 
Bcigquigaba ou Boiquigaba (118); Itaguagaba ou Itaguassava (119) 
Japuguaguquegaba (120); Urubuquegava ou Unibuquessaba (121); 
Cekisaua (122). 

(117) — Praia e morro em S. Sebastiao (SSo Paulo). 
(118) — Antiga aldeia de indios da provincia da Bahia, proxima ao rio Je- 

quitinhonha. 
(119) — Cachoeira no rio Tiete (Sao Paulo). 
(120) — Tambera denominada Ilha de Sta. Ana. C.f. Vocabulario na lingua 

brasilica, o.c. p. 261. 
(121) — Pequena ilha, hoje conhecida por Jose Menino, entrc os municipios 

de Santos e Sao Vicente (Sao Paulo) . 
(122) — Nome que ocorre no Amazonas. Teodoro Sampaio (O Tupi na 

Geografia Nacional, 3." edi?§o, Bahia. 1928) nao precisa se este 
nome e de uma localidade ou de outro acidente geografico qualquer. 
C.f. p. 187 da o. c. 
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A variantc seguinte — aba — resulta da afercsc do h. A 
aferese, neste caso, parece nao obedecer a uma regra fixa. Posai- 
velmentc trata-se de eufonia. Tanto isso parece ser verossimil que 
Anchieta, apos citar alguns verbos que rccebem hab.a (gaba cm 
sua grafia), afirma: "Estes podem perder eleganter o f vt. Abi- 
gara, Abiara, Abigaba. Abiaba" (123). Figueira (124) cita co- 
mo excegao da primeira regra (verbos que formam nomes verbais 
acresccntando hab.a) alguns verbos acabados em e, i, o. u que 
reccbem aba: moingeaba, mongiaba. mondoaba, momburuaba, an- 
gagoaba, guaba. fiste mesmo autor (125), coerente com Anchieta, 
mostra que determinados verbos formam nomes verbais com a pos- 
posi^ao de hab.a ou aba. Cita, p. ex.: pysyro < pysyrogaba ou 
pysyroaba. 

Na toponimia cncontramos diversos nomes onde hab.a surge 
desprovida do scu h inicial. Temos, p. ex.: Aragoiaba (Araas- 
soiava, Arassoiaua) (126); Eragoaba (127), Itatyraba (128), 
Timboava (129). 

A variantc que certos autores dizcm ser ngaba (aplicavel aos 
verbos que fazem o gerundio cm mo. ou a nomes nasais), em con- 
sequencia da permuta do h por ng, preferimos inclui-la no quadro 
das variantes em aba ou ba, pois o ng nada mais e do que um 
alongamento da vogal nasal. Moha. p. ex.. se alonga em mohang, 
c por paragoge mohanga. Com a posposi^ao de hab.a 
resulta mohangaba. Ve-se, de certo modo, que nao houve mu- 
dan^a do h en ng, por estar precedido de som nasal. Houve eli- 

(123) — Anchieta (Jose de) — O.c. p. 29v. 
(124) — Figueira (Luiz) — O.c. p. 113. 
(125) - Idem - O.c. p. 114. 
(126) — Serra em Sorocaba (Sao Paulo). 
(127 e 128) — Teodoro Sampaio, o.c. pp. 199 e 236, nao diz onde se en- 

contram estes nomes. nem a que acidentes geograficos eles denominam. 
(129) — Lagoa a margem do ribeirao Ana Costa, no raunicipio de Iguape 

(S3o Paulo). 
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sao do mesmo, resultando a variante aba. Outros exemplos abo- 
nam explicitamente estas afirmagoes: 

See < neeng + aba r= neengaba 
poha < pohang + aba — pchangaba 
fla < nang + aba = nangaba 
mce < tneeng -|- aba = meengaba 

Obedeceram a esta formagao os toponimos seguintes; Mo- 
rungava ou Murungaba (130); Porangaba (131), Pindamonhan- 
gaba (132), Parangiba (133), Itacerangaba (134), Itamirangaba 
(135), Inhangaba (136), Nheemongaba (137), Anhangabau 
(138). 

