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INTRODUCAO 

Dirigindo a cadeira de Filologia e Lingua Portuguesa da 
Universidade de S. Paulo, como catedratico da Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras, sucedemos, apos concurso de titulos 
e de provas, em 1940, ao ilustre Prof. Dr. Francisco Rebelo Gon- 
(jalves, da Universidade de Coimbra. Se bem que nao nos escas- 
seassem materiais e trabalhos que poderiam ser desde logo objeto 
de Boletins, nao quisemos imediatamente iniciar tais publicagoes, 
esperando que o tempo consolidasse estudos que sem ele nao Ihe 
podem resistir ao impeto. Esta e a razao de ja se passarem alguns 
anos de regencia da cadeira e so agora se publicar este primeiro 
Boletim. 

Nao quer isto dizer que nao tenhamos feito outras publica- 
coes fora da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras. Bastara 
citar as seguintes: Antologia Arcaica (1941) — O Auto das Rega- 
teiras de Lisboa (1945) — Estudos de Filologia Portuguesa, 1 vol. 
— (1946) — Gramdtica Normativa, Superior da Lingua Portuguesa 
(1944) — Estas foram as publicacoes maiores porque das me- 
nores seria longo citar o numero, lembrando apenas A Arte de 
Escrever, A Arte de Falar em Publico, Manuel de Califasia e ma's 
outros tantos compendios escolares. 

As opinioes citadas no presente Tratado de Semdntica Geral 
sao as mais recentes e autorizadas pelos nomes dos que as de- 
fendem. O nosso trabalho maior foi aplicar as teorias e os prin- 
cipios semanticos a lingua portuguesa, mormente, a falada no 
Brasil, pois, ate o presente momento nenhuma obra de vulto e 
moderna conhecemos em portugues, quer publicada em Portugal, 
quer em nossa patria. Chamamos a aten^ao dos nossos colegas 
e estudiosos das cadeira de Sociologia e Psicologia porque o ter- 
rene da semantica e territorio em que a Linguistica se encontra 
com as duas nobres ciencias lembradas. Deles aceitamos todas 
as sugestoes que puderem esclarecer, completar e melhorar este 
estudo, deixando-lhes desde ja os nossos agradecimentos. 

Alguns, especialmente, aqueles que andam alheios a traba- 
lhos cientificos, poderao melindrar-se com algumas expressoes e 



com algims exemplos de que tivemos necessidade para a com- 
prova^ao da doutrina. Nada temos que Ihes esclarecer ou ex- 
plicar: assim se fax em loda parte e este livro nao e tratado de 
catecismo ou de teologia moral. Esta mesma, costuma ser escrita 
em latim, para que so os iniciados possam entender. A todos os 
que nos honrarem com as suas observa?oes justas, os nossos 
obsequios. 

S. Paulo, 29 de Abril de 1947. 

Prof. Dr. Silveira Bueno 
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CAPfTULO I 

Antiguidade da semantica — Os estudos de Varro — Dificul- 
dades do ass unto — Nomes propostos — A opiniao dos 
filosofos — Distin$ao de Millardet — Nexos intimos com a 
etimologia e a fonetica. 
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Uma velha e saborosa cantiga d'amigo, um macico trecho de 
um cronista medieval, um canto pomposo de Camoes e uma poe- 
sia moderna apresentados a consideratjao dos que estudam a 
evolucao da lingua portuguesa, oferecem dificuldades de com- 
preensao, cada vez maiores quanto mais recuam no tempo ate a 
possibilidade da incompreensao quase completa, necessitando-se 
de recorrer a dicionarios e a especialistas no assunto. Confron- 
tadas, entretanto, as composigoes, ve-se que o vocabulario e todo 
portugues e que as diferencas de constru^ao sintatica sao insigni- 
ficantes. Por que, pois, ha dificuldade de compreensao? Por- 
que o significado das palavras mudou, porque umas ja desapare- 
ceram e outras surgiram inteiramente novas. Entre a significa- 
cao de algumas e o nosso intelecto ja nao ha mais corresponden- 
cia, faltando a cousa que concretizava a existencia delas, tendo 
desaparecido o costume, a creh^a, a supersticao ou a lei a que 
faziam referencia. 

0 mundo social em que tais camjoes foram escritas, em que 
tais fatos se deram e foram conservados pelos cronistas ja nao e 
o atual e a comunidade humana em que vivemos guia-se por 
outros preceitos que ja nao sao aqueles dos trovadores ou do 
Renascimento camoniano. E como e que outras palavras sao as 
mesmas, em nada alteradas quanto ao conceito? E mais curioso 
ainda, como se explica a inalterabilidade de tal significado desde 
o remoto latim, desde o grego ainda mais distante e, as vezes, 
desde o remotissimo sanscrito? Todas estas interrogacoes e tan- 
tas outras que o mundo das palavras desperta em quern o estuda, 
levam-nos a pensar na origem dos vocabulos, na possibilidade de 
surpreendermos o aparecimento dessa admiravel entidade, quase 
intangivel, fragilima, que se acomoda a todas as exigencias do 
homem, em sua ascencao espiritual, mas, a tudo resiste, marcando 
a linica perenidade real da terra, — a palavra. 

Desde todos os tempos, filosofos e sacerdotes, artistas e 
broncos, todos se tern interessado por desvendar tao profundo 
misterio. Todas as obras do pensamento humano, quer religio- 
sas, quer juridicas; sejam de mera ciencia positiva, sejam de 
desvairamentos de fantasia ocultista; venham de poetas imagi- 
nosos ou procedam de filosofos exatos, todas tiveram sempre a 
preocupacao da palavra, da sua parte mais importante; a signi- 
ficacdo. 
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Ja no figito dos Faraos, onde tudo era segredo e demandava 
miciagao, onde cada misterio estava representado por um deus, 
este segredo da linguagem, esta origem inexplicavel do sentido 
dos vocabulos perturbava as mentes dos sabios, consagrando-lhe 
o politeismo egipcio uma divindade especial, denominada Pala- 
vra. Fora, quem sabe, do velho Egito que levaram os gregos a 
sua doutrina do Logos, que depois serviu ao Evangelista S. Joao 
para o seu profundo ensinamento do Verbum. Na India, preocu- 
pavam-se os sacerdotes com o vocabulo e para que Brahma 
atendesse as preces, deixaram os gramaticos as mais minuciosas 
regras de fonetica, o mais aperfei^oado sistema de sinais graficos 
para que essa entidade, —- a palavra, — levasse, integra e per- 
feita, ao deus supremo, a ideia do pobre indiano. 

"Quem podera saber a origem das palavras que os poetas 
usam em seus hinos? clamava, em Roma, o venerando Varro, 
se o poeta Epimenides, tendo dormido cinquenta anos, quando 
acordou ja nao podia mais conhecer a nmguem; se Teucer. o 
guerreiro, ao regressar dos campos de Troia, depois de quinze 
anos de ausencia, era ja estranho ate aos seus?" (Varro — De 
Lingua Latina — I — lib. VII — § 3). E que e isto em compa- 
racao com a idade das palavras? Toda a sua obra, entretanto, 
foi aplicada ao grande problema do nome das cousas, de como 
Ihes foram as palavras aplicadas na lingua de Roma, ja segundo 
o costume do povo, ja dos poetas: "In his (libris) adscribam, a 
quibus rebus vocabula imposita sint in lingua latina, et ea quae 
sunt in consuetudine apud populum et ea quae inveniuntur apud 
poetas" (Idem — I — lib. V — § 1). Notando sabiamente que, 
no estudo das palavras, uma cousa e saber-lhes a origem e outra 
o emprego, o uso, de acordo com a significacao, dividiu em duas 
partes seus livros, seguindo nisto os mestres gregos: etimologia 
e semdntica: "priorem partem, ubi cur et unde sint verba 
scruntantur, Graeci vocant iivjuoloyiav illam alteram nepiorjiuaivo- 
juevcov. E, observando, ja naquele tempo, a dificuldade da 
semantica, confessa que muito pouco podera dizer da segun- 
da: "sed exilius de posteriore". Tantos seculos depois, trilhan- 
do Breal os mesmos caminhos, tomando ainda aos gregos a de- 
nominagao da ciencia, confessava tambem as mesmas dificulda- 
des: "Je prie done le lecteur de regarder ce livre comme une 
simple Introduction £1 la science que j'ai propose d'appeller 
la Semaintique". E em nota a este lugar: " T&m; 
la science des significations, du verbe orj/uaivco signifier, par 
opposition a la Phonetique, la science des sons" (Essais de 
Semantique — 9) — Tantos seculos depois, como Varro, dizia o 
mestre francos: "Ce livre, commence et laisse bien des fois,... 
je me decide aujourd'hui a livrer au public. Que de fois, rebute 
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pax* les difficultes de inon sujet, me suis-je promis de n'y pas 
revenir!" (Idem — 6-7). 

A mesma dificuldade a encontraram Seneca e Platao, a cujos 
espiritos tao profundos se erguiam temerosas as perguntas: 
existe o significado nas palavras, intrinsecamente, ou depende 
apenas do consenso humano? Toda a filosofia medieval ai bateu 
com as famosas discussoes do nominalism©, do conceitualismo, 
do x'ealismo, quer exagerado, quer mitigado, admitindo uns que 
as palavras eram entidades reais, nefastas, as vezes, propicias, 
outras; ensinando estes, ao oontrai'io, que os vocabulos nao pas- 
savam de meros sons, flatus vocis, sem vitalidade propria, vi- 
vendo apenas da relacao existente entre o conceito, a cousa e o 
sen sinal sonoro, a verdadeira palavra. 

Nem foi so a idade media que fez eco aos gregos: Taine, Le 
Roy e Bergson defenderam o nominalismo em suas obras, afir- 
mando o primeiro que os universais nao passavam de names 
commodes au moyen desquelles nous mettons ensemble, dans un 
compartiment distinct, tous les fails d'une espece distincte". 
Descartes e Kant fox-am conceitualistas, sustentando que os no- 
mes sao meras concepcoes do inteleoto, que o espirito aplica as 
cousas. Mas ja Sao Tomas de Aquino, retamente, ensinava que 
o univei'sal depende, em parte, do intelecto, em parte, das cou- 
sas. Existe fonnalmente na inteligencia, mas, fundamentalmen- 
te, na realidade. A palavra e um sinal convencional, nao na- 
tural: Vocabulum est signum conventionale, non naturale. 
(Summa — p. I — q. 84,a.1 e 4 ou — p.l.q.85.a.2 e 3 — ou — 
p.l .q.86.a.l). 

Se bem antiga e, pois, a preocupacao dos povos, excogitando 
donde vieram as palavras, por que aparecem com tal significacao 
e a substituem por outra no correr dos tempos, bem antiga e 
tambem a denominacao de semdntica para a ciencia que do 
significado vocabular nos da o conhecimento. Varro, com dedo 
de mestre, tocou a fonte grega perissemainomenon, indicando-a 
a Breal que preferiu Semantique (tecne) donde tirou o termo 
frances, hoje, xmiversalmente conhecido: Semantique e, em por- 
tugues, Semdntica. Os alemaes, com o sen infernal orgulho, para 
nao se submeterem ao frances genial, inventaram Semasiologia, 
ou em palavras puramente germanicas, Bedeutungslehre: trata- 
do da significacao. Outros ainda vieram com semeiologia, se- 
meotica e ate onomasiologia. E' necessario precisar a nomen- 
clatura afim de se evitarem enganos. Millardet distingue bas. 
tante bem a semdntica ou semasiologia da onomasiologia: 
"D'une paid, il est possible d'etudier la signification des mots et 
les changements que ces significations ont subies dans le temps 
et dans I'espace. Cette partie de la lexicologie est ce que Michel 
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Breal appelle la semantique et que les Allemands ont decore du 
nome de semasiologie. D'autre part, il est possible de cataloguer 
les mots servant a traduire une idee donnee et qui peuvent 
differer dans I'espace et dans le temps meme a I'interieur d'une 
famille de langues ou d'un groupe relativement coherent de 
patois. Cette partie de la lexicologie est ce que Ton a nomme 
Yonomasiologie. Dans ces deux disciplines, la premiere part de 
la forme materielle du mot pour aboutir a la pensee (semasia, 
signfication, semantikt tekne); la seconde part de la pensee, de 
la signfication, pour aboutir au mot (onomasia, appellation, 
denomination) — (Millardet-Ling. et Dial. Rom. 339-40). A se- 
mantica, portanto, e a parte da lexicologia que estuda a slgnfi- 
cacao das palavras e as mudancas que tais signficagoes sofrem 
no tempo e no espaco. Toma por base a forma sonora, material, 
do vocabulo e desta ascende a parte intelectual, ao signficado. 
A onomasiologia cataloga, inventaria as palavras que servem pa- 
ra traduzir determinada ideia, podendo variar no tempo e no 
espago, quer dentro duma mesma lingua, quer de um grupo de 
linguas ou de dialetos. Toma por base a signficagao, a parte 
intelectual e vai procura-la nas diversas formas sonoras ou fo- 
neticas em que pode ser encontrada. A denominagao de semiolo- 
gia nao pode ser tomada como sinonimo de semantica ou de 
semasiologia; trata apenas de uma parte da ciencia, pois. estuda 
somente os sinais, os simbolos. Da semeiologia diz Graff: "Se- 
meiology, the science of signs and symbols, is only in its infancy; 
its accumulated data are yet too 1'mited and sketchy to permit 
any exhaustive and final treatment of the problem." (Graff — 
Language and Languages — 72). Esta ciencia, que estuda as 
relagoes entre o sinal e a cousa signficada, entre o simbolo e a 
cousa simbolizada, trata tambem da palavra, mas, unicamente 
como sinal, como simbolo de conceitos. Seria, quando muito, 
uma parte da semantica. 

Se e verdade, como diz Millardet, que a semantica parte da 
forma sonora, material, das palavras para terminar na signfi- 
cagao, ja se ve que intimas devem ser as suas relagoes com a 
fonetica e com a etimologia. Os neologismos sao excegoes no 
estudo do vocabulario; o grande peso das palavras precede de 
remotas eras e de remotas fontes, como essas que do sanscrito, 
lingua ja morta quando Alexandre invadiu a Persia, existem em 
nosso idioma nascido ontem, comparado a esse ancianissimo d'a- 
leto arico, lingua sagrada dos brahmanes filosofos. Como saber 
a primitiva signficagao ja de todo desaparecida e. por vezes. 
ainda hoje conservada, se nao atraves da etimologia? Como foi 
que suta e tunda, existentes em sanscrito, apareceram entre nds 
sob a forma de sofa e tunda, com a mesma signficagao que os 
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seculos conservaram? E por que mas, significando lua, nessa 
lingua oriental, ja em latim me(n)s e tambem em portugues — 
mes — tomou segundo signficado? Sao outras tantas perguntas 
a que nem sempre a etimologia responde, mas, bem mais faceis 
do que essas outras que se fazem sobre os sons: por que filho e 
uios, em grego, suta em sanscrito, filius em latim, hijo em cas- 
telhano, fiyu em romeno, son em ingles? Depende da forma 
sonora do vocabulo o signficado? Podem as alteragoes foneti- 
cas trazer mudan^as na signficagao? Em que relagoes se en- 
contra a palavra como sinal, como simbolo, para com a cousa 
signficada, para com a referencia intelectual ou com o Conceito 
que existe na mente humana? 

Qualquer destas perguntas exige volumes e volumes de es- 
tudos profundos e variados, havendo especialistas que Ihe devo- 
taram toda a existencia de aturado labor intelectual. Basta so 
pensar no vasto campo da etimologia; no mais vasto ainda da 
fonetica, submetida hoje a pesquisas de laboratorios; nesse outro 
da psicologia que vai confinar com a propria filosofia, exigindo 
largos conhecimentos de sociologia e de historia. De todas se 
dira o suficiente para que se compreenda a finalidade deste tra- 
balho: a origem e as variances do signficado das palavras. 





CAPfTULO II 

A semiologia — Sinai e simbolo — Qualidades do sinal — 
CanoiKes dos simbolos — 0 simbolismo linguistico — A velha 
teoria do grito e da interjeigao — Opiniao de Whitney, Lefevre, 
Malinowki, Childe, Vendryes, Sapir, Camoy, Wundt. 

— 17 — 





O signficado das palavras, o ponto essencial de qualquer 
teoria da linguagem, nao pode ser tratado sem uma satisfatoria 
teoria dos sinais. Assim se expressam Ogden e Richards no ini- 
cio do terceiro capitulo do livro "The Meaning of Meaning". 
Pondo de parte muitas das suas ideias nem sempre claras e 
muito aceitaveis no campo da linguistica) pois, como psicologos, 
estudam o assunto na esfera apenas da sua especialidade, convi- 
mos em que, realmente, ao estudo das signfica^oes das palavras 
deve preceder o estudo dos sinais, dos simbolos, da semeiologia. 

Tudo o que compreendemos, fazemo-lo atraves de um sim- 
bolo e por isto ja os antigos definiam o simbolo: id omne in quo 
cdiud cognoscitur: tudo aquilo que nos leva a um ulterior conhe- 
cimento. E exemplificavam: o sinete do rei, as suas armas, le- 
vam-nos ao conhecimento da sua autoridade; a estatua do heroi 
da-nos o conhecimento da sua figura; a espada, a pena, a cruz, 
o arado, sao outros tantos simbolos, isto e, objetos atraves dos 
quais penetramos no entendimento de outros conceitos: a vida 
militar, a literaria, a religiosa, a agricola. Apesar de os filoso. 
fos, quer meramente logicistas, quer psicologos, terem elabora- 
do toda uma completa nomenclatura com a finalidade de fa- 
zer-nos entender o processo da compreensao, nada de claro, de 
positive possuimos neste ponto da inteleccao humana, o que le- 
vou Graff a dizer: Nevertheles the very process of meaning 
remains a mistery to which the key has not yet been found — 
{Lang, and Langs. 71). Para os linguistas, entretanto, que to- 
mam o conhecimento como um dos fatos da linguagem, suficiente 
Ihes e explicar as relatjoes existentes entre tais fatos na finali- 
dade principal da mutua troca de ideias e emocoes exigida pela 
sociedade. 

Qualidades do sinal 

Entre as principais qualidades exigidas para que o sinal atue 
eficazmente, exigiram sempre os antigos que fosse anteriormen- 
te conhecido, capaz de impressionar os centres sensoriais do ho- 
mem, despertando a imagem, a ideia do objeto ou fato cujo 
conhecimento intentava produzir, proporcionalidade e adequacdo 
ao efeito procurado. 
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Requer-se que o sinal seja previamente conhecido sem o 
que nao podera levar-nos a ulterioT ccmihecimentb: se nunca 
vimos uma espada, como poderemos compreender por ela a vida 
militar? Daqui a necessidade de tornar, primeiramente, conhe- 
cido o simbolo para que depois possa atual sozinho. Quando se 
cria um sinal novo, exige-se imediatamente que se torne vulga- 
rizado: quando se criou a bandeira do Brasil republicano, foi 
indispensavel que se desse a conhecer o novo simbolo a todos. 
So depois de conhecido foi que se tornou apto a representar o 
Brasil com a sua simples presenca. Deve o sinal ser suficiente 
para despertar a imagem, a ideia, da cousa ou do fato aconte- 
cido. Nao e, contudo, necessario que contenha todas as notas 
individualizantes do ser que simboliza; basta que encerre uma 
que possa lembrar as demais. As bandeiras, em geral, encerram 
cores, formas, adornos( desenhos, letras, etc.; algumas destas dis- 
posigoes chegam para a evoca<jao do todo e por meio deste todo 
o pais simbolizado. Para os brasileiros sera suficiente dizer: 
verde e amarelo, ou entao: Ordem e Progresso, ou mais simples- 
mente ainda: o auriverde. Para os franceses nada mais se exige 
que a palavra tricolor. Baseia-se esta qualidade do sinal na in- 
tima conexao existente entre as notas individualizantes dos seres 
ou como atualmente se diz: do contexto externo. Imaginemos 
que, pela primeira vez, encontramos a deliciosa fruta abacaxi: 
notamos-lhes a forma propria, o tamanho comum, a coroa de 
espinhos, a cor, o cheiro caracteristico e se a experimentarmos, 
sentiremos o sabor agri-doce que Ihe e peculiar. Se repetirmos 
a experi^ncia podera ser que haja pequenas altera^oes na for- 
ma, no tamanho, no colorido, e o gosto sera mais doce ou mais 
picante, porem, no conjunto, representam sempre a mesma fru- 
ta: o abacaxi. Esta reuniao de notas caracteristicas, outrora, 
ditas pelos filosofos individualizantes, toma, hoje, o qome de 
contexto externo. Por meio dos sentidos atingem o intelecto, des- 
pertando nele igual conjunto de qualidades, imprimindo-lhe a 
imagem que depois de atuada pela inteligencia passa a ser a idHa, 
o conceito, a palavra interior, o verbo. A reciproca do contexto 
extemo, na parte psicologica do homem, denomina-se contexto 
psicologico ou interno. Para que tenhamos despertado em nos 
este contexto psicologico, nao necessitamos de todo o contexto ex- 
tern©: bastara, por exemplo, que sintamos o cheiro, que experi- 
mentemos o gosto para que, imediatamente, as demais notas ca- 
racteristicas sejam lembradas pela conexao intima entre elas exis- 
tentes e se forme a imagem, a ideia do fruto americano. Tal 
conexao so existira depois de muitas experiencias feitas e repe- 
tidas, tornando-se habituais uma vez que sejam repetidas de ma- 
neira uniforme, constante. A uma pessoa que, so uma vez conheceu 
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o abacaxi, ou que o viu apenas ja preparado) em fatias, sera di- 
ficil estabelecer todo o contexto externo por uma linica das suas 
notas constituintes. 

Canones dos simbolos 

Ogden e Richards estabeleceram alguns canones para os sim- 
bolos, como por exemplo, cada simbolo deve ter uma unica refe- 
renda embora esta referencia possa ser complexa. Realmente, 
se o simbolo pode referir-se a varies objetos, a varios fatos, ha- 
vera ambiguidade e confusao na compreensao sugerida. Sim- 
boliza o liuro a vida intelectual e so a vida intelectual posto que 
por este conceito vida intelectual se possa entender muita cousa, 
pela complexidade do seu conteudo signficativo. A espada re- 
presenta a vida militar e so a vida militar. Quando se quis as- 
sociar este simbolo a representacao da justica, juntou-se-lhe outro 
simbolo: a balanca. Tudo isto para que se evitasse a confusao 
do simbolo. A roda, sozinha, sem outro determinativo, tanto 
pode representar a industria, a navegacao como a via^ao ter- 
restre. Para dissipar-lhe a ambiguidade foi necessario acrescen- 
tar-lhe algum dispositive determinante da referencia: dentada 
para a industria; aspada para a navegacao, etc. A lira despro- 
vida de qualquer acompanhamento incorre na mesma imperfei- 
cao de simbologia. Para que se referisse a poesia, foi indispen- 
savel cerca-la de louro. 

Tudo isto, porem, nao impede que uma mesma referencia 
nao possa ter dois ou mais simbolos, segundo a convencao social 
em que tais simbolos forem empregados. E' o caso das cores 
para o luto: a maioria admite a cor preta; alguns povos orientais 
adotam a branca. O respeito a outrem pode ser simbolizado pela 
cabeca descoberta para a quase totalidade dos homens; para os 
judeus, oontudo, e ao contrario: cobre-se a cabeca. Quando o 
simbolo e ambiguo, requer-se uma determinagao secundaria pa- 
ra firmar a distincao de referencia, como acima ficou explicado 
relativamente a roda e a lira. Preferem muitos considerar, en- 
tao, cada simbolo como proprio, diferente do outro e, assim, em 
nosso caso, a roda dentada sera um simbolo, a roda aspada, ou- 
tro. Desta maneira, observaremos melhor o primeiro canon que 
exige um simbolo para cada referencia. Quando aplicarmos es- 
tas regras a linguagem, teremos o caso dos sinonimos: varios 
simbolos e todos com a mesma referencia, v.g. casa, moradia, 
residencia, mansdo, vivenda, lar, etc. Convem, entretanto, notar 
que ha sempre alguma diferenca no sentido, no significado, de 
cada um destes simbolos e de acordo com essa insignificante. 
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mas, muito importante diferenca, comprovamos ainda a neces- 
sidade de cada sinal referir-se apenas a um referido. 

Outro canon importante exige que a abreviagdo on a expan- 
sdo do simbolo nao altere o referente. Acontece muitas vezes 
que um simbolo abreviado nao e bastante claro on compreensi- 
vel; descnvolve-se, explanando-o. mas, oonservando sempre o 
nexo que o liga ao referente. Quase todas as defini^oes nao 
passam de desenvolvimentos de simbolos contractos. Assim, 
animal racional e o mesmo simbolo que homem, apenas esta de- 
senvolvido, explanado. O cravo vermelho ou bronco, que no 
segundo domingo de Maio, se trazem a lapela, sao simbolos abre- 
viados de progenitora viva ou ja entao falecida. 0 fumo, que se 
ostenta no chapeu ou no brago^ e o simbolo abreviado do luto. 
Seja esta ou aquela forma do simbolo, o referente nao se altera. 

Outro canon ainda exige que o simbolo seja atual, quer di- 
zer, deve referir-se aquilo a que, no momento, esta intimamente 
conexo, muito embora, em outra situa^ao, nao seja tal. A Cruz 
de Lorena simboliza a resistencia francesa a invasao alema. Foi 
sempre assim considerada? Nao. Mas atualmente o e e isto 
basta: e um simbolo atual. A foice representou a morte; o mar- 
telo, talvez^ a forca. Ambos juntos, entrelagados, passaram a 
simbolizar a Russia Sovietica: e um simbolo atual. 

Outros canones ainda ha na "legislagao" de Ogden e Ri- 
chards e que nao mencionamos aqui por nao acha-los aplicaveis 
ao nosso estudo de semantica. As pessoas curiosas em conhece- 
los. poderao encontra-los na obra e local acima citados. 

O simbolismo linguistico 

O sinal, o simbolo linguistico, por excelencia, e a palavra. 
Embora exista o simbolismo dos gestos, da mimica, consideramos 
a palavra, constituida de sons, representaveis por letras, como 
sendo o simbolo real da linguagem. Claro esta que os gestos, os 
movimentos da fisionomia e outras circunstancias externas po- 
dem conoorrer para que o simbolo seja mais perfeitamente in- 
terpretado e a compreensao mais vividamente obtida. Tudo, po- 
rem, pressupoe o vocabulo. 0 element© essencial desta especie 
de sinais e o som: ouvida a palavra, se oral; lida, se escrita, os 
sentidos externos devem transmitir ao intelecto a impressdo que 
ira despertar a imagem da cousa ou do fato de que a palavra e 
o simbolo. Obtida a imagem, sob a acao da inteligencia, for- 
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ma-se a ideia que, tornada consciente, se transforma em conceito, 
dando-se a compreensao. 

Todo este processo exige que o simbolo seja de ante-mao 
conhecido e com tantas experiencias repetidas que a mera pre- 
senca dele, quase instantaneamente desperte a recorda^ao do 
conhecimento ja anteriormente conseguido. Por isto se diz que 
conhecer e recordar. Assim, em face da palavra abacaxi, ins- 
tantaneamente, ouvidas as silabas, compreenderrtos tudo, isto e, 
formamos o contexto interno, psicoldgico, a imagem, a ideia, o 
conceito, o verbo interior, ou como dizem os ingleses, o engram 
do objeto, da cousa, e tudo isto porque muitas vezes, em succes- 
sivas experiencias, o contexto externo do fruto, vindo atraves 
dos sentidos externos, criou em nossa inteligencia o seu corres- 
pondente, aquele conceito psicoldgico acima lembrado. A pala- 
vra abacaxi, simbolo da cousa, e agora suficiente para despertar 
todo este processo de compreensao, estabelecendo, assim, refe- 
rencias entre a cousa e a ideia. Se a palavra ja nos nao for an- 
teriormente conhecida, tal processo nao se operara, nao se dando 
portanto o conhecimento. E' o que nos acontece quando en- 
contramos vocibulos novos, simbolos que ainda nos sao desco- 
nhecidos. 

Ha, por conseguinte, no simbolo linguistico, dois elementos 
bem claros e distintos: o fisico, material, representado pelos sons 
e o intelectual, espiritual ou moral, representado pela signficacdo. 
Como foi que estes dois elementos se reuniram, na histdria da 
humanidade, e misterio cuja solucao ninguem podera encontrar. 
Nada podemos saber quanto a origem do signficado das primei- 
ras palavras. As linguas consideradas mais antigas ja se nos 
apresentam formadas, completas, com sistemas de simbolos ca- 
pazes de transmitir ideias, emocoes a comunidade que delas se 
serviu. A analise dos processes atuais e que podera levar-nos a 
pensar que assim tambem sucedeu nesse passado remoto da hu- 
manidade. La como aqui, o conjunto de sons, o vocabulo, pode 
transformar-se em simbolo de um conceito ou de uma cousa pela 
relacao psicologica existente entre a cousa representada e a re- 
presentacao dela, isto e, entre a imagem e a palavra. Desde que 
tal esforoo psicoldgico, talvez, em sua origem, puramente, indi- 
vidual, passou a ser aceito pela comunidade) passando, portanto, 
a ser social, surgiu a palavra. Os exemplos atuais esclarecem a 
suposicao de que assim foi no passado. Os neologismds comple- 
tes, que tiveram de ser forjados, sem apropria^ao de elementos 
pre-existentes na lingua, representam um dos tipos criadores de 
vocabulos. Quando o sabio belga Van Helmont necessitou de 
um termo para designar o vapor que se desprendia dos liquidos 
fermentados e, nao encontrando nenhum adequado, propos a 
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combina^ao de sons gas, tinha-se operado a primeira parte do 
trabalho: a parte psicologica do individuo. Aceito que foi o 
termo pelos outros; veio a segunda parte: a social e criou-se a 
palavra. Outro tipo de neologismos, os incompletos, sao mais 
comuns: apropriam-se elementos ja existentes na lingua mater- 
na, dando-lhes nova referencia psicologica, on se buscam ele- 
mentos, nas linguas classicas, forjando-se o termo novo dentro de 
certo padrao ja -conhecido, obedecendo a forcja da analogia. A 
designagao de matinee para o espetaculo diurno foi substituida, 
no Brasil, por vesperal. Pertence o neologismo ao academico 
dr. Claudio de Sousa. Ja existia Vesper, como Vesperalis.. O 
primeiro era corrente em portugues: a estrela da tarde, do cre- 
pusculo, bora em que termina o espetaculo designado pelos fran- 
ceses com o adjetivo matinee. O adjetivo vesperal foi adaptado 
a designa^ao destes espetaculos e apareceu a expressao comple- 
ta; espetaculo vesperal, que se simplificou depois, dizendo-se 
apenas vesperal. Trabalho identico se passou com o neologismo 
necroterio, substitute do galicismo ainda hoje usado em Portu- 
gal: morgue. Fe-lo outro academico, o dr. Taunay, recorrendo 
ao grego do qual tomou necros mais o sufixo terion, seguindo 
formacoes ja conhecidas como hatisterio, monasterio, cemiterio. 
Em todos estes e nos muitos outros exemplos que seria facil citar, 
temos primeiramente o trabalho psicologico do individuo na 
adaptacjao do novo conjunto de sons a antiga referencia psico- 
logica; secundariamente, a aceitacao do simbolo pela comunida- 
de em que vive o individuo, isto e, a consagracao da palavra pela 
sociedade. Este mesmo trabalho ter-se-ia dado nos tempos pri- 
mitives, originandose, desta forma, muitas palavras cujo nasci- 
mento apenas assim poderemos conjecturar. Tudo isto, entre- 
tanto, ja supoe absolute desenvolvimento psiquico do homem e 
a sua existencia, mais ou menos, perfeita, socialmente considera- 
da. O homem primitive, porem, que ja falava, a seu modo na- 
turalmente, oomo teria operado para obter o primeiro e indis- 
pensavel nucleo de palavras, de sons, de simbolos atraves dos 
quais Ihe foi possivel manter a sua incipiente vida de grupo so- 
cial? Sao interrogagoes que nao cabem nos estudos da mera 
linguistica, pertencendo as hipoteses aos antropologistas. 

O dr. Bronislau Malinowski, professor de Antropologia na 
Universidade de Londres; da-nos a chave destes misterios, estu- 
dando o problema da significagao nas linguas primitivas, no ex- 
tenso e interessante suplemento I, publicado na sexta edicao da 
obra The Meaning of Meaning de Ogden e Bichards. A iingua- 
gem nunca foi empregada pelos povos selvagens oomo espelho 
do seu pensamento, mas, como a expressao das suas necessidades 
de trabalho, dos atos de que dependia o bem estar da sua vida. 
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A linguagem e apenas um modo de acao e nao um instrumento 
de reflexao. As palavras sao empregadas quando podem pro- 
duzir uma acao e nao para descreve-la e muito menos para tra- 
duzir pensamentos. Elas possem, portanto, o poder intrinseco 
de efectuar a acao, a cousa e nao encerram a definicao de tais 
consas e atos. Assim observando individuos das ilhas Trobri- 
and, na Melanesia, em plena acao maritima, na pesca de coral, 
notou Malinowski que as palavras de comando, de ordem, tais 
como: arremesar! vamos! mais para longe! jogar a rede! etc., 
nao significavam pensamentos, ideias, nem davam o modo de 
ser do ato, mas, eram os proprios atos, as proprias acoes neces- 
sarias para o trabalho coletivo. Nao traduziam, assim, ideias. 
pensamentos, mas, acoes. A entoacao da voz, o prolongamento 
de certas silabas acentuadas, podiam mudar o efeito da palavra 
empregada. Tais sons usados nem sempre chegam a formar 
possivel palavra, nao passando de meros sons encentivadores, de 
interjeicoes, de apelos a energia dos individuos. 

Sem recorrermos a indigenas da Melanesia, podemos obser- 
var fatos similares nos trabalhos rudes e feitos em turmas, como 
transporte de pesos, tracao de redes, de barcos, levantamento de 
postes, mudancas de trilhos nas estradas de ferro. Quando to- 
dos os trabalhadores pegam nas cordas, nos cabos ou nos puxa- 
dores, o feitor, o dirigente da turma, comanda o esforco coletivo 
por meio de sons que nao chegam tambem a formar palavras: 
upa! e... e a! Nao ha ideia alguma contida nestes sons: 
sao ordens, sao acoes. 

A evoluyao da linguagem infantil e ainda mais curiosa, re- 
produzindo os mesmos estados do homem selvagem. Os sons 
emitidos tern sempre uma finalidade utilitaria que deve redun- 
dar no bem estar da crianca e sao provocados por um estado 
psico-fisiologico de necessidade: fome. frio, incomodo causado 
pela miccao, etc. Tais sons nao envolvem significacao alguma, 
mas, sao apenas indices de um estado geral, vago, indeterminado 
que deve ser removido, 0 choro da crianca nao se diferencia, 
nao apresenta gamas proprias para quando esta com fome ou 
quando esta molhada. Deste estado de mero grito, passa o in- 
fante, quando ja evoluiu mentalmente, para o da imitacdo dos 
sons que percebe, dos movimentos que observa. Surge a redu- 
plicacdo do som emitido: ma, ma; pa, pa; da, da; co, co; pi, pi, 
etc. Ja se esta no dominio da onomatopeia que acompanha a 
vida infantil ate muito tempo: au, an; n&, ne; dlim, dlim; tic, 
tac, etc. 

O terceiro estagio, tanto da crianca como do homem selva- 
gem, e o uso, a prdtica. Quando o pescador de coral ouve a pa- 
lavra rede e liga tal nome a cousa, aio objeto, o significado de tal 
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simbolo nao Ihe veio pela descrigao do objeto, mas pelo uso que 
dele sempre fez. Assim tambem o menino, que antes dizia au, au 
e agora liga o nome cdo ao animal com que brinca, entra na posse 
deste significado, nao pela descrigao do animal e sim pelo uso 
que dele faz. No decorrer de toda a nossa vida de adultos o uso, 
o conhecimento pratico das cousas e que nos dao o significado 
das mesmas, 

A velha teoria do grito e da interjei$ao 

As ideias de Malinowski, antropologista dos nossos dias, 
ideias comprovadas pelos seus estudos oientificos e modernos 
entre povos primitives da Oceania, vem renovar a velha e des- 
prestigiada teoria do grito, da interjeicdo, como primeira fase 
da palavra; da onomatopeia como segunda tao bem exposta, em 
epocas ja remotas, por Andre Lefevre, professor de antropologia 
em Paris, no seu livro: Les Races et Les Langues, de 1890 e do 
famoso linguista W. D. Whitney, catedratico de Yale, em 1875, 
na sua obra: A Vida da Linguagem. Recordemos as palavras 
destes sabios tao injustamente criticados e que ressurgem nas 
experiencias dos mais modernos; 

"O fato, porem, e que a necessidade de comunicacao foi sem- 
pre a forca principal, delerminante, que obrigou o homem a 
falar. Se assim foi, temos virtualmente resolvido, nas medidas 
da possibilidade) o problema da origem da linguagem. Desco- 
brimos as bases e o caracter do seu desenvolvimento. O ponto 
de partida foram os gritos naturais pelos quais os homens expri- 
mcm os seus sentimentos e mutuamente se compreendem; refe- 
re-se isto ao ponto de partida da linguagem audivel porque nao 
podemos afirmar que tal tenha sido o linico e mesmo o principal 
meio de expressao primitiva de tais homens. O gesto e a panto- 
mima sao tambem naturais e tao inteligiveis quanto o grito e, no 
estado primitivo da linguagem, os meios visiveis podem ter pre- 
valecido muito tempo sobre os meios audiveis na expressao do 
sentimento. Nao e possivel, porem. que a natureza, tendo dado 
voz ao homem, nao o tenha incitado a fazer uso dela." 

"A linguagem audivel comecou, podemos dizer, quando um 
grito de dor arrancado pelo sofrimento, compreendido e sentido 
pela simpatia, se viu repetido, por meio da imitagdo, nao mais 
instintivamente e sim, intencionalmente, para significar sofro, so- 
fri, ou sofrerei; quando um rugido de colera, produzido primeira- 
mente) de maneira direta, pela paixao, foi reproduzido, como de- 
saprovacao ou ameaga e assim por diante. Para o edificio futuro 
esta base bastava." 
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"Se entramos em acordo em que o desejo da comunica^ao e a 
causa da producao da linguagem e que a voz e o principal agente, 
nao nos sera nada dificil estabelecer outros pontos relatives ao 
primeiro periodo da historia dessa linguagem. Tudo o que por si 
mesmo se apresentava oomo meio pratico de entendimento, era 
imediatamente utilizado. Dissemos que a repeti^ao intencional 
dos gritos naturais, reprodu^ao cuja finalidade era expressar al- 
guma cousa semelhante as sensa(j5es ou sentimentos, que tinham 
produzido tais gritos, foi o come?o da linguagem. Isto nao e, 
absolutamente, a articulacao imitativa, a onomatopeiaj jnas,^ a 
tanto nos conduz e de tal modo se aproxima que a distincao, nes- 
te ponto, e mais teorica do que real. 

A reprodugao dum grito e, verdadeiramente, a natureza da 
onomatopeia; serve para reproduzir secundariamente o que o 
grito significou diretamente. Logo que os homens adquiriram a 
consciencia da necessidade da comunicacao e que comecaram a 
esforcar-se para realiza-la, alargou-se o dominio da imitacao. E' 
o corolario imediato do principio que acabamos de enunciar. 
Sen do a compreensao mutua o objetivo e os sons articulados os 
meios, as cousas audiveis serao as primeiras a ser expressas; se 
o meio fosse outro) as primeiras cousas representadas tambem 
teriam sido outras. Para servirmo-nos ainda uma vez dum antigo, 
mas, feliz exemplo, se quisessemos dar a ideia de um cao, lan- 
cando mao do pincel, far-lhe-iamos o retrato; se o instrumento 
fosse o gesto, esforcar-nos-iamos por imitar algum dos seus atos 
visiveis, os mais caracteristioos: morder ou agitar a cauda; se o 
nosso instrumento fosse a voz, diriamos an, an. Eis a explicacao 
simples da importancia que se deve atribuir a onomatopeia no 
primeiro periodo da linguagem." 

(A Vida da Linguagem — Cap. XIV). 

O antropologista Lefevre ainda e mais explicito em sua teo- 
ria. Para este sabio frances, o primeiro estagio, nesse remote 
periodo da linguagem, o do grito, da interjeicdo, e comum ao 
homem selvagem e ao animal irracional. Este, pela ausencia de 
reflexao, permaneceu no mesmo, ao passo que aquele, a medida 
que a inteligencia se positivava, que a consciencia se fazia sen- 
tir, foi progredindo, combinando os sons. Antes que a combi- 
na^-ao dos sons pudesse ja permitir a imitacao fonetica dos ru- 
mores e ruidos circundantes da natureza, conseguiu o homem 
um segundo estagio: o alongamento e a reduplicacdo do som. 
Ja havia certa intencao racional nestes fenomenos, procurando o 
ser humano chamar, assim, a atengao do ouvinte, fazendo res- 
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saltar certos sons como os niais importantes! e, per isto mesmo, 
repetindo-os. E' o processo que ainda empregainos quando, nu- 
ma interjei^ao de apelo, nos demoramos em certa silaba, prolon- 
gando-a: eee! 666! Esta ultima, pela forca da acentuacao, deu, 
em portugues, a ditongacao ou! A reduplica^ao, caracteristico 
especial da linguagem infantil: do, do; do, doi; to, to; etc., ainda 
e visivel em muitos vocabulos dos mais antigos como em bdrba- 
ro, piirpura, titio, vovo, papa, bobo, etc.. 

Outro recurso de grandes efeitos na linguagem primitiva foi 
a enlonacao, pela qual um mesmo som pode significar sentimen- 
tos diversos, e ainda hoje empregada por nos. Todas as linguas 
monossilabicas fazem largo uso deste recurso como acontece com 
o chines onde uma mesma palavra, ou melhor um mesmo som, 
segundo a entonafao que receber, mudara de significa^ao. 

0 terceiro estagio, de plena imitacao fonetica, e a onomato- 
peia. A analogia e a metafora completam o vocabulario, apli- 
cando aos objetos do tacto, da vista, do odorato e do gosto, as 
qualidades derivadas da onomatopeia. Vem entao a razao que, 
afastando a maior parte dessas riquezas incomodas, adota um 
mimero mais,on menos grande de sons ja reduzidos a um senti- 
do vago e generico; depois, pela derivacao, sufixacao, composi- 
cao, faz decorrer desses sons-raizes series indefinidas de pala- 
vras, que mantem entre si todos os graus de parentesco, desde 
os mais intimos ate os mais duvidosos e que a gramatica distri- 
buira em categorias conhecidas sob o nome de partes do dis- 
rnrso " 

{Lcs Langues et T.es Races — Cap. II) 

Se na Universidade de Londres o professor Bronislaw Mali- 
nowski, antropologista, confirma com seus estudos os estagios 
de que nos falaram Whitney e Lefevre, no Rio de Janeiro, o 
professor A. Childe. antropologista do Museu Nacional, da-nos o 
seu testemunho no assunto, comprovando tambem as mesmas 
fases pelas quais deve ter passado a humanidade na sua evo. 
lucao fonetica; o grito, a onomatopeia, enfim; a composicao e a 
derivacao vocabular dos dias plenamente evoluidos. Encontra- 
se o seu testemunho na introducao ao famoso estudo filologico 
sobre os nomes do cao desde a antiguidade ate os nossos dias — 
Arquivos do Museu Nacional — vol. XXXIX — Rio — 1940. Pen- 
sa o ilustre professor Childe que os radicais primitives, os gri- 
tos, deviam ser espontaneos e identicos em todos os homens. 
Dans le premier cas les radicaux primitifs devaient naitre spon- 
tanement, identiques chez les differents homines, comme les 
divers individus de la meme espece animale ont un cri identique 
dans les memes circonstances" (Introd. I). Para outras especies 
de palavras a origem seria ja a onomatopeia. a imitacao pelo 
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som produzido: "On pent et avec raison, pour une cer'taine classe 
de mots invoquer une origine onomatopoietique, le nom ayant 
imite le bruit de la chose ou de I'etre." (Idem-ibidem). Entre 
estes dois estagios, os homens primitives usariam gestos na ex- 
pressao daquelas cousas e seres que nao podem ser imitadas ono- 
matopaicamente, como o sol, a lua, uma arvore; "Beaucoup 
d'objets que j'appellerai done silencteux ont du etre representes 
a I'esprit humain par un geste, un concept manuel, avant d'avoir 
un nom parle et quand celuici fut cree, il est alors logique de 
supposser qu'il designait souvent I'objet primitif a travers sa 
representation mimee" (Idem — 12). 