Ao ser justaposta a verbos que fazem o gerundio em pa e ka, 
hab.a sofre elisao da silaba inicial, de maneira que a particula se 
apresenta sob a forma ba. Consideram alguns que hab.a se apre- 
senta transformada em paba e kaba, em vista da permuta do h por 
p e k. Facilmente se percebe, no entanto, que pa e ka sao as ca- 
racteristicas do gerundio e nao transformaqao da silaba inicial de 
hab.a. Anchieta, tratando do assunto, nao deixa margem para 
duvidas, quando escreve: "Os acabados em consoante formao, 
addito, ra, Ba, alem do gerundio (o grifo e nosso), vt. Acepiac, 
cepiaca, cepiacara CEPIACABA, acaucub. caucupa. caucupara. 
CAUQUPABA." (139). 

(130) — Afluente do Rio Pardo (Sao Paulo). 
(131) — £ste toponimo ocorre em diversos Estados do Brasil, denominando 

cidades, fazendas, povoados, vilas, engenhos, etc. C.f. Guia Postal 
(Geografico) da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil — orga- 

nizado pela Diretoria Geral dos Correios — 2 vis. Rio de Janeiro, 
1930/1931. 

(132) — Cidade — Sao Paulo. 
(133) —- Povoado — Alagoas. 
(134, 135, 136, 137) — Teodoro Sampaio. o.c. pp. 230. 232, 348, 275, nSo 

diz onde estes nomes se encontram. 
(138) — Localidade na Capital de Sao Paulo. 
(139) — Anchieta (Jose de) — O.c. p. 30. Na edicSo consultada esta, por 

engano, p. 29; 
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Os verbos quc fazem o gcrundio em pa (ressalvadas as exec- 
utes) sao os que terminam em b, tais como gueb, kuerab, pab. As 
formas de gcrundio serao: guepa, kuerapa e papa respectivamente, 
enquanto os nomes verbais assim sc apresentam: guepaba, kueca- 
paba e papaba. Fazem o gerundio em ka os verbos terminados em g. 
Por excmplo os scguintcs: 

mondog > mondoka > mondokaba 
pag > paka > pakaba 
sorog > soroka > sorokaba 
pig > peka > pekaba 
•«/9 > syka > sykaba 

Como csta evidente, a justaposiqao de hab.a dcu origem ao 
fendmeno da diastole. 

Na toponimia apresentam variagao em ba (ou em paba e kaba 
como querem alguns), entre outros, os seguintes nomes: Cagapava 
(Cagapaba, Cassapava) (HO), Igarapava (Garopava) (141). 
Itabucava (142), Jacnmpava (143), Paranapiacaba (144), Pira- 
cicaba (145), Sorocaha (146), Aratipicaba (Aretipicaba) (147). 

Ainda como simples variante ba (va. ua) considerareraos as 
formas quc alguns autorcs dizem ser mbaba, ndaba c taba, as 
quais sSo aplicaveis aos verbos quc fazem o gcrundio em mo ou 
ma ou ainda ba; a ou da e ta respectivamente. Fazem o gerundio 
cm mo, ma ou ba, entre outros, os seguintes verbos: 

ty = tym > tymo (= tyraa ou tymba) 
sa = sam > samn (= samba) 
se = sfan > sema (= s^mba). 

Os verbais serao respectivamente; ty mbaba, sambaba e scm- 
baba. Nota-sc quc houve o deslocamento do accnto tonico e afe- 

(140 e 141) — Cidades em Sao Paulo. 
(142 t 143) Cachoeiras no no Ticte (Sao Paulo). 
(144) — Serra em Sao Paulo. 
(145 c 146) — Cidades em Sao Paulo. 
(147) — Localidade, na Paraiba, hoje denominada Baia Formosa. 



rese da silaba ha, nao se justificando a afirma-jao dc que esta ul- 
tima se transformou em mbaba. Cuvusambaba (148) e Magam- 
baba (Massambaba) (149) sao toponimos cuja termina^ao ba (ou 
mbaba), se apresenta nitidamente. 