Tratando do problema do restabelecimento primitivo da 
linguagem, discorre Childe, na pag. 13 da Introducao, confir- 
mando toda a teoria de que atras fizemos mencao. Da grande 
valor a onomatopeia e a interjeicao que tiveram, no jogo criador 
das palavras, dos sinais sonoros, maior influencia que qualquer 
outro meio imaginado: "Si Ton imagine les premiers debuts, il 
faut attribuer a I'onomatopee et a I'interjection une part plus 
grande qu'a toute autre influence." Quando oomecou a lingua- 
gem? Quando dois seres humanos puderam servir-se destas 
onomatopeias como comunicacao; "Le langage n'a commence 
que lorsque deux etres humains se sont servi de ces onomatopees 
comme de communication". 

Outros linguistas e antropologos dentre os mais modernos, 
se se nao aceitam todos estes quadros evolutivos, que acabamos 
de citar, entram em acordo com tais mestres em muitos pontos. 
Vendryes, em seu conhecido livro Le Lagange, assim se exprime; 
"A linguagem humana nao e menos natural que a dos animais, 
sen do apenas de grau superior porque o homem, tendo dado aos 
sinais um valor objetivo, pode faze-lo variar ao infinito pela con- 
ven^ao. A diferen^a entre a linguagem animal e humana esta 
na apreciacao da natureza do sinal. O cao, o macaco, o passaro, 
fazem-se compreender pelos seus congeneres; possuem gritos, 
gestos, cantos, que correspondem a certos estados psiquicos de 
alegria) de medo, de desejo, de apetite; alguns desses gritos sao 
tao bem apropriados a necessidades particulares que se poderia 
traduzi-los por uma frase humana. Entretanto, nao emitem fra- 
se; os animais sao incapazes de variar os elementos de seus gri- 
tos por complexes que sejam, como fazemos variar nossas pala- 
vras que sao, na frase, elementos de substituigao. Para eles nao 
se distinguem palavras e frases. Ha mais ainda: esta palavra, 
em si mesma, grito ou sinal, como se queira chama-la, nao tern 
valor objetivo independente. Nao e tambem objeto de conven- 
cao e, por conseguinte, a linguagem animal nao e suscepPvel de 
transformacbes nem de progresses; nao ha vestigios de que o 
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grito dos animais fosse diferente outrora do que e hoje. 0 pas- 
saro, que solta gritos para chamar a mao portadora duma folha 
de alface, nao tern consciencia do seu grito enquanto sinal. A 
linguagem animal implica a aderencia do sinal e da cousa signi- 
ficada. Para que cesse a aderencia e que tome o sinal valor 
independente do seu objeto e necessaria uma opera^ao psicolo- 
gica, que e o ponto de partida da linguagem humana. (Le Lang. 
14-15). 

Ainda no estado atual das linguas plenamente desenvolvidas 
surgem palavras novas que sao verdadeiros gritos ou ja onoma- 
topeias quando nao meras reduplicacoes foneticas, que bem pro- 
vam que o recurso dos tempos primitivos e ainda empregado nos 
mementos iniciais de um novo estado fonetico-psicologico, isto e, 
a formacao de um novo sinal para uma nova cousa significada. 
O chamado telefonico aid! embora provenha da deformacao fo- 
netica de allons! nao passa, hoje, de um grito de apelo. O ruido 
proprio da maquina fotografica ao abrir-se e fechar-se da obje- 
tiva, ato caracteristico da operacao, deu origem a Kodak, marca 
de uma das mais conhecidas maquinas de fotografia. A reflexao 
humana conseguiu abstrair o sinal da cousa significada, ou co- 
mo acima disse Vendryes, conseguiu separar a aderencia exis- 
tente entre ambos e hoje aid! serve para qualquer apelo ainda 
que nao seja telefonico e kodak designa qualquer maquina foto- 
grafica, seja la qual for a sua marca e origem. 

Nem todos, porem, oomo ja dissemos, sao desta opiniao, re- 
jeitando a teoria do grito inicial da reduplicacao fonetica, da 
onoma/topeia enfim. Entre os mais modernos encontramos 
Eduardo Sapir que tal teoria combate em sua obra Language. 
So existe linguagem na opiniao deste autor, quando ha simbo- 
1'smo e os gritos de emo^ao, sejam de alegria ou de dor, mera- 
mente, instintivos, nao sao, de fato, simbolos de tais emocoes: 
"This is well-known observation that under the stress of emotion, 
say of a sudden twing of pain or of unbridled joy, we do invo- 
luntarily give utterence to sounds that the hearer interprets as 
indicative of the emotion itself. But there is all the difference 
in the world between sund involuntarily expression of feeling and 
the normal type of communication of ideas that is speech. The 
former kind of utterence is indeed instinctive^ but it is non-sim- 
bolic; in other words, the sound of pain or the sound of joy does 
not, as such, indicate the emotion, it does not stand aloof, as it 
were, and announce that such and such an emotion is being felt. 

Moreover, such instinctive cries hardly constitute communi. 
cation in any strict sense. They are not addressed to any one, 
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they are merely overheard, if heard at all} as the bark of a d0g, 
the sound of approaching footsteps, or the rustling of the wm 
is heard. If they convey certain ideas to the hearer, it is only 
in the very general sense in which any and every sound 01 even 
any phenomenon in our environment may be said to convey an 
idea to the perceiving mind. If the involuntary cry of pain 
which is conventionally represented by "Oh!" be looked upon as 
a true speech simbol equivalent to some such idea as I am in 
great pain", it is just as allowable to interpret the appearance ox 
dlouds as an equivalent simbol that carries the definite message 
"It is likely to rain", (pg. 3). 

Contra a teoria das interjei^oes ou dos gritos-raizes de que 
nos falou Childe, escreve longamente Sapir: Interjections are 
among the least important of speech elements. Their discussion 
is valuable manly because it can be shown that even they, avowe- 
dly the nearest of all language sounds to instinctive utterance are 
only superficially of an instinctive nature. Were it therefore 
possible to demonstrate that the whole of language is traceable, 
in its ultimate historical and psychological foundations to the inter- 
jections, it would still not follow that language is an instinctive 
actvity. But as a matter of fact all attempts so to explain the 
origin of speech have been fruitless. There is no tangible evi- 
dence, historical or otherwise, tending to show that the mass of 
speech elements and speech processes has evolved out of the 
interjections. These are a very small and functionally insignifi- 
cant proportion of the vocabulary of language; at no time and 
in no linguistic province that we have record of do we see a 
noticeable tendency towards their elaboration into the primary 
warp and woof of language. They are never more, at best, than 
a decorative edging to the ample, complex fabric." (5). 

Em todo este capitulo do qual transcrevemos estes dois ex- 
tensos excerptos, Sapir se esforca por destruir as teorias fone- 
ticas amplamente expostas nas paginas precedentes. Ve-se con- 
tudo que por maiores esforcos feitos, admite que depois da fase 
meramente instintiva, durante a qual o grito humano e da mes. 
ma qualidade que a voz do animal irracional, outro se segue, 
nao ja instintivo, mas, refletido, convencional, em que tal grito 
de alegria ou de sofrimento e simbolizado por "Oh!" ou por 
"Uih!". E' justamente isto que ensinam Lefevre, Whitney e 
Yendryes. Chegados a este ponto comum, o homem e o irra- 
cional se afastaram justamente porque aquele, separando a ade- 
rencia que havia entre o sinal e a cousa assinalada, pode variar 
o significado dos simbolos) atribuindo-lhes novas referencias de 
acordo com a convencao social, o que nao foi ainda possivel aos 
irracionais. Quando ataca a teoria das interjeicoes, achando que 
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todo o complexo material linguistico nao poderia ter evolvido de 
tao pequenos fundamentos e que estes sao apenas filetes decora- 
tivos destinados a uma ampla e complexa construgao, sem o que- 
rer, esta Sapir conosoo, porque nenhum dos que admitimos a 
teoria onomatopaica, imitativa, jamais afirmou que todo o com- 
plexo material linguistico tenha saido das interjeigoes, nem das 
onomatopeias, nem dos gritos. Estas foram as primeiras fontes 
de que se serviu o homem na sua expressao idiomatica; mas 
quando adquiriu a reflexaoj a capacidade de abstrair, de compa- 
rar, de agrupar fatos semelhantes sob a lei da analogia, etc., en- 
trou a razao em campo, a inventiva prdpria do ser racional e, 
pouco a pouco, foi sendo construido essa ampla e complexa fa- 
brica de que fala Sapir nde as interjei^oes nao sao apenas meros 
frisos, e sim, fundamentos preciosos. As conclusoes de Sapir sao 
muito maiores do que Ihe permitiam as premissas e como foi 
sempre dos sens habitos confunde os dados do problema, exa- 
gera o lado que Ihe nao agrada para depois atribuir aos adver- 
saries conclusoes com as quais nunca sonharam. Nao sao mais 
fundamentados nem menos exagerados os ataques que faz, pa. 
ginas adiante, contra a onomatopeia. Seus argumentos, porem, 
nao convencem e ve-se que ha mais palavras do que ideias. Mui- 
to longe do que pensam alguns, a teoria do grito, representada 
pelas interjeicoes e a da imita?ao, representada pelas onomato- 
peias, aparecem nos tratados mais recentes de semantica, por 
exemplo, no livro de A. Carnoy, professor de Louvain: La Science 
du Mot. No capitulo III, trata o autor das interjeicoes, comecan- 
do por dizer: 

"Si Ton rassemble les mots "premiers" qui ont apparu de 
notre temps ou dans des periodes recentes, on s'apercoit qu'ils 
appartiennent a quelques cathegories bien determinees. Tout 
d'abord, Ton a des interjections ou syllabes "reflexes" (plus ou 
moins regularises par I'usage) emises en relation avec quelques 
etat d'ame, quelque sensation ou besoin "(pg. 20). Em seguida, 
demonstra muito bem como tais interjeicoes, depois que a inte- 
ligencia humana pode adiantar-se na abstracao do universal, de- 
ram origem a infinitas series de palavras. A interjei'cao ahan 
deu origem a ahanner, em franees: a afanar-se, em portugues; a 
affanarsi, em italiano; Zn, em espanhol, cu em portugues, hoje 
escrito su, e aproximado ao latim sus! motivou azuzar, em cas- 
telhano, acular, em nossa lingua. Da imitacao fonetica quer 
simples, quer reduplicada) caracteristica principal da linguagem 
infantil, repontaram, em todas as linguas, numerosas palavras. 
Se em sanscrito, galo e kukuta; coq, em frances, temos cocorico, 
em portugues e kikiriki em italiano. Foi do acalanto latino 
ninna, nanna que saiu nino, em italiano; nifio em espanhol, 
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prendendo-se a mesma origem o italiano nano, o castelhano ne- 
no e o nosso nene. Fazer nana ou simplesmente nasnar quer di' 
zer dormir, na linguagem das crian^as. Numerosissimas pala- 
vras cuja etimologia vagamente se procura, nao passam de mo- 
yimentos imitativos, traduziveis por sons: bobo, gago, momo, 
fofo, mama, papa, bufo, bafo, vovo, vovo ou em italiano: papa, 
mama, babbo, bimbo. 

Sao de tal maneira espontaneas e comuns em todos os idio- 
mas tais imitacoes que o grande psicologo Wundt Ihes deu o no- 
me de leis naturais. Nao sabemos como e que Sapir teve a co- 
ragem de afirmar que tais imitacoes e muito menos as onoma- 
topeias nao se encontram senao muito raramente nas linguas 
civilizadas, havendo algumas indigenas que as desconhecem 
completamente! Basta atentarmos nas mais recentes criacoes 
vocabulares para certificar-nos do mimero sempre crescente de 
tais harmonias imitativas. Em nosso idioma sao recentissimas 
as inovacoes conhecidas como fonfonar, chispar, no sentido de 
correr em grande velocidade, claxonar, ronronar, pinguepongar, 
servindo de farta documenta^ao a prosa dos nossos poetas que 
tiram grandes efeitos da onomatopeia, como se verifica em Mar- 
tins Fontes, na sua formosa conferencia " Danca": 

"No dongolodrom dos adufes, no trastalastrds das castanho- 
las, as bandurras malaguenhas repinicam com frenesi, enquanto 
mil comentarios fazem gargalhar a assembleia. Zumbem, zun- 
zunem os iambus e os urucungos, zinem birimbaus, gritam estri- 
dulos apitos, troam tambores, reco-recos e timbales, ouvem-se 
chios de chinelos e de caixas, cascavelhadas de chocalhos rechu- 
chados, ringidos e remugidos rouquidos e zangareios, gulhos de 
cangueiras e de canzds, rascantes soidos arranhados de gazds, 
ressoos de murmures, de puitas e de marimbas, zonzons de em- 
beaxos." (pags. 60-61). 

Fundadamente, portanto, escreve Carnoy; "Si I'onomatopee 
joue un role si important dans la production du langage, si elle 
continue a travailler celui-ci, si elle aide a la comprehension ou 
meme si elle influence les sens des mots, elle ne constitue pas 
un element essentiel d'une langue constitute. Cette observation 
n'est nullement en contradiction avec la these faisant remonter 
aux Naturlaute on aux anomatopees de divers ordres les premi- 
ers elements du langage. Elle montre au contraire, comment en 
partant de ces faibles debuts, on peut an arriver au vaste bagage 
lexicologique d'une langue 





CAPITULO III 

O conteudo psiquico da palavra-Graff e Dauzat — A imagem 
verbal — Lingua e fala — A selecao dos simbolos — Os 
elementos constitutivos da palavra — As variances foneticas 
e a semantica — A etimologia — Principios cient»ficos desta 
ciencia — A etimologia e a semantica — Auxilios mutuos — 
Conselhos de Weecley e Marouzeau. 





A palavra e uma entidade fonetico-psicologica, diz Graff, ou 
apenas a uniao passageira duma ideia a um som ou a uma serie 
de sons, afirma Dauzat. Ambas as defini^oes se reduzem a uma 
unica: so existe o vocabulo quando ao conjunto fonetico, repre- 
sentado por letras, se escrito, corresponde, da parte de quern fa- 
la e de quem escuta, uma ideia, um conceito. 0 conjunto sonoro 
e o simbolo da ideia, da emogao, a cousa ou objeto simbolizados. 
Enquant© existir esta relacao de simbolo existira a palavra que 
perdera a existencia no momento em que o seu conjunto sonoro 
nao despertar mais conceito algum. 

O grupo de sons urso e uma palavra porque, ao ouvi-lo, ao 
le-lo, temos imediatamente despertado em nos a ideia do animal 
por tal norne designado. Mas o grupo osso, forma fonetica a que 
havia chegado o latim ursum, ja nao nos desperta a mesma ideia 
daquele animal e sim, a de osso, do latim ossum, com o qual se 
oonfundiu foneticamente. No sentidoj portanto, de urso, o vo- 
cabulo arcaico deixou de existir porque entre o grupo fonetico e 
a parte psicologica do homem, nao existe mais a corresponden- 
cia de simbolo e simbolizado. 

Esta continua relacao entre um conceito, uma ideia, uma 
emocao, e o grupo de sons que os representa, cria no homem um 
habito psicologico de simbolizacao e de referencia, cuja sede es- 
ta na propria mente humana. De inicio, pode-se admitir que 
tal referencia psicologica entre simbolo e simbolizado fosse me- 
ramente individual. Comunicada, porem, a comunidadet aceita 
pela maioria da sociedade, pelo tacito convenio do uso, entrou 
para os dominios da linguagem. Tal suposicao e legitima por- 
que assim se passa, hoje, com os neologismos que logram a for- 
tuna de longa vida. O aparecimento, portanto, de um vocabulo 
e um trabalho fonetico-psicologico-social. 

Na estimativa dos psicologos, o conceito precede ao simbolo 
sonoro: ha primeiro a imctigem verbal, verdadeira unidade psi- 

quica, anterior a formacao do grupo fonetico que a representara. 
Somente quando estes dois elementos existem e entre ambos se 
processa a referencia de simbolizacao e que aparece a palavra. 
{Vendryes - Lang. 78). Esta e, pois, uma entidade de dupla 
coalescencia: fisica, material, enquanto se manifesta, exterior- 
mente, pelos sons; intelectual, psiquica, enquanto e producao do 
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espirito humano. So realmente merece a qualifica^ao de pala- 
vra enquanto existe a dupla coalescencia fonetico-psicoldgicb ~e 
a sagra^ao definitiva social, pela aceitagao da comunidade fa- 
lante. 

Se a essencia da palavra reside nessa rela^ao viva entre o 
vocabulo sonoro e a imagem verbal, entre o simbolo e o simbo- 
lizado, claro esta que, alterando-se esta rela^ao de simbologia, 
alterar-se-a tambem a palavra. Por isto disse Graff: "Uma al- 
teragao no vocabulario e, pois, nada mais que uma alteraca© nos 
habitos de simboliza^ao e de referencia de um grupo de socie- 
dade humana" (Lang, and Langs. 292). Esta varia^ao de refe- 
renda, geralmente, nao depende das modificagoes foneticas da 
palavra, mas, exsurge da frase, do contexto morfologico-sintatico 
atraves do qual se expressa o pensamento. Somente na fala e 
que encontramos estas varia<j6es, por vezes, excessivamente, sub- 
tis, que se prendem ao contexto e nao nos dicionarios onde as 
palavras existem arrancadas do seu meio vivo, meramente, ca- 
talogadas como elementos da lingua e nao da fala. 0 vocabulo 
osso existe nos dicionarios arcaicos; pertence, por conseguinte, 
ao estoque da lingua portuguesa. Mas como ja nao desperta 
mais em quern o le a imagem verbal de urso, nao e mais uma 
palavra viva, nao pertence mais a fala portuguesa. Sim, porque 
e necessario distinguir entre lingua e fala: esta e aquella em plena 
e atual atividade. Os elementos sao os mesmos: quanto a estes, 
a lingua abrange a fala porque esta se serve dos vocabulos da- 
quela. Mas, sendo a fala uma atividade e a lingua apenas o con- 
conjunto de sinais com que se entende a sociedade, diferem mui- 
to entre si de acdrdo com a forga modificadora do contexto. 
Este e o elemento que transforma a lingua em fala. Estes voca- 
bulos: negro, bebado, pertencem a lingua e possuem significado 
prdprio. Pronunciados, porem, do alto do piilpito, por pregador 
que estej a fazendo o panegirico de S. Benedito, impressionam 
muito mais e podem provocar revolta por parte dos ouvintes de- 
votos do santo: "S. Benedito, ^sse negro e bebado..." O au- 
mento da significagao pode ir ate o ponto de provocar a repulsa 
franca e declarada dos fieis e donde veio ele? do contexto, das 
circunstancias: o local, o momento, a presenca da imagem ve- 
nerada. Todo o horror da frase desaparecera se o orador con- 
tinuar, explicando que era negro porque se queimara nas cha- 
mas do amor divino e era bebado porque vivia enebriado na 
contempla^ao de Deus. 
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A Selegao dos Simbolos 

Se e verdade que a palavra so existe quando entre o grupo 
sonoro e o conceito se estabelece intima referencia, poder-se-a 
exigir que a cada imagem verbal corresponda, externamente, um 
simbolo fonetico, um vocabulo, Tal necessidade nao e essencial 
nem verificavel porque e dotado o homem de um alto senso se- 
lecionador e economico de tais simbolos. A mente humana, pe- 
los habitos hereditarios, sabe relacionar com um unico vocabulo 
varias imagens verbais, estabelecendo entre eles pequeninas e 
subtis diferenciacoes psiquicas, todas fundamentalmente iguais, 
porem, matizadas diferentemente. Tais matizes expressam as al- 
tera^oes nos habitos de simbplizacao e de referencia dos grupos 
socials. Ao simbolo fonetico trabalho correspondem variadas 
accepcoes segundo o emprega o agricultor, o estudante, o gine- 
cologistaj o sacerdote, o artista, o gatuno. Para o primeiro tra- 
halho sera um desenvolvimento de energia fisica no amanho da 
terra e no plantio da sementeira; para o segundo, o e de energias 
intelectuais; para o terceiro, sera o processo mais ou menos de- 
morado do parto; o quarto, tratar-se-a apenas de uma fadiga 
espiritual, ao passo que o "fora da lei" entende simplesmente 
o roubo, o furto. Para o artista ainda e mais complexo o con- 
ceito: envolve a concepcao e a execucao da obra de arte, o tra- 
balho criador e o modelador. 

Conforme o tempo e o meio social, tal alteracao na referen- 
cia do simbolo ao simbolizado pode ser tal que o mesmo sinal 
fonetico venha a designar conceito inteiramente oposto. E' o 
caso de apricum — abrigo — que, pelo semantema se prende a 
aperire, apertum, e indica atualmente lugar fechado. E' caso 
ainda de aperitivum, do mesmo semantema, sinonimo outrora de 
purgante, conceito que ho|p perdeu para significar apenas bebe- 
rete. 

Dos dois elementos, por conseguinte, de que se forma a pa- 
lavra, o mais variavel e dificil de fixacao e o psiquico. Pode-se, 
contudo, perguntar se tambem as variagoes foneticas incluam 
variagoes conceituais? Em regra gera^ nao. Noventa por cento 
dos vocabularios romanicos prendem-se ao latino, acomodado a 
fondtica prdpria de cada lingua. As alteragoes, por vezes, sao 
tao profundas que, a primeira vista, nao se reconhece a filiagao. 
A um leigo nao Ihe parecera que ilium, illam tenham evolvido em 
U, le, la, o, a. Dizer-se que sadio seja resultante de sanativum, 
que viagem, viache, voyage, viaje, viaggio sao alteragoes de via- 
ticum surpreendera aos nao iniciados nestes assuntos. Apesar 
de tao profundas modificag6.es sonicas, o conteudo psiquico 6 
ainda o mesmo. Algumas vezes, porem( por diversas causas que 
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serao expostas em seu lugar oportuno, ha modifica^oes tambem 
no elemento significante, segundo o estagio evolutivo do voca- 
bulo foneticamente considerado. Se manga, mdcula, mancha, 
malha, mdgua se baseiam em maculam, damos a cada uma des- 
tas formas divergentes o seu matiz proprio: mdcula e mdgua sao 
sempre morais, afetivas: Um ooragao maguado, a mdcula de 
uma reputa^ao. Manga e malha sao sempre fisicas, materiais: 
As malhas de um cao — Uma manga de chuva — Mancha abran- 
ge ambos os sentidos: Um nome que tern manchas — As man- 
chas de uma roupa. Mas como se depreende, ha sempre um 
fun do comum de significa^ao que a sociedade especializa nos 
diversos campos da linguagem. 

A Etimologia 

Justamente por causa de tais transforma^oes foneticas se- 
rem tao profundas ao ponto de nao nos ser possivel, imediata- 
mente, determinar a procedencia historica dos vocabulos, foi que 
se fundou a etimologia, a ciencia que tern por objetivo primeiro 
estabelecer a origem do vocabulario. Tern sido a maior atracao 
e tambem a maior desilusao da humanidade porque os homens, 
seduzidos pelo misterio das palavras, tentaram sempre resolve- 
lo sem contudo estarem preparados para tal labor cientifico. A 
maioria deixou-se levar pelas falsas aparencias foneticas. desco- 
brindo absurdos que ainda sao repetidos pelos incautos. 

0 trabalho etimologico requer profundos conhecimentos da 
ciencia da fonetica, habil e seguro manejo das leis ou das for^ 
mulas que regem a evolucao do som dentro da sua epoca histo- 
rica, limitada pela analogia que Ihe abre exce<joes e pela neces- 
sidade dos emprestimos vocabulares sempre tardios e ja imunes 
do contagio fonetico. Nem tudo isto basta: o elemento psiquico 
e essencial: se a maculam prendemos mancha, se a illam o artigo 
feminino a, palavras que pequeninas lembrancas foneticas ainda 
relacionam com seus etimos, a significagao contimia quase inal- 
teravel e quando tambem este elemento psiquico se altera, urge 
conhecer os fatores sociais que tal altera^ao produziram. Su- 
poe-se, portanto, no estimolgista largo e familiar conhecimento 
da evolucao historica da lingua cuja etimologia estuda, dos seus 
estadios sociais cujas alteracoes vieram modificar o conceit© do 
vocabulo. Requer-se ainda dele que conheca alem das linguas 
classicas, grego e latim, tambem as romanicas porque a contra- 
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prova duma etimologia advem da comparagao linguistica. Infe- 
lizmente a quase totalidade dos que a tao dificil tarefa se entre- 
gam, nao esta de posse dos conhecimentos acima exigidos, guian- 
do-se apenas pela imagina<jao, o pior guia da ciencia. Nada, pois, 
de admirar que espiritos primarios afirmem que farra vem de 
fanfarra, ignorando o tema far encontravel em far-ina-far-reus, 
far-inha, far-rancho, — isto e, trigo, o que nem em sonho pode 
existir em fanfarra. Assim tambem derivar chue do tupi: apa- 
rece o termo nesta lingua geral do Brasil e tambem no arabe. 
Devemos tomar entao como principio solucionador o canon de 
Skeat que exige o contacto social e geografico, Se encontramos 
o vocabulo na lingua portuguesa antes do descobrimento do 
Brasil, claro esta que o emprestimo e arabe e nao tupi. Ora, ja 
nas "Origens Arabicas" de Frei Joao de Sousa, que do nosso pais 
nada conhecia, mas, missionara em terras de mouros e falava a 
lingua deles, o vocabulo esta registrado. Nao pode, portanto, 
haver diivida ainda mais que a semantica do termo tupi e bem 
diferente: lerdo, vagaroso — quando por chue entendemos coisa 
de pouco valor: um baile chue, um livro chue, — justamente co- 
mo se acha em arabe. A fantasia e a parte fonetica sao maus 
auxiliares etimologicos quando desajudados da parte intelectual, 
a significacao. Podemos verificar isto ainda com um exemplo 
bem moderno: a expressao adverbial, brasileira, d bessa — isto 
e, em grande quantidade: dinheiro a bessa, flores a bessa. Joao 
Bibeiro explicou-a como sendo uma adverbializacao de um an- 
troponimo. Havia, disse ele, no Bio, um fulano de tal Bessa, mui- 
to gastador. Tudo o que fazia era a grande e daqui a expressao: 
d Bessa, a moda do fulano Bessa, e depois, vulgarizando-se o di- 
to, passou simplesmente d bessa. Seria necessario que tal fulano 
fosse fantasticamente perdulario e mais do que isso^ fantastica- 
mente popular, numa cidade tao grande como o Rio de Janeiro 
para que ficasse como o prototipo do esbanjador, espalhando-se 
a fama por todo o pais. Tudo isto e inadmissivel. Depois, ja 
conheceu a lingua arcaica a expressao abesso, que Viterbo, em 
seu "Elucidario", interpreta como sendo: sem razao, desordem, 
sem medida. A forma atual d bessa e apenas uma variante fo. 
netica e inclui o engano de pensar que o a seja preposigao, com 
o alargamento do sentido primitive: de sem razao, sem orclem, 
passou a significar sem medida. 

Mas ainda quando a etimologia e certa, a semantica nao de- 
ve toma-la muito a risca porque uma oousa e a palavra na lingua 
e outra na fala, como ja ficou atras explicado, e, somente a ulti- 
ma interessa a ciencia da significacao, Os dicionarios etimolo- 
gicos registram a origem, por assim dizer, teorica, do vocabulo: 
formiddvel provem do latim formidabile e como o semantema 
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diz formid (formido) e o que incute medo) pavor. Como entao 
explicar que o povo diga: um doce formiddvel de bom? — So a 
compreensao da nova referencia entre o vocabolo e o conceito 
podera explicar a amplificagao do significado, Quer isto dizer 
que, na atividade da fala, do comercio intelectual dos homens, a 
etimologia ainda quando verdadeira, nao deve ser tomada rigo- 
rosamente. A etimologia trabalha para a lingua e a semantica 
vive da fala. Desta maneira, nao achamos correto que certos 
escritores atuais, discipulos de Unamuno, empreguem a palavra 
agonico no primitivo sentido etimologico do grego; lutador, agres- 
sivo, combativo, polemista. Desde que o cristianismo criou no- 
vas relacoes de simbologia, tomando agonia, agonico, na esfera 
espiritual do ultimo combate da vida, aquela primitiva significa- 
^ao, etimologica, desapareceu. A semantica e uma ciencia his- 
torica, sim, enquanto toma em consideragao as diversas muta- 
coes havidas no significado das palavras, mas, e sobretudo cien- 
cia atual, registradora da ultima simboliza^ao, da ultima relacao 
que a sociedade aceita entre a palavra, simbolo externo, e a ideia, 
imagem verbal, interna. Muitas vezes a semantica serve de au- 
xiliar seguro a etimologia: duas formas vocabulares, fonetica- 
mente, diferentes, mas. conservando a mesma significacao, ja 
possuem neste fato psiquico a possibilidade de origem comum. 
Por isto e que, os etimologistas bem avisados caminham em seus 
trabalhos amparados a estes dois criterios: o fonetico e o seman- 
tico, dando sempre maior valor ao derradeiro. O conselho de 
Weecley deve ser sempre recomendado aos etimologistas: "The 
history of a word has to be studied from the double point of 
wiew of sounds and sense, or. to use more technical terms, pho- 
netics and semantics." (The Romance of the words — 54). Aos 
desvairados fazedores de explicacoes etimologicas lembramos as 
palavras de J. Marouzeau; ". . .1'etymologie n'offre que trop 
de tentations, et si je voulais en traiter ici, ce serait pour oonsei- 
ller aux maitres qui la pratiquent la plus extreme prudence... 
La plupart des erreurs largement repandues sur la nature du 
langage et sur I'histoire des langues sont dues a une pratique 
simpliste et fantaisiste de Tetymologie. L'etymologie est le point 
faible de la forteresse linguistique; elle est la breche par laquelle 
les non-inities s'introduisent dans la place ou ils exercent tant de 
ravages," (La Linguistique et I'enseignement du latin" — 27). 



CAPfTULO IV 

Sao inconscientes os fenomenos semanticos? Opiniao de 
Breal, Victor Henry, Dauzat, Camoy — Incongruencias e 
contradicces dos neogramaticos — Argument© pro-conscien- 
cia dos fenomenos semanticos. 
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Sao incoscientes os fenomenos semanticos? 

Larga e a discussao neste campo quase impalpavel da se- 
mantica. Se a maioria pende a admitir a incosciencia de tais 
fenomenos, muitos nao aceitam tai solucao a comecar pelo fun- 
dador da ciencia da significacao, Breal, que admitia pelo menos 
uma obscura vontade a dirigir todo o mecanismo psiquico. Ou- 
tros afirmam claramente a consciencia, a determinada reflexao 
do homem no emprego de tal e tal vocabulo com este on aquele 
significado. 

Nao ha negar que tais fenomenos sao conscientes. Admitida 
a teoria de que o primeiro niicleo vocabular da lingua foi efeito 
do grito, que depois, passando pela fase da acentuacao e da re- 
duplicacao, atingiu a imitacao na onomatopeia, desenvolvendo-se 
finalmente sob a influencia criadora da analogia, necessario se 
faz admitir a intervencao da vontade refletida que operou, rumo 
a perfeicao da expressao vocabular. Se e verdade, como atras 
ficou dito, que a palavra so existe quando o espirito humano e 
capaz de abstrair o conceito, arrancando-o dos seus limites pu- 
ramente individuals para transforma-lo num conceito geral, apli- 
cavel, pois, a muitas outras entidades com as quais mantenha 
pontos de contacto e successao de ideias semelhantes, claro ha de 
ser que houve em todo este trabalho intelectual, analogico, a in- 
tervencao de uma vontade consciente. Tal e o exemplo de 
Kodak, mera onomatopeia com a qual o fabricante de certa ma- 
quina fotografica identificava a sua, em particular, singularmen- 
te, considerada. Hoje, porem, Kodak e sinonimo geral de mdquina 
fotografica, seja qual seja a marca. o formato que tenha. E' o ca- 
se a que se refere Bailly: cdo, diz o autor, para a crianca que 
comeca a falar, e nome singular, individualmente ligado ao cao 
com o qual tal crianca brinca, propriedade domestica. So mais tar- 
de, generaliza o termo, aplicando-o a todos os especimens caninos. 

A confusao esta em que, adquirido o habito semantico, por 
isto mesmo que e habito, se torna inconsciente, no sentido de re- 
flexo. Nao quer dizer que no inicio fosse tambem assim. Ve-se 
claramente o trabalho da vontade, a reflexao consciente no 
aprendizado de um idioma estrangeiro: enquanto nao se tem o 
habito de falar esta lingua, cada palavra e empregada depois du- 
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ma procura mental, cada vez mais rapida, afim de emprega-la o 
mais corretamente possivel, portanto, conscientemente. A' me. 
dida, porem, que se vai obtendo o dominio do idioma, o empre- 
go de tais palavras progride em rapidez, tornando-se habitual, di- 
minuindo cada vez mais a necessidade da reflexao, da intencao 
seletiva ate se tornar o trabalho puramente mecanico, inconscien- 
te. A aquisigao de qualquer lingua, seja embora a materna, e 
feita, assim, pelo aprendizado, pela convivencia, entrando muito 
de hereditariedade. Se trasladarmos as operagoes acima consi- 
deradas, relativas ao aprendizado do idioma estrangeiro, ao ini- 
cio da linguagem. facil nos sera capacitar-nos da existencia, nao 
so de uma "obscura vontade" como afirmou timidamente Breal, 
e sim, de uma determinada voli^ao consciente por parle dos pri- 
meiros individuos humanos. 

Os que defendem a inconsciencia dos fenomenos semanticos, 
como os neo-gramaticos, discutem o assunto fora de seus limites 
determinados. Quando se diz "fenomeno semantico", entende-se 
o vocabulo enquanto simbolo, enquanto sinal de conceito, de 
imagem verbal, produzida pela impressao da cousa considerada. 
Tais linguistas, entretanto, quando querem negar a consciencia 
de tais alteragoes de simbologia, afirmam que a formagao das 
conjugagoes verbais, da ordem das palavras na frase, das altera- 
coes gramaticais sao operadas inoonscientemente. Ora, este nao 
e o campo, o dominio da semantica, mas, da fnorfologia, da sin- 
taxe, e ambas nao passam de consequencias das variacoes fone- 
ticas do vocabulo e nao do sentido do mesmo. 

Dauzat e um destes ingenues: "II suffit, pour s'en convain- 
cre (de I'inconscience des fenomenes semantiques) d'observer a 
ce sujet les paysans, chez lesquels il ne vient jamais a I'esprit de 
faire des reflexions grammaticales sur leur patois; demandez- 
leur de conjuguer un verbe dont ils se servent quotidiennement, 
ils en seront incapables, et cependant ils n'hesiteront ni ne se 
tromperont jamais lorsque chacune des formes verbales se pre- 
sentera a eux au cours de la conversation." (La Vie du Langage 
— 101). Victor Henry e outro: "Notre langue maternelle, nous 
la savions virtuellement avant de naitre: je veux dire que les 
tours de phrase, I'ordre des mots et consequemment 1'agencement 
des idees constituent un fond linguistique et logique, qui par 
atavisme doit se transmettre du cerveau de I'ancetre a celui de 
ses descendants" (Antinomies — 58). Tudo isto confirma o que 
ja escrevemos: no estado atual em que manejamos a lingua e 
usamos o vocabulario de modo. puramente habitual, todo este 
trabalho se tornou, por isso mesmo que habitual, inconsciente. 
Mas nao foi sempre assim e quando se discute a questao, toma- 
se em vista o primeiro micleo vocabular da linguagem. Que 
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nesta fase fosse absolutamente necessaria a determmagao da 
vontade, vemos ainda hoje na introducao dos neologismos, como 
atras dissemos de kodak. A afirmacao de Vitor Henry de que 
antes de nascer ja sabemos a nossa lingua materna e asneira e 
das grossas porque ainda a lingua materna exige o aprendizado 
e tao longo que dura a vida inteira. Se um menino brasileiro for 
educado e crescer em meio estrangeiro, aprendera a lingua do sen 
meio de criacao e esta Ihe sera a lingua materna. Se regressar 
ao meio brasileiro, devera aprender o portugues como qualquer 
estrangeiro o faz. 

Estes mesmos autores, que tao confusamente encaram o pro- 
blema dos fenomenos semanticos, aceitam que na literatura, na 
pena de um artista, existe a vontade consciente a escolher, a pro- 
curar o melhor simbolo sonoro para a sua imagem verbal. Eis 
a confissao de Dauzat: "II n'en faut point conclure qu'il ne 
faille rien retenir de la premiere (a opiniao de que os fenome- 
nos sao conscientes). S'il est absolument certain, comme le de- 
clarait Victor Henry, que tous les phenomenes morphologiques 
sont inconscients, que les changements dans la conjugaison ou la 
derivation s'operent a notre insu, en revanche la volonte pent 
entrer en ligne de compte des qu'il s'agit du sens des mots, des 
locutions, des comparaisons, des metaphores" (Idem — 102). 
Mas nao e so no dominio da literatura, como quer insinuar o au- 
tor, que a vontade intervem, formando as metaforas: toda a lin- 
guagem humana e um continuo tecido de metaforas e se, hoje, a 
maioria de tais comparacoes ja nos escapa, e que, de tanto em- 
prega-las, ja se tornaram inconscientes para nos. Basta, porem, 
pequena reflexao sobre as palavras, expressoes, para que ime- 
diatamente surjam as comparacoes, as metaforas. Experimen- 
te-se com estas poucas: a chuva apagou o po dos caminhos — 
Choveu na boca da noite — Os corvos peneiravam, lutando con- 
tra a tempestade — Com a enchente, desapareceu o braco de ter- 
ra e tudo fioou que nem um espelho — etc. 

Se os fenomenos semanticos fossem inconscientes, meramen- 
te reflexos, puramente mecanicos, tais como sao os foneticos, po- 
deriam ser regularizados e submetidos a principios gerais, como 
acontece no dominio dos sons. Quern, entretanto, ja conseguiu 
descobrir e formulae leis semanticas, como ja se descobriram e 
se formularam leis foneticas? E' o mesmo ingenuo Dauzat quern 
nos ministra argumentos para combate-lo: "En revanche, si ces 
phenomenes sont insconscients, ils presenteront les memes cara- 
cteres de spontaneite et de constance que les modifications pho- 
netiques; dus a de causes generales, ils seront soumis a des lois 
fixes et precises, qu'une analyse methodique et patiente perme- 
tra, avec lex temps, de determiner" (Idem 99). 0 unico princi- 
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pio diretor de tais alteragoes semanticas e a analogia. Mas a 
analogia e puramente consciente porque fundada na percepgao 
das ideias, na sucessao das mesmas, na cohipara^ao estabelecida 
entre elas, aproximando-as mutuamente. Logo, tais fenomenos, 
ipso facto de nao poderem ser regulamentados por principios ge- 
rais e terem base na analogia, sao conscientes. 

A. Carnoy, tratando deste mesmo assunto, admite a interven- 
^ao da vontade consciente do homem toda vez que Ihe esteja den- 
tro da sua finalidade dar maior realce, maior vigor ao termo em- 
pregado, substituindo-o por outro que a tal fim convenha. Tais 
sao as metaforas. Dar-se-a a mesma interven^ao consciente da 
vontade quando a pessoa quiser diminuir o efeito desagradavel 
do vocabulo, substituindo-o por perifrases e modos de dizer oo- 
mo acontece nos casos de eufemismo. As palavras do professor 
belga sao bem claras: "Ce travail intellectuel de substitution 
pour un but special, suppose un degre plus ou moins grand de 
conscience chez celui qui s'y livre." (La Science du Mot — 93). 

Depois de tantos argumentos e de tantas autoridades, pensa- 
mos que podemos defender a opiniao de que os fenomenos se- 
manticos sao conscientes. 



CAPlTULO V 

A renovagao do vocabulario — Composigao e derivacao — 
Tipos de composigao — Os emprestimos — Opiniao dos iin- 
gwstas — Opiniao sui-generis de Meillet — Causas do em- 
prestimo — Como trata-los — Consequencias para a seman- 
tica. 



f X) k .n rfZ) 

i >5) 

CO 



A Renovagao do Vocabulario 

A renova^ao do vocabulario das linguas e um constante ope- 
rar exatamente comparavel a continua substitui^ao dos homens 
na sociedade: assim como o numero de nascimentos e sempre 
superior ao de falecimentos, condicao primeira da vitalidade de 
um povo, tambem nos dominios vocabulares maior e o apareci- 
mento de novos termos que o desaparecimento de antigos. Se 
compararmos o lexico das poesias trovadorescas com o camonia- 
no, veremos a superioridade indiscutivel deste, muito embora ja 
nao empregue numerosas palavras da lirica medieval. Mas a su- 
perioridade vocabular de Coelho Neto sobre a riqueza verbal de 
Bernardes e cousa que assombra. 

No inicio da linguagem, quando se forjava o primeiro esto- 
que de palavras, numerosas interjei^oes e reduplicacoes existiram 
de que as atuais sao meros vestigios. Ainda hoje, aqui e ali, ve- 
mos surgirem vocabulos assim feitos e, portanto, forj ados de um 
so jacto, inteiramente novos: zigue-zague, fonfon, reco-reco, co- 
daque, zipe, etc. O numero de tais forjaduras e, porem, limita- 
do. Alguns neologismos, tao pouco numerosos quanto as onoma- 
topeias, surgem ainda, feitos inteiramente pelos autores, v. g. 
gas. A grande maioria, entretanto, reponta dos velhos processos 
da composicao e da derivagao, aplicando cada idioma o seu cunho 
proprio na formacao de tais palavras. Os emprestimos comple- 
tam a renovatjao do lexico vivo das linguas. 

Composicao e derivacao 

Sao os dois processos mais comuns pelos quais podemos 
obter novos termos segundo as necessidades do meio social em 
que vivemos. Umas linguas preferem a composicao; outras, a 
derivacao, mas, ambos sao utilizados por todas. Rigorosamente 
nao existe absoluta diferenga entre composicao e derivacao por- 
que em ambos ha particulas que se juntam a temas ou a raizes 
para formar um todo. Se na composicao dizemos que tais par- 
ticulas sao prefixes e na derivacao, sufixos, isto e apenas uma 
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questao de didatica, tomando o lugar onde tais particulas se en- 
contram como o elemento diferenciador: pre-\-fixo, suh+fixo, 
mas ambos sao particulas que se unem a termos ou a raizes para 
formar um todo, uma composigao. 

Muitas vezes, e e o mais frequente, tais particulas nao pos- 
suem mais significacao propria, independente, se nao as exami- 
narmos com atencao. Examinando atentamente prefixes como 
pre, ob, ante, anti, etc., ou sufixos como oso, ico, eiro, tor, nte, etc., 
veremos que trazem certo significado ja hoje nublado pelo tem- 
po. Se no estado atual da lingua portuguesa ja nao existem in- 
dividualmente, podemos aceitar, com muita probabilidade, que 
em outras epocas nao foram assim. E' o caso de beautiful, plen. 
tiful, dreadful, mournful, cujo sufixo ful e o adjetivo vivo em in- 
gles, — full — tal qual em Mogiguacu, Mogimirim, Ipaugu, Itape- 
mirim, cujo sufixo agu ou mirim sao dois adjetivos vivos em tu- 
pi: agu (grande), mirim (pequeno). Diferencas, pois, essenciais 
nao existem que distingam a composi^ao da derivacao porque em 
ambos os processes ha compostos. Tanto e verdade que muitas 
vezes temos no mesmo vocabulo ambos os processes, o que e dito: 
forma?ao parassintetica: re-\-solv-\-er: des-{-nud-\-ar: co/n-fjun- 
ta+mente. 