Fazem o gertindio em a ou da, e reccbem ba para a forma^ao 
dos nomes verbais, os verbos seguintes: 

pi = pm > pina (= pmda) > pindaba 
epefia = epenan > epenana (— epcnanda) > epenandaba 
fla = nan > nana (= nanda) > nandaba. 

Na toponlmia encontra-se: Avanhandava (150), Guatapen- 
dava U5I), Taquandava {152), Amandaba {Amandava) (153). 

Os verbos que fazem o gerundio em ta (e recebem ba para a 
formacao dos nomes verbais) sao os que terminam geralmente em 
ditongo oral, como nos dao testemunhos os seguintes: 

kal > kaita > kaitaba 
bohyi > bohyita > bohyitaba 
sapukai > sapukaita > sapukaitaba 

Bacaetava {Bacaitava, Bacaetaba) (154) e Sapucahetaba (155), 
sao toponimos nos quais ocorre a variante em aprego. 

Antes de estudarmos os vocabulos fendaba e guaba —- os 
quais nao podem see tidos como variantes de hab.a mas vocabulos 
que dela se derivam — vejaraos o caso da apocope de ba, isto e, 
a particula hab.a ocorrendo sob as formas ha ou fa. A respeito 

(148) — Lugar e povoado no Para. 
(149) — Praia c restinga no Rio de Janeiro. 
(150) — Cachoeira no rio Tiete (Sao Paulo). 
(151) — Bairro na cidade de Itu (Sao Paulo). 
(152) — Ribeirao na ilha dc SSo Sebastiao (Sao Paulo) . 
(153) — Tcodoro Sampaio, o.c. p. 151, nao espccifica qual o acidente geo- 

grSfico conhecido por &ste nome, ncm onde o mesmo se encontra. 
(154) — Este toponimo nomeia, era Sao Paulo, uma estafao da E. F. So- 

rocabana (municipio de Campo Largo de Sorocaba), e um afluente 
da margem esquerda do rio Sorocaba. 

(155) — Morro no municipio de Itanhaem (Sao Paulo). 
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da apocope desta silaba ja tivemos oportunidade do fazer alguns 
comentarios, salientando que no tupi-guarani das regioes paraguaias 
o fenomeno era e e frequente, enquanto no tupi da costa do Brasil 
ta! nao sncedia. Nao ocorrendo o fenomeno da apocope de ba 
nesta ultima regiao, e natural que tambcm a toponimia tupi-guarani 
seja um reflexo dc tais peculiaridades lingiiisticas. Sao rarissimos 
os toponiraos em cuja constitui^ao hab.a esta presente apcnas com 
sua silaba inicial. Em nossas pesquisas encontramos somente tres 
toponimos nos quais hab.a se apresenta sob a forma ha ou fa. Dois 
na toponimia brasileira e um na toponimia pnraguaia. Isto nao 
quer dizer que nao existam outros, pois como e natural, nao nos 
foi possivel consultar todas as fontes (cartas geograficas, relato- 
rios, etc.) onde ha possibilidade de coligirmos toponimos. Os 
noraes em questao sao os seguintcs: Jiquiriga (156), Motnbncaha 
(157) e Ipecuarujha (158). 

TENDABA 

O vocabulo tendaba, que em virtude da apocope de ba e en- 
contrado nas regides paraguaias contrato em tenda. e sob a forma 
tendaua na Amazonia, designa o povso. o lugar em que se esta, o 
sitio, o asscnto. A necessidade de se dedicar a tal vocabulo um 
capitulo especial, reside no fato de que, embora o seu significado 
seja paralclo ao de hab.a o modo pelo qual o mesmo vem registrado 
nos Vocabularios, nao permitc que se perceba prontamente uma 
identidade entre os dois termos. Tendaba geralmente vem ano- 
tado como verbete autonomo, scm outra explicagao a nao scr a do 
seu significado. 