Todas estas forma^oes de palavras nao sao, de fato, criacoes, 
no sentido rigoroso do termo, porem, utiliza^oes de material ja 
existente, quer na propria lingua, como amor-perfeito, pe-de-mo. 
leque, sempre-viva, malmequer, pesames, quer nos idiomas clas> 
sicos, assim: automdvel, aerodromo, eugenia, cinegetica, quer 
ainda combinando termos e sufixos de outras procedencias lin- 
guisticas: choferar {chauffeur-{-ar), futingar (footing-\-ar). Mo- 
dernamente ganha grande desenvolvimento o sistema de compor 
palavras, reunindo as iniciais ou as primeiras silabas de uma de- 
nomina^ao extensa, num vocabulo so. Sao as palavras de letras, 
como por exemplo: Socony {Standard Oil Company of New 
York), Hag {Hamburger Aktien Gesselscharft), Fab {Forga Aerea 
Brasileira), Feb {Forga Expediciondria Brasileira), Vasp {Viagdo 
Aerea S. Paulo). Para muitos, o costume de abreviar as palavras, 
tomando apenas uma parte do todo, e fonte de novos vocabula- 
ries — cine, cinema {cinematdgrafo) — Pinda {Pindamonhanga- 
ba), Guard {Guaratinguetd), auto {automdvel). Bus {omnibus, 
autobus), fone {telefone), foto {fotografia). Poderiamos ainda 
incluir nesta serie os hipocoristicos e as abreviaturas da lingua 
caseira: Quita {Mariquita), Tuda {Gertrudes), Tico {Antonio), 
Ze {Jose), nhora {senhora), nhor (senhor). 
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Tipos de Composigao 

Muitas sao as maneiras de juntar e combinar os diversos ele- 
mentos da composi^ao vocabular. A fonetica tem larga influen- 
cia, exigindo altera<j6es de finals ou insergao de novos sons quan- 
do a sequencia dos elementos se torne anti-eufonica, como sao os 
casos de agricultura, terremoto, petrdleo, vinadalho nos quais de- 
vemos tambem considerar a sintaxe, a dependencia miitua das 
partes componentes do todo. Mas quando a eufonia em nada 
se ofende, a simples juxtaposicao satisfaz: madreperola, girassol, 
pesames. A fonetica e a analogia com outros tipos ja existentes 
na lingua combinam-se em formacoes nas quais certos elementos 
aparecem esporadicos ou desaparecem, como em motornei- 
ro, como em principe-consorte por principe e consorte ou 
edra-raio, isto e, pedra de raio. A sintaxe exige tam- 
em certas acomodacoes de acordo com a dependencia 

mutua dos componentes do vocabulo. Temos, assim, o 
tipo tautologico em que aparece certo elemento repetido porque, 
transformado foneticamente, perdeu a sua primeira significacao 
na consciencia comum da sociedade: comigo, convosco, pois, a 
preposicao com ja estava alterada em go (cum+me -j-cum, cum- 
vos-cum). 

0 tipo copulativo nem sempre se mantem pelo fato comum 
da sincope do oonectivo: surdo-mudo, claro-escuro, principe-con. 
sorte onde desapareceu a conjuncao e primitivamente existente. 
As formacoes aliterantes pertencem a este grupo: sao e salvo, ti- 
que-taque, zipe-zape, a ferro e fogo, etc. 0 tipo, talvez, mais co- 
mum e o possessivo, quer ainda conserve a terminacao dos gene- 
tivos latinos, quer tal relacao venha declarada pela preposicao 
de: agricultura, terremoto, selvicola, celicola, pe de mole que, cor. 
ddo de frade, pdo de 16. E' comum a sincope da preposicao, po- 
dendo acarretar entao altera^oes ate no genero dos elementos, 
obedecendo a sintaxe de concordancia: farinha-triga, palha-mi- 
Ika, sapo-concho, macd-cuca, outrora) farinha de trigo, palha de 
milho, sapo de concha, macd de cuco. 0 tipo objetivo, em que um 
elemento esta preso ao outro como objeto direto, e tambem vul- 
gar: guarda-livros, tiro-prosa, guarda-costa, parabrisa, tapavento, 
matamouros. O latim preferia inverter a ordem dos componen- 
tes, antepondo o determinado ao determinante: legislator, saxifra- 
ga. O tipo analogico enfim compreende aqueles que apresentam 
infixes, muitos dos quais so se explicam pela analogia com outros 
ja existente, muitas vezes, sem explicacao plausivel. A eufonia 
pode ser invocada em muitos destes casos, tais como: chazal, 
bambuzal, solzinho, colherzinha, onde o infixo z e mero elemento 
eufonico. 
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Os Emprestimos 

A falencia das autarquias, na moderna civiliza^ao, nunca po- 
de existir nem sequer como tentativa, em linguistica porque ne- 
nhuns idiomas por mais ricos e antigos, tais como o sanscrito, o 
grego e o latim, bastaram a si mesmos, sendo-lhes necessario recor- 
rer ao vocabulario de outros, aceitando as contribui<j6es estrangei- 
ras. Este e o modo, por assim dizer, externo, de aumentar o lexico 
das linguas. A tese do purismo dos idiomas e perfeitamente anti- 
cientifica e pode ser defendida somente por aqueles que ainda nao 
deram acordo do seu atraso filologico. A acomodagao fonetica e 
prosodica e o maximo que se poder^i exigir na impossivel rejei^ao 
dos emprestimos. Necessita o portugues ainda hoje deste recur- 
so social, aceitando as contribui^oes estrangeiras em inumeros 
sectores das suas atividades expressionais, fiel ao principio de que 
verba sequuntur rem. 

A maioria dos linguistas admite por emprestimo somente o 
vocabulo estrangeiro, estranho ao idioma, que nele penetrou por 
necessidade ou por moda, v.g. vagdo, tender, guerra, gaita, abat. 
jour, piano, pastel, refrdo, palavras necessarias porque o portu- 
gues nao as possuia ou chauffeur, tailleur, bouquet, fandango, 
bolero, toilette, etc. que a moda Ihe impos, havendo na lingua pa- 
lavras perfeitamente correspondentes. Para Meillet, o conceito 
de emprestimo e muito mais extenso, admitindo como tal toda 
palavra cuja formagao nao possa ser explicada por outras for- 
mas anteriormente existentes no idioma. Desta maneira, admite a 
existencia de emprestimos internes, provindos do interior da pro- 
pria lingua e nao do exterior, de lingua estrangeira. Assim, pai, 
irmdo, casa, livro, cdo nao sao emprestimos porque continuaram 
o latim patrem, (fratrem) germanum, casamt librum, canem. Ja 
menino, guerra, equipar, anspecada, laranja, etc., embora existam 
ha muitos seculos na lingua, sao emprestimos externos porque 
vieram do espanhol, alemao, normando, italiano, arabe. Os vo- 
cabulos abafar (roubar), bigodear (enganar, passar a perna), ba- 
gunca (desordem), pedo (domador de cavalos), todos muito 
atuais, sao considerados pelo mestre frances como emprestimos 
internes porque passaram de linguas especiais, particulares, de 
grupos sociais, para a lingua geral da sociedade toda. Neste ca- 
so estariam todos os termos que da nautica entraram no uso co- 
mum de tbdos) como arribar (chegar, melhorar, crescer), perder 
a tramontana (desnortear-se), amdrrar a gata (embriagar-se), 
dar uma tesa (passar um repelao), etc. e outros que dos novos 
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e modernos meios de comunicagao nos vao surgindo: derrapar 
(deslise moral), c his par (correr a grande velocidade). 

A maior consequencia dos emprestimos para a semantica esta 
na alteragao do sentido que tais palavras sofrem, passando de um 
idioma a outro ou de uma lingua particular, propria de determi- 
nado grupo social para a lingua geral. O frances ordge, tempes- 
tade, modificou-se muito ao passar ao nosso idioma — aragem — 
que significa apenas vento brando e agradavel. Camarada ja 
nao e mais o companheiro de cdmara, mas amigo e, no Brasil, o 
empregado jornaleiro da lavoura. Padre nao e mais sinonimo de 
progenitor, mas, de sacerdote. Bonde, no Brasil, e o veiculo ele- 
trico e nao a caugao lan<jada para os fundos da companhia que 
tais veiculos ia lamjar. 

A grande causa dos emprestimos tern sido sempre a necessi- 
dade social em que se encontra determinada comunidade em re- 
lagao a outra superior tecnica e cientificamente considerada. As 
na?6es menos desenvolvidas recebem ideias, instituicoes, fatos, 
objetos, cada qual trazendo a sua denomina^ao, a sua nomencla- 
tura adequada. O latim sentiu esta superioridade do grego e por 
sua vez a exerceu em relacao aos demais povos que dominou e 
civilizou. 0 provencal e depois o frances exerceram grande do- 
minio sobre o portugues bem oomo o arabe e, em escala menor, 
as linguas germanicas, Depois do tempo das conquistas, muitos 
emprestimos vieram da Asia, Africa e alguns do Brasil. Moderna- 
mente o ingles esta cedendo valioso vocabulario tecnico ao nosso 
idioma. Ao portugues do Brasil deu a lingua geral, erroneamente 
dito tupi-guarani, grande numero de emprestimos, mormente, to- 
pdnimos: Atihaia, It ait aba, Jundiai, Itaquacetuba, Potirendaba, 
Jarinu, Itaim, Itapeteninga, Itapetinga, etc., — ou antroponimos: 
Juraci, Jaci, Anhangd, Anhanguera, Iracema, Araci, Guaraci, 
Guaraciaba, etc., — ou nomes de produtos da terra, flores, frutos, 
animais, peixes^ e assim por diante: coati, sagui, capivara, tatu, 
taperd, sabid, uru, jacu (animais); peroba, guatambu, piuva, 
guarantd, guarand, mandacaru, embira, angico, mangabeira (ar- 
vores) — aragd, pitanga, guarabiroba, manga, mangaba, jaca, 
abacaxi, sapota, sapoti, cambuci, camocim, uvaia (frutos). 

De um modo geral, pode-se dizer que os emprestimos quan- 
do sao termos tecnicos, nomenclatura cientifica ou esportiva, con- 
servam a mesma semantica. 0 ideal seria que tais emprestimos 
se acomodassem a fonetica e a grafia nacionais. Em grande par- 
te ja isto se vai dando. Assim, escrevemos e pronunciamos: fu- 
tebol, golquiper, pingue-pongue, chofer, buque, abajur, fan, dial, 
fascismo, dace (fassismo, dusse)j breque, bonde, clube, etc. pura 
perda de tempo e de energia querer criar palavras para substi- 
tuir os nomes tecnicos emprestados. Por isto e que ja se criou o 
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aforismo: verba sequuntur rem. Fenomeno muito curioso e o de 
tomar como emprestimos palavras nacionais, de torna-viagem, 
algo modificadas em sua fonetica e, as vezes, no significado tain- 
bem. O nosso feitigo viajou para a Franca e de la nos regressou 
fetiche com semantica e fonetica alteradas. Caoutchouc que foi 
da America ja voltou da Europa com tal roupagem estranha 
quando temos borracha. Sumatra nao passa de grafia inglesa do 
velho termo trazido da Asia pelos Portugueses Sumatra. 



CAPITULO VI 

Ainda o confeudo psiquico da palavra — As tres fases de 
Leroy — A base da semantica — Causas das mudangas do 
significado das palavras — A contribui^ao psicologica do 
indivlduo — A contribuigao da sociedade — A descontinui- 
dade da transmissao vocabular — Suas consequencias — 
Influencia gramatical — O desaparecimento do objeto sim- 
bolizado — Os sintagmas vocabulares — Os grupos socials 
— As girias — A lingua dos sexos — Os indios carajas. 
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O conteudo psicologico da palavra 

0 conjunto sonoro, materialmente, considerado^ v. g. rosa, 
mesa, Pedro, — so adquire a constituigao de palavra quando 
se transforma em simbolo do conceito, da imagem verbal, que o 
objeto, atraves dos sentidos, conseguiu imprimir na mente hu- 
mana. Somente existe, pois, palavra quando se estabelece a re- 
ferenda intelectual entre o vocdbulo, mero conjunto fonetico, a 
imagem verbal existente no intelecto e a cousa que tal imagem 
provocou e da qual e o conjunto o simbolo. No momento em que 
deixa de existir tal relagao, desaparece a palavra; no momento 
em que se da qualquer alteracao nesta relacao, da-se tambem 
qualquer modificacao no conteudo psicologico da palavra, no 
significado. Como se processa, entretanto, esta relacao entre 
objeto, imagem verbal e palavra? Carnoy, resumindo Leroy, re- 
duz tudo a tres fases distintas: percepcdo simples, percepcdo di- 
ferenciada, percepcdo verbal. Pronunciado que seja o vocabulo, 
v.v. exame, produz-se no ouvinte uma impressao vaga nao bem 
determinada, sem o menor vislumbre de entendimento. Ainda 
nao houve reflexao propria, necessaria para que tal impressao, 
tornando-se consciente, produza a compreensao, o conceito. Po- 
demos verificar este primeiro estado de cousas quando, na vida 
social, tantas vezes, interpelados sobre este ou aquele assunto, 
respondemos de maneira vagai imprecisa e so depois de alguns 
segundos de reflexao, corrigimos o que dissemos, talvez ate, de 
modo oposto. Quando ja nos foi possivel refletir e compreender, 
tornando consciente a primeira impressao sensorial, entao, pas- 
samos a segunda fase, da percepcao diferenciada. Positivamos o 
conceito, singularizamo-lo, despertando um novo estado interior: 
de prazer ou desprazer. Assim, ouvindo o estudante o vocabulo 
exame, tornando-o consciente pela reflexao, imediatamente o ava- 
lia segundo seu preparo ou despreparo cientifico, rodeando o con- 
ceito — exame — duma disposigao favoravel ou desfavoravel. 
Ja agora, de tal maneira compreendido o conceito e, por assim 
dizer, avaliado, pode despertar outros, formando um quadro. 
uma paisagem interior: exame, professor, sala de aula, livros, 
colegas. E' a percepcao verbal em toda a sua plenitude de signi- 
ficacao, em todo o seu potencial significative, capaz de provocar 
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outros conceitos intimaraente conexos. Carnooy reduz toda a teo- 
ria a estes tres aspectos: perceptual, — simples imagem sensiti- 
va; afetivo, imagem transformada em ideia pela reflexao e, por- 
tanto, capaz de atuar sobre a vontade, despertando prazer ou 
desprazer; conceitual, — a ideia compreendida e sentida pode 
despertar outras mais que com ela se relacionem intimamente. 

O primeiro estagio, meramente, perceptivo, nao e propria- 
mente semantioo, como v.g. quando ouvimos vocabulos desco- 
nhecidos. Se um rustico escutasse dizer a seu lado: pitecdntropo, 
aerodromo, basilica, teria a sua percepgao vaga, indeterminada. 
imprecisa, nada compreendendo porque a impressao sensorial 
nao foi capaz de despertarr a imagem verbal, sendo-lhe desco- 
nhecidos as relacoes entre tais simbolos sonoros e as cousas sim- 
bolizadas. Da-se o mesmo quando ouvimos linguas ainda igno- 
radas: a sequencia das palavras atinge-nos a parte sensorial sem 
que compreendamos coisa alguma pela ausencia da imagem ver- 
bal, que se nao produz. Repete-se o mesmo estado sensitivo 
quando vocabulos muito nossos conhecidos sao tornados em ac- 
cep^oes novas que ainda desconhecemos: o conceito verbal, es- 
pecial, a nova referencia estabelecida entre o simbolo fonetico e 
a cousa simbolizada, sendo por nos ignorada, nao pode desper- 
tar-nos imagem interior alguma, nao se dando, portanto, a com- 
preensao desejada. E' o que se passa com o vocabulario das lin- 
guas especiais, de determinados grupos sociais ou de certas re- 
gioes do pais. Esta frase: "O camardo chocou-se com a barata. 
atropelou a aranha e feriu o grilo" sera, talvez, incompreensivel 
fora da cidade de S. Paulo, ou pelo menos, fora do Estado de 
S. Paulo pelo fato dos vocabulos camardo, barata, aranha, grilo 
— possuirem conceito especial, especial referencia psicologica a 
objetos que nao sao comumente por eles simbolizados. Camardo 
e o carro eletrico, fechado, de cor vermelha; barata e certo tipo 
de automovel, o cabriolet; aranha e sinonimo de charrette; grilo 
e o guarda-civil que dirige o trafego das ruas. 

A semantica baseia-se essencialmente no aspecto conceitual: 
quando o conceito e permanente, aceito pela sociedade, a seman- 
tica se torna tambem fixa, estatica, como se ve nos termos Deus, 
ceu, mar. Mas se o conceito pode ser modificado segundo os gru- 
pos sociais, varia a semantica e passa de estatica a dinamica. Nos 
dicionarios, nos estudos de etimologia, temos a semantica exta- 
tica e esta pertence a lingua. Na fala viva da sociedade onde 
todos os grupos fragmentarios se integram, temos a semantica 
din&mica. E' esta, justamente, a que mais nos interessa, O ele- 
mento afetivo, dependendo do contexto, das associacoes correla- 
tas, e o grande fator das alteracoes semanticas, a contribuicao 
maior da sociedade. Todos os eufemismos repousam neste ele- 
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mento afetivo e as metaforas, em grande parte, bem como o sen- 
tido poetico, lirico on religioso das paiavras. O elemento afetivo 
e quem da vida aos sinonimos. Na semantica estatica campo, 
prado, labios, beicos, crina, cabelo possuem os seus conceitos de- 
terminados e fixos. Mas o contexto afetivo faz-nos diferenciar 
campo e prado, achando este mais poetico do que aquele; labios 
e beicos, classificando os primeiros como de maior delicadeza 
que os segundos que sao plebeus e prosaicos; crina e cabelo, dan- 
do aos irracionais o primeiro e ao homem o segundo. 

Este precioso e decisive elemento diferenciador, o afetivo, 
surge da sociedade, dependendo inteiramente do grupo social em 
que nos enoontramos, podendo variar de um para outro: jesuita, 
na expressao estatica dos dicionarios, nao e epiteto agradavel, 
despertando um contexto afetivo todo proprio; mas no grupo so- 
cial de tais religiosos, o contexto afetivo e todo outro, inteiramen- 
te oposto, sumamente honroso. Da-se o mesmo com judeu, con- 
siderado o termo no meio israelita e fora dele. Quando os tira- 
dores de pau brasil, geralmente, calcetas, profugos, banidos de 
Portugal, eram chamados brasileiros, bem pouco nobre era a pa- 
lavra. Mas hoje, com esta patria de tao promissor future, todos 
nos orgulhamos de chamar-nos brasileiros. Ja nao somos sim- 
ples tiradores de pau brasil: somos filhos do Brasil. A alteracao 
semantica foi extraordinaria porque extraordinaria foi a mudan- 
ca social do pais. 

Causas da mudanga do significado das paiavras 

Sendo a palavra uma entidade fonetico-psicologico-social, um 
mero sinal de convencao, cuja existencia nao reside na propria 
natureza das cousas, mas, na mente humana enquanto e um ha- 
bito psicologico de simbolizacao, claro esta que tern na sociedade 
as causas principais e determinantes das varia^oes de seu signifi- 
cado. Dada a oomplexidade de tais fenomenos semanticos, ainda 
nao foi possivel descobrir principios gerais leis ou formulas que 
os regessem, como se conseguiu para a fonetica e muito menos 
uma causa eficiente determinada de que todos fossem os efeitos. 
Varias sao as causas e se todas se unificam no resultado — a al- 
teracao do sentido das paiavras — cada qual atua por processo 
proprio, diferente do processo das demais. 

Como elemento fundamental de todas as altera^oes seman- 
ticas encontramos a contribuicao psicologica de cada individuo, 
a percepcdo e a associacdo de ideias. Na impossibilidade de criar 
para cada ideia, para cada emocao, para cada objeto, uma pala- 
vra especial, que Ihe fosse o adequado simbolo. o homem. apro- 
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ximando entre si os fatos semelhantes, costuma referi-Ios, psiqui- 
camente, a um mesmo sinal sonoro. Por este motivo, dificil- 
mente, encontramos palavra que nao tenha, ao redor do signi- 
ficado central, mais importante, outros significados que Ihe es- 
tejam, mais ou menos conexos. Frequentemente, por varias cau- 
sas sociais ou historicas, um destes significados secundarios e o 
que passa a principal, apagando completamente o primitivo. 
Quando dizemos chegar, temos em vista apenas o fato de termi- 
nar a viagem, o trajeto feito, atingindo a meta desejada. Nao 
pensamos, de modo algum, na agao de dobrar (as velas), plicare, 
donde nos veio o verbo. A palavra tostdo evoca apenas a ideia 
de moeda; ninguem se lembra de testonem, (cabe^a) que vinha 
impressa no dinheiro antigo. Carrasco, em portugues, e o exe- 
cutor das penas capitais e, por extensao, o homem cruel. 0 pri- 
meiro significado, entretanto foi apenas o nome de um desses 
executores de penas capitais, tornado celebre pela sua crueldade. 
Todo este trabalho de associa^ao, de oomparacao, de aproxima- 
cao de ideias, e puramente individual, depois tornado coletivo 
pelo uso aceito na sociedade. Ainda quando expressamos varias 
referencias psiquicas, imagens verbais, por um mesmo simbolo, 
como e o caso de folha — de arvore, de livro, de porta, de janela, 
de faca, — ha sempre uma circunstancia qualquer que diferen- 
cia entre si ideias tao proximas e conexas. 

Ao lado deste processo totalmente psicologico, individual, 
outro nao menos interessante, ainda de associacao de ideias, a 
substituicao. Certos conceitos, quer por delicadeza social, quer 
por motives religiosos ou meramente supersticiosos, nao pdem 
mais ser expresses pelos simbolos pelos quais sempre o foram. 
Que faz o individuo falante? Recorre a substifuicoes, a outros 
simbolos, longiquamente adequados. 0 ato de nascer foi nobre- 
mente traduzido ate o seculo XVII por parir. E' a palavra de 
que se serve o P. Yieira em sens sermoes anda quando se refere 
ao nascimento de Cristo. Disse-se depois dar d luz. Atualmente 
ja ninguem mais ousa empregar esta expressao e a substitui por 
outras como: ter um menino, enriqnecer o Jar. O nome das en- 
formidades exige sempre substitutes: tisica e agora tuberculose 
que ja passou a peste branca, fraqueza pulmonar. A embriagues 
e o diabo sao, certamente, os nomes que possuem maior numero 
de substituicoes. Malcriado passou a ser neurastenico. Mentir e 
hoje simplesmente faltar a verdgde. 

Este fundamento psicologico, porem, nao e a causa eficiente 
das alteracoes semanticas. Nao e a condicao psiquica do homem 
considerado individualmente que determina todas estas substi- 
tuicoes, associacoes e restrigoes de simbolos, mas, a sociedade. 
Quer-se com isto dizer que o individuo, sozinho, nao procura todo 
este jogo vocabular para a expressao de suas ideias. Se o faz, 
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dade a que ele pertence. Portanto, a causa ultima e realmente 
eficaz e a sociedade. Mas a sociedade nao conseguiria todos es- 
tes efeitos se o individuo nao fosse capaz de tais atos psicolo- 
gicos com a percepcao e a associacao de ideias ou de vocabulos 
para expressa-las. Nisto damos inteira razao a Meillet contra 
Wundt, Herzog, Darmesteter e Carnoy. 

Nesta possivel e frequentemente realizada substituicao da 
ideia principal pela secundaria reside outra condicao necessaria 
a todo fato semantico. O aprendizado duma lingua, seja ainda a 
materna, e feito ciclicamente: aprendemos as palavras com o seu 
significado atual, que muitas vezes nem sequer lembra o primi- 
tivo, o etimologico. Entre uma crianca do seculo XIX e outra do 
seculo XX existe uma separa^ao nos respectivos ciclos educativos: 
muitas palavras que no seculo XIX tinham tal significado, cessa. 
ram de o ter no seculo XX, revestindo-se de outro conexo. Houve 
entre ambos os ciclos uma interrupcao na transmissao do sentido 
vocabular. Foi esta descontinuidade que permitiu a substituicao 
da ideia, embora ficasse o mesmo simbolo sonoro. Exemplify 
quemos: formiddvel, em qualquer autor do seculo XIX tern ainda 
a sua significacao etimologica de apavorante, que ncute medo: 
um animal formiddvel, um exercito formiddvel, — mas atual- 
mente ja tomou outro aspecto: que desperta admiracao, que ^ 
excelente e ate mesmo excelentissimo: um livro formidavel, um 
doce formiddvel, uma festa formiddvel. O simbolo e o mesmo, 
porem, a sua referencia psiquica e ja bastante diversa, funda- 
mentalmente conexa com a primeira. Do radical de hospes, hos- 
pitis, hospede, conhece a lingua portuguesa hospedaria, hospital 
hospicio. Esta ultima palavra foi sinonimo perfeito da primeira 
e todos ainda nos lembramos das col-etas pro Hospicio da Terra 
Santa. Fundados, porem, os hospitals para dementes, as novas 
geracoes receberam, no ciclo de seu aprendizado, o vocabulo hos- 
picio com referencia propria e direta aqueles estabelecimentos. 
Atualmente ninguem seria capaz de empregar todos estes sinais 
com a mesm aideia. 0 significado etimologico de aperitivo, quer 
tomando por base a raiz aperire, abrir, quer o emprego proprio 
na linguagem medica de outrora, era o de purgante. Houve uma 
descontinuidade na transmissao desta palavra com este signifi- 
cado e quando novamente apareceui trouxe, fundamentalmente, 
ainda o de abrir, mas, ja relacionado com apetite, passou a signi- 
ficar abridor do paladar, beberete. E' de suma importancia, por- 
tanto, este aspecto do aprendizado linguistico por meio de ciclos, 
havendo entre eles uma cessacao do significado vocabular. 0 
individuo, por v^rias causas todas sociais, historicas, ^ticas, re- 
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ligiosas) substitui a significa^ao primitiva central, por outra se- 
cundaria, mantendo, porem, o mesmo sinal sonoro, o mesmo vo- 
cabulo. 

Essa descontinuidade na transmissao do vocabulo pode apre- 
sentar ainda outro aspect© de grande relevancia no jogo seman- 
tico: a separacao do termo do grupo etimologico a que pertencia, 
seja pelo desaparecimento dos demais, perdendo-se, assim, a no- 
^ao de unidade etimologica, seja pelas alteracoes foneticas por 
que passou a palavra. O latim florem dera-nos //or; mas o grupo 
pi, palatizando-se, por via de regraj em ch, tal como se ve em 
pluviam = chuva, plorare =chorar, plenum = cheio, deu-nos 
tambem chor e, no diminutivo, chorinha ou no aumentativo cho- 
rdo. O diminutivo aparece ainda como nome de certo trovador 
medieval, Pay Gomes Chorinho; o aumentativo vive at6 hoje e e 
o que nos interessa. Destacado o termo chordo do grupo flor, 
flordo, ao qual pertence etimologicamente, mas do qual se afas- 
tou pela transformacao fonetica da palatiza^ao, perdeu o signifi- 
cado primitivo. Pela mesma transformacao fonetica achou-se 
aproximado do grupo de plorare = chorar e todos viram no cho- 
rdo certo significado triste, lacrimoso, funebre, plantando-o nos 
cemiterios. Ao lado de ruber havia tambem robur, robus, robus, 
significando vermelho; mas sendo forma dialetal, foi suplantada 
pela latina rubrum que ainda conserva o significado primitivo 
rubro. Destacada assim a palavra robus, robur, robum do grupo 
etimologico, tomou segundo significado, acidental outrora e hoje 
essencial de forte, donde o nosso robusto, robustez. Houve, co- 
mo sempre, uma associacao de ideias: robus era empregado pe- 
los rusticos e indicava, especialmente, o vermelho das veias, do 
sangue e como toda pessoa forte, de boa saude, e corada, ver- 
melha, passou robus a esta segunda significagao: saude, forca. 0 
adjetivo Undo e o mesmo limpo, provenientes ambos do latim 
limpidum. A transformagao fonetica os separou, ficando cada 
qual com um significado proprio. Deu-se o mesmo com vagina e 
bainha. 

Esta deslocacao do nome que se ve separado do grupo ini- 
cial tem outra semelhante na contextura da frase. Pela necessi* 
dade da expressao, pela intengao cada vez mais acentuada de 
clareza que as lingua neo-Iatinas sempre evidenciaram, varios 
elementos gramaticais foram destacados dos seus congeneres e 
aplicados a outras funcoes na frase para melhor expressar o pen- 
samento. Este deslocamento deu ao termo novo significado ou 
Ihe tirou toda e qualquer significacao. O latim nao possuia ar- 
tigo. As determinacoes eram deficientes, concorrendo muito pa- 
ra a obscuridade e indeterminacao de varios textos classicos. Ja 
o grego era muito mais determinado, claro e precise justamente 
porque dispunha deste auxilio gramatical. A necessidade da de- 

— 64 — 



terminacao do pensamento fez que os romanos comecassem a 
usar o demonstrative, ilium, illam, ipsum ipsam como auxiliar 
determinante, esclarecedor da frase. Assim, desde o latim vul- 
gar ate os atuais linguas romanicas, tais demonstratives perde- 
ram o significado primitivo para assumirem o de simples artigo. 
Meillet exemplifica este ponto com o adverbio magis: "Le mot 
latin magis "plus" de plus, bien plus", place en tete de la phrase, 
comnfe il arrive deja en latin, fait I'effet d'une liaison entre deux 
phrase et devient le francais mais" (L. Hist, et L. Gen. 240). Em 
portugues este exemplo reforca-se com a questao fonetica: distin- 
guimos perfeitamente mais, adverbio, e mas conjuncao. Desta 
forma, se para o frances e o latim a causa da transformacao foi 
a coloca^ao da palavra "en tete de la phrase", em nosso idioma 
a diversificacao fonetica concorreu fortemente para a separacao 
das funcoes e dos significados. 0 vocabulo homem, designando 
o genero humano, era ja de si vago e indeterminado. Daqui a 
passar a pronome meramente indefinido foi facil e encontramos 
em todas as linguas romanicas nesta nova significacao. A lingua 
arcaica e classica o conheceu com muita frequencia. 0 dito evan- 
gelico: "Nem so de pao vive o homem" deve ser traduzido mo- 
dernamente por: "Nao se vive so de pao", porque o indefinido 
se moderno equivale ao homem de outras epocas do idioma. 0 
latim vulgar usou, ao lado das impessoais passivas dicitur, fertur, 
a impessoal de voz ativa dicunt, ferunt. Ao lado dos impessoais 
classicos opportet, pudet, piget, empregou o vulgar hahet, debet, 
etc. Este verbo cuja significacao era possuir, ter, usado impes- 
soalmente, passou a significar existir: "Habehat autem de eo loco 
ad montem. Dei forsitan quatuor millia totum per valle ilia, 
quam dixi ingens." (Silviae Peregrin, ad Loca Sancta). Foi a 
funcao impessoal deste verbo que ihe mudou o significado, pas- 
sando ao de existir, tal qual temos em portugues: "Havia po- 
rem daquele lugar ao monte de Deus, talvez, quatro milia etc." 
A lingua arcaica e classica empregou, em lugar de haver, impes- 
soal, o verbo ter-. "Apenas tern quinhentos homens naquela for- 
taleza" (J. Freire). "Nos matos da costa tern muito brasil e pan 
preto. de que todos os anos se carregam mais de cem juncos pa- 
ra a China. Aimao, Camboja e Champa e tern mais muita cera, mel 
e acucar" (Fernao M. Pinto — Pereg. 11-79). No Brasil este em- 
prego e quotidiano ate por pessoas de estudos. A impessoaliza- 
cao de ter Ihe alterou tambem a semantica, passando a sinonimo 
de existir. 

Outro tipo de altera^ao semantica, aponta Meillet, e a alte- 
racao social que faz desaparecer o objeto, o costume, o conceito, 
outrora intimamente relacionados com a palavra que Ihes servia 
de simbolo sonoro. Exemplo caracteristico nos e a palavra man- 
cebo que se deriva, foneticamente, de mancipium. O romano 

— 65 — 



permitia a escraviza^ao por direito de conquista ou de guerra. 
Era isto, justamente, o que significava mancipium, derivado de 
manu captum, preso, aprisionado militarmente, a for^a. Natu- 
ralmente os fortesj sadios, capazes de produzir bom trabalho e 
dar lucro, eram os preferidos. Os velhos, portanto, era postos 
de lado e, assim, os mancipii, escravos, eram mo^os, jovens, por- 
que fortes. Extinto o costume, o direito de tal escravizacao sob 
a influencia do cristianismo, desapareceu a referencia psiquica 
ate entao existente entre mancipium e prisioneiro de guerra. 0 
simbolo tomou nova referencia, aquela que Ihe estava conexa, 
que era um dos seus significados secundarios: o de moco, jovem. 
forte. Nesta significa^ao a recebeu o portugues. Temos na lin- 
gua arcaica e classica o substantivo mancehia como sinonimo de 
mocidade, juventude. Dom Duarte, no "Leal Conselheiro", ex- 
plicando as fases da vida humana, escreveu: "A repartimento das 
hidades poderemos apropriar estas partes do entender: e as hida- 
des som per muytas maneiras repartidas. mas hua que poem os 
letrados, que bem me parece chama ifancia ataa vij annos, pue- 
ricia ataa xiiij, ataa xxj adollacencia. mancebia ataa cinquoenta. 
velhice ataa Ixx senyum ataa Ixxx. e dally ataa fym da vida 
decrepidue" (Edi^ao de Roquette — p. 16). Frei Luis de Sousa 
e o ultimo que emprega mancebia neste sentido, Camoes disse: 
"Manceba gente". A ideia conexa e secundaria de moco, forte, 
ja agora ideia principal, trazia consigo ainda outra que depois 
se desenvolveu: e na mocidade, na mancebia, que mais forte se 
estadeia o amor e mancebo passou a significar amante. Daqui o 
repudio da palavra mancebia no sentido do "Leal Conselheiro". 
pois, passara a designar o con junto das mulheres publicas e tarn- 
bem o local onde elas se reuniam. Existe ainda hoje o verbo 
amancebar-se, como sinonimo de amaziarse. No Brasil, e, tal- 
vez. cm Portugal tambem da-se o nome de mancebo ao cabide 
de fres pe, geralmente, de longa haste onde varios suportes ser- 
vem para neles se dependurarem roupas, chapeus, etc. Parece- 
nos que tal significado seja reminiscencia do antigo conceito de 
forte, robnsto, pois, o mancebo (escravo) era empregado para ser- 
vices como transporte de peso, de cargas. 

Pater, mater, diz Meillet, nao significavam, no geral da lingua 
indo-europeia, o mesmo que genitor, genitrix, genitores, gerado- 
res dos filhos, mas, apenas os chefes da familia. Ja em latim e 
grego e sanscrito, encontramos tais vocabulos na significacao de 
genitores, porque o sistema patriarcal ja havia desaparecido. 
Com a vinda do cristianismo, patrem tomou o significado de che- 
fe religiose, sacerdote. A lingua portuguesa ainda mantem a 
palavra em tal referencia, e o que e mais interessante, diferen- 
ciou-a foneticamente: padre e o sacerdote; pai e o genitor. Quan- 
do a nossa patria tinha o nome de Terra de Santa Cruz", uma 

— 66 — 



das fontes da incipiente riqueza era a extraccao do pau brasil, 
muito empregado em tinturarias. O servigo era arduo e para 
tal recrutavam os desclassificados sociais; gales, calcetas, banidos 
do Reino. Ser extractor de pau brasil, ou como entao se dizia, 
hrasileiro, era vergonhoso. Mudada porem a denominacao da 
terra para Brasil, houve profunda e radical altera^ao no conceito 
social: hrasileiro nao era mais mero adjetivo profissional, e sim, 
adjetivo patrio: designava quem nascido havia no Brasil. A no- 
va referencia psiquica e absolutamente outra. O primeiro inte- 
lectual, que usou do termo em suas obras. foi Frei Vicente do 
Salvador, no sen livro "Historia da Custodia Franciscana do 
Brasil" Fenomeno semelhante e o que se da com o adjetivo mi- 
neiro. Em toda parte do mundo, e adjetivo profissional, desig- 
nando aquele que trabalha nas minas. O Estado hrasileiro, cha- 
mado, antigamente, Provincia das Minas Gerais, passou a ser 
apenas conhecido sob o nome de "Minas" e mineiro e todo aque- 
le que em tal territorio nasce, seja medico, padre ou comerciante. 

Variante deste processo social e o do desaparecimento do 
objeto sem contudo desaparecer totalmente a primitiva referen- 
cia psiquica, porque novo objeto substituiu o primitivo. com al- 
teracoes mais ou menos profundas. No equipamento das tropas 
medievais a couraca era de grande valor defensivo. 0 conro en- 
tremeado de metal podia resistir as lancas, as espadas nas lutas 
individuals. A invencao da polvora, revolucionando toda a ta- 
tica da guerra, tornou imiteis as couracas. Mas o revestimento 
metalico dos navios, dos modernos tanques. tendo a finalidade 
que tiveram outrora as lorigas, colas e malhas, ainda que nao se- 
jam mais de couro, continuam a denominar-se couracas. Os na- 
vios e os tanques sao encouracados, mas de couro mesmo, nada 
neles existe. Em alguns destes simbolos foneticos, a referencia 
por eles mantida, nao diz mais respeito a cousa em si mesma 
considerada, e sim, ao processo da aplicacao de tal cousa. E' 
o que vemos em chumbar dentes a ouro, a platina. a porcelana, a 
granito, etc. Primitivamente as caries dentarias eram obturadas 
a chumho e daqui chumbar. Depois, variando embora o mate- 
rial empregado, o processo de obturacao continuou o mesmo e o 
verbo chumbar passou a sinonimo de ohturar. Deu-se o mesmo 
com embarcar, no tempo em que as viagens maritimas eram as 
verdadeiras viagens. Variados os meios de locomocao, viajan- 
do-se de aeroplano^ de carro eletrico, etc., o verbo embarcar to- 
rnou a significacao ampla de "entrar num veiculo". E daqui, 
emharca-se no bonde, no aviao, no automovel que nao sao barcos. 

Os sintagmas vocabulares, quando se tornam de grande uso, 
terminam por fundir o significado complete do conjunto na 
principal de suas palavras que, sozinha, passa a representar o 
todo, tomando entao novo significado. Um dos mais antigos, 
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heranca do latim, asinus burrus, ao pe da letra asno vermelho, 
esta representado em portugues e castelhano apenas por burro. 
Outro, que nos veio da Biblia; o arco da velha alianca, — vive 
ainda sob a forma comum de arco da velha. Muito conhecido 
sao: cana de Bengala, chapeu de Chile, chapeu de Panama, cha* 
ruto de Havana reduzidos, respectivamente, a bengala, chile, pa- 
namd, havana. Os sintagmas trazem todas estas alteragdes do 
signifciado, pois, unindo-se duas ou mais palavras, cada qual 
com o seu sentido proprio, dele se despojam para constituirem 
um terceiro diverse. E' o caso do doce brasileiro pe de moleque, 
baba de moga ou das flores e ervas; sempre-viva, ndo te esque. 
cas de mim, malmequer, pega-ndo-me-larga, e de outras compo- 
sicoes conhecidas; pesames, bentevi, pax tecum (bobo). etc.. 

A mudanca de costumes, a pregagao de nova doutrina so- 
cial ou religiosa, os preconceitos sociais, sao novas fontes de al- 
tera^ao semantica. Neste ponto nenhuma doutr'na social-reli- 
giosa trouxe maior numero de modifica^oes de significa^ao que 
o cristianismo. Basta percorrer o vocabulario grego que nos veio 
por intermedio dos Evangelhos para que tenhamos rapida im- 
pressao das profundas alteracoes semanticas provocadas pelo 
cristian'smo. 

Todo o vocabulario quer grego, quer latino, sofreu as in- 
fluencias da nova pregagao, conservando-se os sinais foneticos, 
mas com referencias psiquicas completamente diversa. Batizar 
ja nao e mais somente lavar, imergir na agua, mas comunicar o 
sacramento. Anjo nao e simplesmente o mensageiro e sim, o es* 
pirito celeste. Cemiterio, cujo significado etimologico e dormi- 
torio, sob a influencia da ideia crista da ressurreicao e o local 
onde dormem os que acordarao no Senhor. Presbitero, com 
parativo de presbites, do significado simples de mais velho, pas- 
sou ao de chefe religioso. dando prete em italiano, pretre em fran- 
cos, presbitero em nosso idioma, smonimo de sacerdote. Agonia 
nao 6 so um combate, mas, o ult'mo do homem, que antecede a 
morte. Basilica ja nada mais tern de ver com basvleos, rei, por- 
que passou a denominar determinadas igrejas privilegiadas. Os 
exemplos de lingua latina sao tambem numerosos: viaticum nao 
corresponde mais a farnel, mas a eucaristia. alimento para a der- 
radeira viagem. Tonsura e o corte de cabelo quase sacramental 
que Hga o clerigo a Igreja. Baculum, antes mero arrimo de pas- 
tores, e o cetro religioso do bispo. Hostia e agora sinonimo de eu- 
caristia. 

A sociedade moderna ainda que nao queira conhecer as clas- 
ses de que sempre se compuseram as de antigamente, conserva, 
contudo, os proletdrios, na significacao de quern v've do seu ser- 
vico, que nao dispoe de meios de renda, nao vendo mais no fun- 
damento desta classe a prole, como viu a primitiva gente romana. 
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Se o pagamento nao e mais avaliado no punhado de sal, conti- 
nuam os proletarios a perceber saldrios. Se a base da avaliacao co- 
mercial ja nao continua sendo o rebanho, a res, pecus, prosse- 
guem os ricos a ser chamados pecuniosos, e todos procuram ter 
pecimia, formar o sen peculio e a justica ainda pune os crimes de 
peculato. 

O decoro da sociedade, a elevacao moral dos povos, disfar- 
cando os sentidos mais cms das cousas e fatos, evita on substitui 
os simbolos foneticos de tais referencias. Moca, nos Estados do 
norte do Brasil, e vocabulo condenado pela sinonimia que tern 
com manceba, concubina, amante. Nestes mesmos Estados, dama 
e palavra pro'bida pqrque equivale a prostituta, mormente, se 
acompanhada de mulher (mulher-damo). Em todo o Brasil, ra. 
pariga tern o mesmo significado pejorative. Amigo, palavra tao 
doce nos labios das "fremosinhas" medievais, dando ate origem 
as famosas cantigas d'amigo, esta hoje condenada por ser sino- 
nimo de amante. A expressao: fazer as necessidades, que ja era 
eufemismo, pois que o verbo legitimo fora condenado, encontra 
na linguagem das escolas substitutas, como; ir Id fora, ir aonde os 
reis vdo sozinhos, ir aonde os anjos nao vdo. Em certo colegio re- 
ligiose dizia-se pagar o Bernardo porque pagar o Bernardino era 
simplesmente ir ao mictorio. 

A velha teoria de que as palavras tinham valor significativo 
intrinseco e forca suficiente para realiza-lo quando pronunciadas, 
tornou tabus numerosos vocabulos. Os esforgos da instrucao teem 
sido impotentes para debelar o medo supersticioso e daqui os mil 
nomes que possui o diabo, a proibitjao de pronunciar o nome de 
Deus e o horror que o povo ainda sente a certos nomes de enfer- 
midades: ferida brava, ferida ruim, ferida que come e jamais can- 
cro. Alguns ainda se arriscam a dizer cancer, mas, cancro, nun- 
ca! O povo nao diz que alguem ficou louco; prefere os circunlo- 
quios: ficou gira, ruim da cabeca, sofre das ideias. Os juroes in- 
cutem pavor. As exclamacoes tais como peste! desgraca! Sao 
evitadas porque a pessoa podei realmente, ficar desgracada e so- 
frer de peste. Alguns levam o pavor ao ponto de evitar a palavra 
cemiterio preferindo campo santo ou ainda mais pitorescamente: 
a chdcara do vigdrio, a terra dos pes juntos. 