(156 e 157) — Jiquiri9a ocorre na Bahia, enquanto que Monibucaha e topo 
nimo que designa uma localidade no Rio de Janeiro — Tcodoro 
Sampaio, o.c. pp. 248 c 268. 

(158) — Localidade no Paragual. Cf. Mapa dc la Republica del Paraguay 
(Estado Mayor General — Seccidn Cartografica), Asuncion, Para- 
guay, 1939. 
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No Dicionario portugues-brasiliano (159), p. ex. le-se; "Ten* 
daba ■— sitio, lugar, paragem, porto, posto". No "O Caderno da 
lingua (160), consta: "Lugar — cendaba". O Vocabulario na 
lingua brasilica (161), registra: "Lugar do que esta assentado 
— Tendaba". 

Tendaba origina-se do verbo T {in), que significa estar. estac 
sentado. assente, pousado. Sendo verbo irregular, a primeira pes- 
soa do singular do gerundio, em estado absolute, e tena ou tenda 
(guitena. estando eu a ou para estar eu). Com a posposigao dc 
ba, forma contrata de hah.a temos tendaba: lugar, tempo, modo de 
se estar. 

Tendaba e um dos vocabulos que, ao entrarem em relagao de 
posse, permutam o t por r (nas las. e 2as. pessoas), h e gu (3as. 
pessoas). Assim temos: 

chc rendaba — o meu pouso 
nde rendaba — o teu pouso 
hendaba — o pouso dele 
guendaba — o seu pouso (reciproco) 

Do Tesoro de Montoya (162) coligimos os seguintes exem- 
plos, onde tendaba aparece com os significados apontados: Tenda 
che guapi haguera — lugar onde me sentei; ndipori tenda chebe, 
nao ha lugar para mim; Tupa rendabete, trono de Deus. 

Potirendaba (163) e Itarendaua ( 364) sao toponimos que 
atestam a ocorrencia de tendaba na toponiraia brasileira. Na to- 
ponimia argentina sao numerosos os nomes compostos com tenda. 

(159) — Dicionario portugues-brasiliano e brasiliano-portugues — O.c. p. 
287. 

(160) — Arronches (Joao de, Fr.) — O Caderno da lingua ou Vocabulario 
portugues-tupi — 1739. Notas e comentarios (por Plinio Ayrosa) a 
margem de manuscrito do sec. XVIII — In Revista do Museu Pau- 
lista, t. XXI, Sao Paulo, 1937. 

(161) — Vocabulario na lingua brasilica — o.c. p. 280. 
(162) — Montoya (Antonio Ruiz de) — O.c. p. 379. 
(163) — Cidade em Sao Paulo. 
(164) — Povoa(;ao na Amazonas. 
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como nos foi permitido concluir, consultando o citado "Mapa de 
la Republica del Paraguay". Desta carta coligimos os seguintes 
toponimos; Jariguarenda, Piquirenda, Tobatirenda, Aguaireirenda, 
Iriguarenda, Capirenda, Yboperenda, Taquiperenda, Cumbaruren- 
da. Itaguazurenda, Ybarenda. Ysyporenda, Cabayu-caaguyrenda, 
Guira-pembyrenda, Guarenda. 

Na toponimia paraguaia ocorrem tambem nomes desta na- 
tureza, como sao testemunhos Piquirenda e Huirapirenda, colhidos 
ainda do referido mapa. 

GUABA 

Guciba origina-se da justaposujao da particula hab.a e do verbo 
irregular u (comer) . Significa: o lugar em que, o modo de, como. 
qnando se come. A ideia de lugar em que se come liga-se eviden- 
tc.mente a ideia de residencia, lugar em que se vice. lugar em que 
se esta, lugar em que se reside; o pouso. o sitio. 

Sao numerosos os toponimos compostos com este vocabulo. Des- 
tacamos, na toponimia brasileira, os seguintes: Araguava {Ara- 
guaba) (165), Araritaguaba (166), Jaguareguava (167), Tuju- 
guaba (168), Itaguaba (169), Iguaba (170). 

Com estas breves notas sobre o vocabulo guaba, chegamos ao 
fim de nossas pesquisas em torno da particula hab.a do tupi-gua- 
rani. Em fungao do exposto julgamos poder tirar as seguintes con- 
clusoes gerais que, embora sucetiveis dc revisdes, focalisam alguns 
dos mais importantes problemas foneticos do tupi-guarani. 

(165) — Ribeirao na Capital de S3o Paulo. 
(166) — Cidadc em Sao Paulo. Hoje denominada Porto Feliz. 
(167) — Ribeirao em Sao Paulo. 
(168) — Esta^ao da E.F. Sorocabana, no municipio de Mogi-Mirim (Sao 

Paulo). 
(169) — Estagao da E.F. Mogiana, no municipio de Sao Sebasti3o do Pa- 

raiso, Minas Gerais. 
(170) — Povoado no Rio de Janeiro. Ha Iguaba Grande e Iguaba Pequena. 



CONCLUSOES 

Em rela^ao ao h : 

1.°) — este simbolo representava o fonema aspirado, tanto no 
guarani das regioes paraguaias como no tupi do litoral 
brasileiro; 

2.°) — ha uma maior frequencia do fonema aspirado no guarani, 
enquanto que predomina no tupi litoraneo o som represen- 
tado por s [f (a, o, u), c (e, i, y) ]; 

3.°) — em alguns dialetos modernos do tupi-guarani {guaraio. p. 
ex.) ha maior frequencia do fonema s. ao passo que pela 
sua posigao geografica, deveria haver predominio do fo- 
nema aspirado; igualmente, em grupos tupi-guaranis do 
Brasil (p. ex. parintintins, guajajaras), ha predominio do 
fonema aspirado, quando, tendo-se em vista a posiqao geo- 
grafica dos mesmos, deveria haver predominio do fonema 
representado por s; 

4.°) — no nheengatii manteve-se a fonetica do tupi da costa do 
Brasil (predominio do s), enquanto que no abanheenga 
(guarani moderno) manteve-se o predominio do fonema 
aspirado. 

Das fuu^oes do h: 

5.°) — oh aplica-se a algumas categorias gramaticais, funcionan- 
do como indice de rela<;5o determinativa de posse e como 
indice de transitividade. Na particula hah.a, parece-nos, 
desempenha a primeira fungao. 
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Do b de hab.a: 

6.°) — o som representado por b no tupi-guarani litoranco e nas 
regioes paraguaias (sec. XVI e XVII); por v no 
abanheenga (guarani moderno) e por u no nheengatu, de- 
veria ter uma pronuncia media entre aquelas duas consoan- 
tes e esta ultima vogal. Seria um som proximo ao do w 
ingles; 

7.°) — os vocabulos terminados em b (e outras consoantes) re- 
cebiam geralmente no tupi litoraneo um a breve parago- 
gico, enquanto no guarani das regioes paraguaias a mesma 
se apocopava, como ainda hoje sucede no guarani moder- 
no. Este fenoraeno constitui a principal caractenstica de 
diferenciagao entre o nheengatu, e abanheenga e o tupi 
da costa do Brasil. 

Dos significados dc hab.a i 

8.°) — hab.a apresenta diversos significados; lugar, modo, causa 
e efeito, intento, fim etc.. O contexto da oraqao podera 
facilitar a compreensao do sentido exato da particula. Na 
toponimia designa o lugar em que, lugar onde, o pouso. o 
sitio. 
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