Todos estes motivos de alteracoes semanticas, considerados 
sob tantas modalidades diversas, reduzem-se, afinal, a grande 
causa de tudo, — a constituicao da sociedade, seus usos e costu- 
mes, leis e crencas, que, em perene transformacao, refletem as 
suas necessidades nas palavras de que sao simbolos e sinais fo- 
neticos. A maioq porem, de todas estas causas e a multipla di- 
visao e subdivisao da sociedade em grupos profissionais, fraccoes 
do grande todo, que apesar de viverem no conjunto da comuni- 
dade, formam dentro dela verdadeiras celulas onde a lingua ge- 
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ral se especializa em vista de certo objetivo todo especial e onde 
novos termos, necessaries as necessidades expressivas de cada 
grupo, sao elaborados, podendo depois penetrar nis dominios da 
lingua comum. A constitui^ao feudal da sociedade medievica, a 
existencia dos mesteres, com bairro determinado, uniforme, ora- 
go e pendao proprios, constituindo o aprendizado do mester ver- 
dadeira iniciagao secreta e, por vezes, misteriosa, deu origem a 
linguas proprias, girias e caloes de classe de que nos e testemunho 
ainda hoje a lingua dos ladrdes. Tais possibilidades linguisticas 
sao, modernamente, impossiveis pelo desaparecimento de tal dis- 
posigao dos oficios. Mas mesmo assim, todos eles possuem seu 
dialello, a sua Hngiuagem. desconhecida aos nao iniciados. A 
oonversa^ao entre advogados, com os sens arcaismos, suas ex- 
pressoes tabus, sem as quais os documentos se tornam irritos, as 
suas formulas que datam do tempo ainda dos Afonsinhos, difere 
muito da conversa^ao entre medicos, recheada de terminologia 
grega, de modos de dizer que somente a classe entende. Mandril, 
a antiga pe^a de madeira com que se limpavam os canhoes, e 
agora a delicadissima haste metalica com que os medicos desobs- 
truwn as agulhas de injetar. Um caso bonito e justamente um 
caso ja perdido, horrivel. em ultimo estado de conserva^ao. Cons- 
tipagdo e prisao de ventre. Ambulatorio e qualquer sala de cura- 
tives. Intervengdo e a abertura do corpo humano. Choque ope- 
ratorio e o eufemismo para dizer que o cirurgiao errou, matando 
a vitima. A vida militar, a vida de caserna, possui tambem o seu 
vocabulario proprio e quase sempre pitoresco. Levar uma tesa e 
tomar descompostura. Quebrar um galho equivale a resolver uma 
dificuldade disciplinar. Ser barreira no regimento e ter valia, im- 
portancia. Crente chamam aos fingidos, aos que aparentam bon- 
dade e depois aplicam penalidades. Bombardear e atacar, ser 
adversario de outrem fazendo-lhe mal. Sargentear, derivado de 
sargento, corresponde a tomar conta, vigiar, dirigir. Caxiar, ver- 
bo formado de Caxias, e sinonimo de energia, disciplina, trazer 
tudo no rigor militar. A' carne seca de todos os dias dao o nome 
de jabd. Bagunga, baderna significam desordem, briga, motim. 
Nos colegios ha tambem uma giria que varia de estabelecimento 
a estabelecimento. Colar, servir-se de meios ilicitos nos exames. 
Assoprar, ensinar as respostas, a meia voz. Cabular, enforcar, ga- 
zear, fazer gazeta, correspondem a faltar as aulas. Boiar quer 
dizer ignorar as respostas quando interrogado. E' o mesmo que 
dar fogo, sobrar. Vomitar e justamente o contrario: saber tudo, 
dizer tudo depressa. Pescar: arriscar exames. Bagagem: o mi- 
mero de pontos necessarios para passar. Diz-se tambem, fechar 
mddia, estar fechado. Ate nos "cafes" nao deixa de haver lin- 
guagem propria: media (cafe com leite, pao e manteiga); pinga- 
do (cafe com muito pouco leite); d francesa (mais leite que ca- 
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paulista (cate forte); vira (o cafe servido nas xicaras, ou tam- 
bem o empregado que distribui tal cafe, ou ainda: os bules de 
cafe). Quando os bules ficam vazios, o empregado, para pedir 
que os encham de novo, grita apenas; vira mais\ Quanto mais 
numerosa e a classe, maior numero existe de palavras especiais. 
Desta forma, a linguagem da lavoura e, talvez, a mais considera- 
vei e tanto foi ja no proprio latim que Marouzeau chegou a clas- 
sificar o latim como "lingua de camponeses". Em toda a idade 
media e ainda hoje, mas, ja menos consideravelmente, a grande 
lingua especial foi a dos bandidos, dos gatunos, verdadeira lingua 
internacional. Varios estudos foram dedicados a este argot dos 
malfeitores, como se diz na Franca, a Germdnia, como se diz na 
Espanha. No Brasil tambem ha merecido estudos, como por 
exemplo, o trabalho "A Vida dos Ladroes", publicada em S. Pau- 
lo, em 1922, da autoria do snr. Lincoln de Albuquerque, nesse tem- 
po, subdelegado de policia, Usando de fonetica e sintaxe comuns 
a lingua geral, o dialeto ou melhor, a giria dos gatunos. e total- 
mente incompreensivel a quern nela nao estiver enfronhado por- 
que a significacao de cada palavra e propria. Os termos nem 
sempre sao de cunho portugues, mas, muitas vezes procedem de 
origens internacionais. Mas o cunho caracteristico e a semantica 
toda especial e, por isto mesmo, de grande interesse para o nosso 
estudo. Erases como estas, sao de compreensibilidade apenas 
para os que ja tiverem conhecimento de tao estranha lingua: 
Desgugue a pera e tire o caroco: Abra a bolsa e tire o dinheiro. 
Man ja o tempo do tira, o otdrio estd a la gorda e a guita em punga 
na sotala: Observe o agente de policia que o sujeito tern muito 
dinheiro, facil de roubar e esta no bolso de dentro do paleto. 
Fiz uma mina bacana em dois lucas, am bobo fumante e am bri- 
Iho, level a cana de urn boton mas passei am toco de quatro gam- 
bias e me espiantei: Roubei uma mulher rica em dois contos de 
reis) um relogio de ouro e um anel com brilhantes. Fui preso 
por um soldado, mas, dei-lhe quatro notas de cem mil reis e fugi. 

O vocabulario e rico e sumamente curioso. Do excelente es- 
tudo do snr. Lincoln de Albuquerque, citamos alem das frases 
acima transcritas, mais estas amostras: 

Abrir o livro: verificar a quantia furtada, injuriar, des- 
compor. Acampanado: seguido, acompanhado por alguem. 
Achacar: conseguir dinheiro de alguem, iludindo-o de qualquer 
forma. Achacador de otdrio: gatuno passador do conto do 
vigario. Adeus Jurema: frase com que se despedem os ladroes 
das mulheres. Adoquim: posto policial. Aduana: roupa fei- 
ta. Afanar o mudo: roubar igreja. Alegre: relogio de pa- 
rede. Alfinete: punhal, estoque. Alveitar: medico. Andantes: 
pernas. Arifes: tesouras. Autopsiar: roubar a vitima quando 
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esta dormindo. Bacano: rico, bonito. Bad: caixao de defunto 
Bandeira: venda de objetos furtados. Baratinar: plantar verde 
para colher maduras. Berrante: revolver. Bitu: manteiga. Bo 
bo: relogio. Bofia: agente de policia. Brete: pao. Brilho: ane 
com brilhantes. Burrega: libra esterlina. Cabelo: serra peque 
na, fina, propria para oortal metais. Cala: carruagem. Camiso 
lim: bolso do colete. Campionato: delegado de policia. Cantan 
te: despertador. Capitdo: galo. Celosa: navalha. Convento 
cadeia. Culatra: bolso traseiro das cal^as. Curioso: juiz, Des 
prezo: lixeiro; donato: morador da casa que vai ser roubada 
Dragdo: dono do botequim. Dura: ato de passar o bra^o ao pes 
coco da vitima para que nao possa gritar. Engrupir: enganar 
Enrustir: esconder. Escolaca: casa de jogo. Escracho: retrato 
Espinho: punhal. Esparro: encontrao dado na vitima para rou 
M-la. Falante: advogado. Felpuda: maquina de escrever. Per 
raqem: prisao. Ferreiro: cao de guarda. Fula: nota sem valor 
falsa. Fulastra: individuo que nao presta. Fusilar: denunciar 
Ganso: ponta de cigarro. Gazeta: amante de ladrao. Graia: ca 
valo. Grampus: pernas. Grampos: maos. Grupista: mentiroso 
Guita: dinhe'ro. Imbronda: molde de cera para fechadura. In 
certos: botinas com sola de borracha. Jeremias: crianca que cho- 
ra nuando acorda. Lancear: roubar carteiras, empregando dois 
dados. T.aracha: mentira. Luca: um conto de reis. Lunfa: la- 
drao. Luz: dinheiro. Manso: colchao. Majorengo: delegado; 
majorrnno micho: sub-delegado. Micho: pobre, de pequeno va- 
lor. Ministro: ladrao de galinba. Morfar: comer. Mosquito: 
lenco. Naif a: faca. Neris: nada. Paro: maco de iornais velhos 
simulando dinheiro. Paloma: mulher da vida. Pelosa: cabrita. 
Peloso: sobretudo. Penante: chapeu. Penosa: galinba. Pisan- 
fr: botinas. Pivete: menino. Raspante: pente. Santero: indivi- 
duo que fornece instrucdes aos ladrdes. Sonambulista: narcoti- 
zador. Tio: homem rico. Tira: agente de policia. Toco: grati- 
ficacao dada pelo ladrao ao agente de policia. Valentina: dele- 
gado. Vento: dinheiro . Verde: mato. 

Outra classe social, que usa de lingua propria, e o meretricio. 
Os termos sao todos franceses. interessando diretamente a seman- 
tica desta lingua e nao a nossa. 

Do exame destas linguas particulares, destas linguas de gru- 
pos sociais. notamos que somente o signifcado se altera de um 
grupo a outro on de todos comparados com a lingua geral. A 
fonetica, a prosodia continuam as mesmas. Nota-se tambem o 
infernacionalisnio de tais linguagens, provindo as palavras de 
quase todas as nacoes do mundo, predominando as francesas e 
espanholas. Observando ainda que os termos da lingua comum, 
ao penetrarem na lingua propria de cada grupo sofrem uma res- 
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tricdo de sentido e quando o fenomeno e inverse, quando o termo 
passa do grupo social para o dominio geral da linguagem, da-se 
entao a^ generalizacdo da significacao. Derramare, pela propria 
formacao: de-{-ram-\-are, significava a poda, a monda das arvo- 
res, o corte dos ramos. Pertencia a lingua propria da agricultura. 
Passado o verbo a lingua geral, alargou-se o sentido, passando a 
significar espargir, nao so ramos, mas liquidos tambem: derramar 
dgua, derramar beneficios. Assim, romeiro era o que empreendia 
a visita a Roma; criados outros centres religiosos, fossem eles 
Compostela, Lourdes on Fatima on N.S. da Aparecida, todos os 
que tal viagem empreendiam com o mesmo fito religiose, passa- 
ram a ser denommados tambem romeiros sem ligacao alguma a 
Roma. Ao mesmo fenomeno prendem-se romaria, romaqem, ro- 
meu. O cristianismo, servindo-se da lingua grega e do latim, res- 
tringindo o significado de numerosos vocabulos dessas duas linguas 
gerais, dando-lhes um significado especial, proprio a linguagem 
do grupo religiose que entao se formava: aggelos, bihlia, presbi- 
tero, martir, episcopo, hostia, justificacao, etc. sofreram acomo- 
dacao espiritual. O nome Ldzaro, segundo os livros santos. lepro- 
so ressuscitado por Cristo, elevado a categoria de santo e de pro- 
tetor de todos os morfeticos, terminou por ser aplicado a deno- 
minacao de todos os morfeticos, formando-se uma palavra com- 
posta — maldeldzaro — on como popularmente se diz: maldeJazo 
como sinonimo de lepra., morfeia. A lingua arcaica conheceu o 
verbo Jazerar, sofrer primeiramente, de lepra, depois de qualquer 
mal fisica e ja nos trovadores encontramos com o significado 
traslato de sofrer de amor. 

A atual educacao dos rapazes e das mocas conjuntamente vai 
ter influencia em outra ordem de significados ate agora, mais on 
menos, existentes: a lingua propria dos sexos. Cada qual dispoem 
de vocabulario especializado para a expressao de sens fenomenos 
mais intimos, raormente, da vida sexual e das necessidades pe- 
culiares a cada sexo. O acontecimento normalissimo das regras, 
por exemplo. se entre os homens toma os nomes de paquste. ban- 
deira vermelha denomina-se apenas incomodo na linguagem fe- 
minina, ou quando muito, entre algumas pessoas mais intmias e 
imaginosas: chico, o chico chegou, veio de baixo, etc. A falta das 
regras denomina-se suspensdo. As mulheres evitam empregar a 
palavra coisa, coisdo, que nossuem significados proprios nos 
meios femininos. Evitam tambem passarinho e pomba, sinoni- 
mos dos genitais masculine e feminino. Certo professor da Es- 
cola Normal de S. Paulo admirava-se de que toda a classe femi- 
nina explodisse em risos incontidos toda vez que mandava ler e, 
pior ainda, recitar o belo soneto de Raimundo Correia, — As 
Pombas. Muito curioso e o que se passa entre os indigenas brasi- 
leiros Carajds, do Estado de Goias. Estudando-lhes a lingua, Frei 
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Luis Pallia, (). P. afirma que e tao diversa a modalidade linguis- 
tica entre os homens e as mulheres que nao so a semantica varia, 
mas ate a fonetica. Assim, diz ele, "na forma^ao das palavras a 
mulher caraja intercala um k que se nao descobre na promincia 
dos homens, empregando ainda a particula bo eufonica, desco- 
nhecida da expressao masculina." Da-nos alguma exemplifica- 
^ao com os verbos: o verbo morrer roro e conjugado, no presente 
do indicativo, pelos homens, do seguinte modo: 

deara arurukrc 
teki rurukre 
kai rurukre 
ind bo rurukre 
kai bo rurukre 
teki bo rurukre 

pelas mulheres: 

dikard rarunikre 
kai burukre 
teki burukre 
ind bo ibutum burukre 
kai bo ibutum burukre 
teki bo ibutum burukre 

Quanto ao emprego da particula interrogativa no: esta frase —. 
"Meu filho, me da o arroz" — dita pelos homens, soa assim: 
"Uariore maysumum beded — dita porem, pelas mulheres, sera: 
Ua rikore makisumum no bedeokre. (Frei. Luis Pallia — O. P. — 
Indios Curiosos". — pag. 18-20). 

Explica-se mais facilmente esta diversidade de linguagem 
segundo o sexo, atendendo-se a que a mulher, mais caseira, mais 
delicada e elevada em seus pensamentos, mas, sobretudo, viven- 
do quase sequestrada da sociedade, criava o seu meio proprio, 
acomodando o seu pequeno vocabulario caseiro as necessidades 
da sua expressao. O homem, dispondo de contactos sociais mais 
amplos, saindo a negocios, em viagens, explora^es e ate guer- 
ras, entrava no conhecimento de outros grupos sociais, amplian- 
do, assim, o seu vocabulario. Modernamente, com o desapare- 
cimento de tais circulos fechados, convivendo os dois sexos sem 
restri^ao de grupos sociais, dedicando-se a mulher a todos os mis- 
teres masculinos, extinguiu-se este isolamento, refletindo-se no 
vocabulario que ja nao apresenta as mesmas diferencia^oes de 
cutrora, A co-educacao sexual, fruto das relacoes com os Esta- 
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dos Unidos, os campos de ginastica, as praias de banho, etc., des- 
fizeram nas mulheres aquela superioridade moral que mantinham 
sobre os homens. Tomaram deles todos os defeitos e nao pude- 
ram comunicar-lhes as suas virtudes. Dai o despejo da lingua- 
gem feminina dos nossos dias, a liberdade de seus modos, imi- 
tando os companheiros de ginasio ou de clube ginastico. 

Notamos ainda alguma diferenca semantica no vocabulario 
proprio dos extremes das idades: os mogos nem sempre com- 
preendem certas expressoes dos velhos e estes muito menos as 
daqueles. Os rapazes gostam da giria, fazem alarde os neo- 
logismos, dos emprestimos, dando vigoroso cunho de atualidade 
a sua fala: bacana, super, peludo, da pontinha, grana, gaita, 
granfino, granfinagem, cafa (fagesie) e outras que tais, esmaltam 
a conversacao deles. Ja os velhos tern horror a tais novidades e 
empregam, no sen conservadorismo, os arcaismos que os jovens 
ignoram. 

Todas estas diferenciacoes dos grupos sociais mantem a parte 
intelectual do vocabulario, a significa§ao, em perp^tuo e continue 
transformar-se, conservando, assim, a vitalidade da linguagem 
atraves dos seculos. 





CAPlTULO VII 

Causas provenientes da audigao — A conversagao — Opiniao 
de Vossler — Exemplos curiosos de ma audigao — Termos 
novos — Explica^oes de proverbios ja incompreensiveis — 
Exemplos franceses — Casos dos toponimos Portugueses — 
Numerosos casos do interior do Brasil. 





Causas provenientes da audicao 

Alem de todas estas causas, sumariamente nomeadas sob a 
denomina^ao ampla de sociais, nao podemos deixar em silencio 
outra serie de fatos semanticos, redutiveis tambem estes as mes- 
mas causas gerais, porem atraves de outros processos. Quase 
sempre, ao se considerarem os fenomenos da evolucao do signi- 
ficado vocabular, tomamos as palavras faladas. Mas se ha pa- 
lavras faladas, claro esta que ha de haver para quem as escuta, 
as palavras ouvidas. Estes dois elementos se completam de mo- 
do tao essencial que, no emprego vivo da linguagem, so existe, 
realmente, linguagem quando se estabelece a conversacdo. Com- 
preende-se isto muito facilmente, reportando-se a que a lingua- 
gem e o sistema de simbolos sonoros dos quais se serve a socie- 
dade para a troca das ideias e das emocoes. For isto mesmo foi 
que afirmou Sapir que o homem, se fosse viavel a hipotese, vi- 
vesse isolado, sozinho, sem outrem com quem conversasse, ja- 
mais falaria: "Eliminate society and there is every reason to 
believe that he will learn to walk, if, indeed, he survives at all. 
But, it is just as certain that he will never learn to talk that is, 
to communicate ideas according to the traditiononal system of a 
particular society." (Language — 2). Vossler, ao seu modo sem- 
pre paradoxal, acha que nao e necessaxia a sociedade, bastando 
quando muito outro individuo e mais aindat sendo suficiente que 
uma so pessoa seja capaz de manter dialogo consigo mesma, no 
soliloquio. Mas o que e, absolutamente, indispensavel e que tal 
pessoa possa perguntar e responder, estabelecendo, desta manei- 
ra, o dialogo, essencia da conversagdo, onde so existe lingua viva: 
"It is generally assumed that for conversation several persons are 
necessary, or at least two; a Jones who speaks to a Smith. That 
is not so; everj^one can speak to himself. At least three of four 
factors such as feeling, thinking, speaking, undestanding, hearing 
are necessary to speech, but not two persons... No one can speak 
who cannot undestand and answer" (Spirit of Language in Civili- 
zation — 8). Seja como for, admitamos varias pessoas, duas pe- 
lo menos, ou uma so em soliloquio, o ponto essencial esta em que 
exista pergunta e resposta, isto e, elocucdo e audicdo. Esta e mui- 
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to mais delicada que a aquela: pode a elocu^ao ser perfeita, mas 
se a audi^ao for defeituosa, o despertar da ideia, do conceito, da 
imagem verbal que o simbolo sonoro devia operar, nao podera 
ser perfeito, dando lugar a varias sucessoes de ideias, resultando 
de ludo ma compreensao e o que e mais interessante. altera^oes 
semanticas muilo curiosas. Nao so alteracoes semanticas muito 
curiosas procedem desta md audicdo, como tambem novos sinais 
sonoros, com fonetica alterada. Nem sempre tais alteracoes con- 
seguem fixar-se no vocabularrio geral da lingua porque desapa- 
recem sob a correcao da escola ou da sociedade mesma. Muitas, 
entretanto, se enraizam e conseguem longa existencia. 

Estas mas audicoes aparecem, frequentemente. quando o dia- 
logo se eslabelece entre pessoas de nivel cultural diferente. Psi- 
cologicamente cada qual de nos e levado a referenciar termos 
desconhccidos a outros ja do nosso conbec'mento. surgindo entao 
resultados engracados. Na construgao das estradas de ferro, a 
maioria das quais pertencenle a companhias inglesas. os nossos 
operarios, ouvindo os nomes tecnicos em lingua tao desconheci- 
da. referenciavam-nos a outros mais do conhecimento, manten- 
do, entretanto, fonetica aproximada. Assim, de sleepers, dor- 
mentes, surgiu chulipas. como antigamente, de corn-hock ja havia 
saido corimboque e de arrow-root, ararnta. No mercado de peixe, 
no Rio de Janeiro, exisle a expressao: comprar a alto quedes, isto 
e, a grosso. em grande quantidade. Foi o que ficou da expressao 
inglesa: altogether. Ja em Portugal, pelo que nos conta Leite de 
Yasconcelos. Lord Wellington era dito Lorde Valentdo. O nome 
da ilha de Gnerneseg comunicou-se as gal nbas miudas que dai 
sao naturais, mas. dando em nossa lingua: galinhas garnises. De 
modo geral com mero intuito de divulgacao. fratamos deste as- 
sunlo, em varios artigos em "O Eslado de S. Paulo". Aprovei- 
tando o material, vamos reproduzi-los. com pequeninas altera- 
coes. 

Quanto mais estranho for o vocabulo, tanto maior sera o pe- 
rigo de confusao. Se a estranheza da palavra se reunir ainda a 
ignorancia da pessoa. ma:or ainda se lornara a incompreensao, 
entrando imediatamente em jogo a analogia. a sucessao de ideias: 
o interlocutor (ouvinte) no esforco da inteleccao, procura asso- 
ciar os sons recebidos a outros ja do sen conhecimento, criando 
entao verdadeiros prodigios de curiosidade verbal. Ao lado des- 
ta natural consequencia da ma audigao, aparece tambem o espi- 
rito humoristico dos homens que procura descobrir, nos encontros 
fortuitos de tais estados auditivos, causas de riso e de zombaria. 
Muitas vezes, porem, principalmente quando se trata do povo, 
tais formacoes constituem otimos argumentos para provar-se esta 
ou aquela pronuncia em discussao. Quando se ensina que no 
Brasil se diz iodo e em Portugal iodo, temos para confirmar tal 
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d'ddio, confusao auditiva que so poderia existir, baseando-se na 
pronuncia aberta do vocabulo iodo. Entre nos, tal confusao nun- 
ca seria possivel porque a nossa pronuncia fechada iodo nao leni- 
bra nem de longe a palavra odio. Se pedirmos a qualquer boti- 
cario um pouco de dgua vegeto-mineral, antes que no-la venda, 
nos corrigira a pronuncia, dizendo: Agua vegeto-mineral. Esta 
e a maneira corrente de denominar-se o remedio e a que ensinam 
todos os professores de portugues. Entretanto, nao e a correta. 
Como se prova? Pelo latim, consultando-se qualquer dicionario 
onde se achara que vegetus e palavra longa, paroxitona. Pelo 
portugues, abrindo-se o "Dicionario Contemporaneo de Aulete 
onde esta a expressao com os acentos claramente indicados: ve- 
geto-mineral. Mas a prova melhor e a do povo que diz; dgua 
dobjeto mineral. Ora para que o povo pudesse confundir dgua 
vegeto-mineral com dgua dobjeto mineral so seria possivel se o 
adjetivo vegeto fosse pronunciado paroxitonamente. Com a pro- 
minca que Ibe dao: vegeto, nunca se teria dado tal confusao fo- 
netica. 

Entre os medicos, alguns ha que dao o nome de madarim a 
pequenina haste metalica com que desobstruem as agulhas de 
injecao. 0 nome certo e mandril em portugues e mandrin em fran. 
ces. Foi a ma pronuncia do vocabulo frances, dito a portuguesa, 
mandrim, que originou a confusao fonetica, ligando-se imedia- 
tamente a mandarim, termo ,ia mais conhecido. 

Quando alguem esta meio-embriagado, costuma-se dizer que 
"edd no godorio". Foi ainda um efeito de ma audicao: o sacer- 
dote, na missa. quando vai ao lavabo, no momento em que o aju- 
dante Ihe deita agua e vinho nos dedos dentro do calice, diz uma 
oracao cujo inicio e: Quod ore sumpsimus. O povo. ouvindo 
apenas as duas primeiras palavras: quod ore, e vendo que ha 
vinho no momento, fez goddrrio, com a significacao de embriaguez. 
Com o mesmo significado e com origem igual existe a expressao 
estar no muste, onde muste esta por dominus tecum. O latim da 
Igreja tern sido fecundissimo em tais traducoes de ouvido. algu- 
mas das quais nao deixam de ter a sua ponta humoristica. Todos 
conhecem o Agnus Dei qui tollis peccata mundi traduzido por: 
dgua nos de que atole os pecados do mundo. Conhecem tambem 
o couro curtido e molhado nem Dens espicha que outro nao e se- 
nao o cor contrictum et humiliatum nec Deus despicies. Na Igre- 
ja do Coracao de Maria, em S. Paulo, uma senhora muito simples 
e devota, cantando o hino "Levantai-vos, soldados de Cristo!", ao 
chegar ao verso; o penddo de Jesus Redentor, gritava, a plenos 
pulmoes, em sua pronuncia vulgar: o corddo de Jesus rehento. 
As suas palavras penddo, Redentor, de origem literaria; desconhe- 
cida da devota senhora, foram, imediatamente, relacionadas com 
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duas outras do seu conhecimento: corddo e rebento, porque, cer- 
tamente, pronunciava Redentd, segundo o modo popular de Sao 
Paulo. Numa romaria ao celebre santuario de N. S. da Apareci- 
da, entoando o povo a ora^ao para depois da ben^ao do Santis- 
simo: "Deus e Senhor Nosso, protegei o vosso povo, etc., "quan- 
do chegavam todos a frase: "protegei o chefe da nacdo e do es- 
tado — uma romeira gritava: protegei o chefe da estagao e da 
estrada! E ela tinha razao porque se tratava da famosa Estrada 
de Ferro Central do Brasil, naqueles tempos, em verdadeiro des- 
mantelo, com tres desastres diarios, no minimo... 

Nos grupos escolares de S. Paulo e comum ouvir-se cantar 
aos meninos, entoando o hino: "Jd podeis da pdtria filhos etc." 
— esta deforma^ao auditiva: Japoneis tem quatro filhos... E' 
o mesmo processo do mau ouvido que transformou o ditado ga- 
lego: Presuncion, auga e vento — no portugues: presungao e 
dgua benta, e que fez, por meio da analogia de: ndo se pescam 
trutas a bragas enxutas, o moderno: ndo se pescam trutas a bar- 
bas enxutas. Temos aqui a palavra celta bragas, ceroulas, ja 
desconhecida das gera^oes novas que, ouvindo o vocabulo e ja 
nao tendo mais referenda psicologica, ligou-o a outro fonetica- 
mente parecido: barbas. 

Em Portugal, conta-nos Julio Moreira, a Fonte Taurina pas- 
sou a Fonte da urina e o nom^ da flor "Paul Neyron, sob a in- 
fluencia de palmeira, tomou a forma de palmeirdo. Tanto la 
como aqui, ouve-se "que tal e tal pessoa esta sofrendo de uma 
ursula de estomago e na conversa domestica ouvimos que se fa- 
rao, para o almoco, harmonicas em lugar de almondegas. Cer- 
ta mo^a do povo, querendo engrandecer o casamento de uma 
amiga, afirmava que o oficiante fora o proprio bispo e o que era 
mais: o snr. bispo oficiara de marmita na cabeca... Nao Ihe 
sendo usual a palavra mitra e muito familiar marmita. confun- 
diu-as, colocando esta na venerando cabeca do bispo! 

Muitos professores primarios, ignorando a significacao do 
adjetivo pingue bem como a verdadeira pronuncia, reclamarn 
contra a miseria de seus ordenados pingues. E' que, pronuncian 
do pingue, ligando foneticamente o adjetivo ao substantivo pin- 
go, pensam que signifique pouco, pequeno, quando o significado 
e justamente ao contrario: gordo, cheio, alentado. Prouvera a 
Deus que todos os ordenados dos professores, nao so primarios, 
mas ate universitarios, fossem. realmente, pingues! 

Conhecemos a certo velho muito conversador que, mal inicia 
a prosa, ja vai pedindo que falem bem alto porque tem os alga- 
rismos desmanchados, — isto e, os organismo, os ouvidos. A um 
eletricista, este mesmo anciao reclamava que os bijiis (beijus) 
se estavam quebrando a toa; referia-se a fragilidade dos abat- 
jours. A velha expressao culinaria: em vinho e alho passou mo- 
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naria, — baraco e cutelo — deu esta outra; braco e cauteia. ue 
carih formou-se antigamente caribal e depois, sob a influencia 
de canis, canino, passou a ser canihal. A palavra eclipse, seguin- 
do as leis foneticas, deu a forma hipotetica crisse que por epoco- 
pe se reduziu a cris. Formou-se daqui o verbo crisar muito usa- 
do no interior do Brasil. Em epoca de eclipse e comum ouvir- 
se: "O sol vai crisar com a lua". 

A lingua francesa, muito mais obscura, em sua fonetica, do 
que a nossa, monotona pela falta das proparoxitonas, presta-se 
muito mais a estes enganos auditivos. Inumeras sao as tradu- 
coes espantosas que a tradicao das escolas vai transmitindo de 
professor a discipulo. Em lugar de repeti-las, sera preferivel 
renovar as duas anedotas que os proprios livros franceses cos- 
tumam trazer. Assim, na epoca de Luis XV, quando os duelos 
andavam em moda, deveriam bater-se um ingles e um frances. 
Fora escolhido o revolver como arma decisiva> mas, a certo mo- 
mento, antes dos primeiros tiros, arrependeu-se o gaules, e, que- 
rendo prorpor novas armas ao ingles, disse-lhe, naturalmente: 
parlementons! Mas o ingles ouviu: par le menton — e alojou- 
Ihe no queixo um projetil. Celebre foi tambem o caso de certa 
senhora muito pudica, natural da Savoye e que, assistindo a tra- 
gedia Paros, ao ouvir o verso: "Un heros d sa voix enfante des 
soldats, — retirou-se ofendida do teatro porque ouvira distinta- 
mente: "Un heros, en Savoye enfante des soldats". 

Varios toponimos Portugueses, de origem arabe ou iberica, 
pela impossibilidade de pronta explicacao por parte do vulgo, 
deram motive a explicacoes lendarias e, certamente, falsas, ba- 
seadas todas na pura audicao das palavras. Um deles e Ancede. 
Diz a tradicao que ai perto, em Ermelo, havia no tempo del-rei 
dom Afonso Henriques, um convento de frades cruzios. Apesar 
de toda a santidade do instituto, o lugar era hostil a comunida- 
de porque faltava agua em todas as adjacencias. A fundacao 
era, porem, de doacao regia e nao poderia mudar-se de sitio sem 
expressa permissao do monarca. Digiriram-se os frades ao rei, 
pedindo-lhe licenca para se estabelecerem em outro local. No des- 
pacho de sua majestade existia esta frase: "pois que ham se- 
de" e daqui o nome do novo local. 

Alijo e outro: duas lendas tentam explicar-lhe a denomina- 
^ao, cada qual mais absurda. Diz uma que o dono de tal para- 
gem tinha o duplo nome de AH Job: da pronunciacao rapida de 
ambos sem a prolacao da consoante final do ultimo, surgiu Alijo. 
Quer a segunda que, em tempos muito antigos, quando Jesus 
ainda passeava pelo mundo, vindo em visita a Iberia, trouxe 
consigo como companheiro de Jornada o pacientissimo Job. Mas 
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ja nesse tempo havia salteadores e deles andava cheia a terra 
portuguesa. Job, o mais timido, estava justamente a referir-se a 
tais ladroes quando o Senhor avistou um grupo de tais, a certa 
distancia. Imediatamente comunicou o fato ao companheiro de 
peregrina^ao, mas, como estivesse ambos separados por alguma 
diferenga de caminho ou nao ouvisse bem o "modelo dos sofre- 
dores", insistia este a perguntar: 

— Onde estao os ladroes. Senhor? 
— Ali, Job! 

E o lugar passou a ser tao irreverentemente crismado Alijo. 
Claro esta que tal leria foi inventada por qualquer povoa^ao vi- 
zinha e rival, como sempre acontece em todos os paises. 

Magide continua a historia dos toponimos Portugueses. Con- 
ta-se que no tempo dos mouros, dando-se al viva peleja entre 
estes e os cristaos, foi feito o voto de erguer-se uma igreja a 
Nossa Senhora Me ajude. Com o costume, ja nao se dizia mais 
senao Majude e como, nessa parte do territorio portugues, o u 
latino fosse pronunciado a francesa, Majude, tornou-se enfim 
Magide (Majide). A origem arabe de tais toponimos desfaz to- 
das estas historietas. Em Sao Paulo, a cidade de Tauhate e dita 
pelos naturais dela: Tahuate. O bairro do Pacaembi'i (corrego 
das pacas) e pronunciado Paerambi'i. O vigario do lugarejo de 
Fernando Prestes, zangado com o povo, alterava o nome para Fer- 
nando nao Presta. Nos dias da guerra, quando foi tomada Sin- 
gapura (cidade dos leoes), gritavam os vendedores de jornais 
que "haviam tornado Pingapura", isto e, aguardente pura. 

O nome das doencas, mormente, dalgumas que so moderna- 
mente comegaram a aparecer na conversa^ao do vulgo. traz 
grande embaraco aos simples. E' comum aparecerem, nos con- 
sultorios medicos, honestissimas senhoras a queixar-se de que 
estao sofrendo do penis, isto e, do apendix. Claro esta que o fa- 
cultative logo entende a confusao fonetica porque a fisiologia 
nao permitiria a nenhuma senhora tal luxo de enfermidade. A 
outro operador apresentou-se um rapaz muito aflito: ia casar-se 
e necessitava de que o cirurgiao Ihe fizesse a operacao do cre- 
puscula. Mas qual seria o mestre do b'sturi capaz de operar o 
crepusculo? 6 que o jovem sofria de fimosis e desejava cortar o 
prepucio. Nas farmacias ja estao acostumados os boticarios a 
vender dgua sedativa quando pedem apenas dgua selativa. A 
ideia do sejo e a responsavel pela confusao. E a dgua de milicia 
que todos pedem em lugar de dgua de melissa? 

Quando alguem se embriaga e comete desatinos, e habito 
portugues dizer-se: Foi culpa do rei Davide. Mas que tem o rei 
Da vide com tais desatinos? Trata-se aqui do rei da vide, o vi- 
nho. Esta confusao serve para dirimir-se a questao da promin- 
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rece-nos que sim, pois, se assim nao fora, nao soaria davide e 
nao iria procurar confusao com o rei da vide. Mas no Brasil a 
dental final nao e pronunciada. Diz-se apenas Davi. 

Alguns proverbios, tal como aquele que ja citamos: — "Nao 
se pescam trutas a barbas enxutas" — apresentam variantes fo- 
neticas juistamente porque os simbolos sonoros antigos, tendo 
cessado em sua transmissao historica, desapareceram tambem. 
A semelhanca de sons levou os modernos a substitui-los por ou- 
tros mais proximos, foneticamente, porem. distantes no signifi- 
cado, na referencia psicologica. Temos assim: "Casa onde nao 
ha pao, todos gritam e nrnguem tern razdo", onde esta ultima es- 
ta por racdo. Pois a falta de pao seria fortissima razdo para que 
todos gritassem e porque nao ha pao e ninguem, ipso facto, tern 
a sua racdo, todos gritam. Da-se a mesma confusao em: "Estar 
em papos de aranha". onde papos esta por palpos. Maior difi- 
culdade encontra-se em: "Fazer de gato sapato". Todos enten- 
demos que por tal proverbio queremos dizer: maltratar, espe- 
zinhar a outrem. Mas que vem a fazer ai aquele sapato? En- 
tende-se, recorrendo a lingua arcaica onde a preposicao soh se 
assimilava a consoante inicial do substantivo regido. Assim: 
sopapo = soh papo — sonoite = soh noife; sope — soh pe. No 
caso do nosso proverbio sera: soh pata = sopata. Esta palavra 
era igual a outra arcaica sapata, em castelhano zapata: tendo 
desaparecido esta da nomenclatura medieval, tendo porem fica- 
do o ainda vigente sapato, a esta se veio confundir. 0 proverbio, 
portanto, sera: Fazer de gato sopata, — isto e, ter o destino do 
que se ve como gato sob pata, naturalmente, de cao. 

Nos brindes de casamento a expressao mais comum e a de 
prolfacas! Segundo a explicacao de Julio Moreira, temos aqui 
nada mais do que prode the faca onde a palavra arcaica prode 
significa proveito, equivalendo a saudacao a: hom proveito the 
faca, naturalmente, o casamento. De prode the faca passou a 
frase a pro! the faca e ainda hoje temos a forma prol: homem de 
prol. Na rapidez da pronuncia, o pronome the, pronunciado Ihi 
passou a It ainda mais sob a influencia do I de prol: prolli faca. 
Ligando-se os dois primeiros vocabulos numa so elocucao, temos 
proli faga, desaparecendo o i por ser atono, surgiu entao a for. 
ma definitiva e atual: prolfaca. O mau ouvido, porem descobriu 
semelhan^as entre proli faca e prole faca, isto e, filhos faca! A 
intencao de quern assim baralhou as expressoes era boa e, cer- 
tamente, muitos dos entao noivos a executaram animo grato ac 
lihente. 

No interior do Brasil e corrente a expressao banahoia, sino- 
nimo de bobo. trouxa. Ha em castelhano huenahoia e em italia- 
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no bonaboia (buonaboia). A forma portuguesa banaboia traz a 
assimila^ao do primeiro o a a. Decompoe-se, como e visivel, em 
bona-\-boia. O substantive boia ja nos veio do latim vulgar e 
significava corrente, cadeia. Com esta boia eram presos os re- 
madores das gales, condenados a tal suplicio pelas leis do tem- 
po. Ao lado dos condenados apareceram depois os profissionais 
e finalmente alguns que se submetiam a tal servigo unicamente 
pelo negro pao de tal mister. Estes e que tomavam o nome de 
bonaboia, verdadeiros bobos, trouxas, tontos. 0 desaparecimen- 
to do fato e da lei que tal fato regulava, alterou a transmissao 
exata do significado da expressao, mas o significado traslato per- 
maneceu. 

Vendryes afirma em "Langage" que os famosos cachimbos 
de escuma do mar tiram o nome de um erro auditive. O fabri- 
cante de tais cachimbos e que se chamava Kummer, mas. pro- 
nunciado a francesa pipes de Kummer, pode ser decomposto pe- 
los ouvintes em pipes d'eenme de mer. A nova denomina^ao te- 
ve tal aceite que o proprio alemao a traduziu: Meerschaum — 
escuma do mar. Tal explicacao dada por Vendryes e contesta- 
da pelos geologos, afirmando que existe realmente a escuma do 
mar, nome de certa liga mineral, plastica, abundante na Turquia 
e em outras resides da Europa. 
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CAPfTULO VIII 

A necessidade da nomenclatura adequada a semantica — A 
criagao de Camoy — Aplicagao a lingua portuguesa — A 
metassemia e as suas divisoes — Exemplificagao sobretudo 
do Brasil. 
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Cessada a transmissao de um vocabulo, seja la por que cau- 
sa, ao aparecer novamente em outra geracao, a parte psicologica 
dos individuos, merce da percep^ao e da associacao de ideias, 
da-lhe novo significado que e, quase sempre, uma substituigao 
de referenda psicologica, passando o sentido secundario a pri- 
mario. Desta forma, o termo honaboia, que se aplicava aos re- 
madores das gales, oficio que praticava a troco da subsistencia, 
ao contrario dos que o exerciam por sentenca dos tribunals ou 
por dinheiro, desaparecido o fato social, deixou de ser transmi- 
tido as geracoes seguintes nesta primitiva accepcao. Reapare- 
ceu, porem, em italiano, espanhol — buenaboia — e portugues 
banaboia, com a significa^ao de bobo, estupido, trouxa. Este se- 
gundo significado Ihe era conexo porque somente um grandissi- 
mo bobo, estupido, poderia entregar-se a supllcio tao grave ape- 
nas para ter o que comer. De secundario passou a essencial. 

Outras vezes, sob a influencia social dos grupos profissionais, 
dos dialetos, das girias, dos emprestimos, o termo passa do gru- 
po social a sociedade toda, ou desta aqueles. Em todos os casos, 
dada a deslocacdo do termo, quer pela cessa^ao da continuidade 
do seu emprego (bonaboia), quer porque do grupo profissiona^ 
entrou para a sociedade (derramar) ou desta naquele (trabalho, 
sob o ponto de vista do medico, do estudante. do padre, do ga- 
tuno etc.), tres sao os grandes generos de alteracao semantica, 
tendo cada qual numerosas especies: desloracdo, (sentido figu- 
rado), qeneralizacdo e particularizacdo. 

Todos os que trataram de tais fendmenos do significado, 
tais como Breal, Darmsteter, Nyrop, Meillet para so citar os 
maiores, usaram de denominacoes ja conhecidas. da gramatica, 
da retorica. Nenhum deles se deu ao trabalho de criar a no- 
menclatura da semantica. Entretanto, nao ha ciencia que nao 
possua a sua terminologia propria, o seu vocabulario tecnico 
atraves dos quais os iniciados se entendem melhor e melhor ex- 
poem suas ideias, Foi A. Carnoy, professor da Universidade de 
Lovaina, o primeiro a langar, com o seu livro "La Science du 
Mot" — Louvain — Editions "Universitas" — 1927 —, a nomen- 
clatura, a terminologia da ciencia das significagoes vocabulares. 
Buscou no grego os elementos necessaries, como sempre se faz, e 
compos os termos tecnicos necessarios. Eis como se expressa o 
autor: 
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"Quant a la nomenclature, la semantique est restee jusqu-ici 
dans I'enfance. Aucun auteur ne s'est employe a fournir une 
terminologie systematique. Le terrain est encombre des termes 
herites de I'antique rhetorique: metonymie, synecdoque, catach- 
rese, etc., lesquels ont le defaut d'avoir ete inventes pour desi- 
gner le caractere externe du phenomene en tant qu'il a une valeur 
Utteraire. Ils sont, en outre, souvent imprecis et sont loin de 
couvrir tous les cas que Ton doit distinguer. Ajoutons qu'ils n'o- 
ffrent aucune uniformite de composition et ne definissent nulle- 
ment les phonomenes les uns par rapport aux autres. 

Ces mots comme ceux empruntes au langage courant sont, 
done, peu propries a devenir des termes tchniques parce que leur 
sens Utteraire ou leur signification courante prete a confusion. 
II est impossible de sortir de cette situation eminemment preju- 
diciable aux etudes de semantique sans se resigner a introduire 
une terminologie nouvelle aussi rationnelle et aussi simple que 
possible. , 

C'est ce qui nous a decide a appliquer ici un systeme nou- 
veau. Le grand nombre des termes que nous avons forges, peut 
sembler troublant au debut, mais comme ceux-ci sont bases sur 
un systeme de derivation fort simple, il suffit d'un leger effort 
pour se familiariser avec eux, ce qui permet de manier les faits 
de semantique avec une aisance que ne permettent das les autres 
terminologie. Si Ton eprouve qu'il en est reellement ainsi, le 
systeme aura prouve sa raison d'etre, si imparfait qu'il soit et 
qu'il doive necessairement etre." 

(Op. cit. 96) 

Ainda nao vimos, em obra alguma deste genero de estudos, 
que a nomenclatura de Carnoy tenha sido aplicada. Isto e muito 
da rotina dos trabalhos de linguistica: uma vez adotado um ca- 
minho, dificilmente, deixam a velha senda por outra nova, muito 
embora seja esta superior aquela. Nada ha tao dificil de veneer 
como a rotina nos estudos de linguagem, Achando, contudo. que 
e uma necessidade a adocao de termos adequados a ciencia que 
temos entre maos, vamos aplicar aos fatos da lingua portuguesa, 
as criagoes do professor de Lovaina. Algumas das suas pala- 
vras tecnicas nao sera© aplicadas pelo fato de acharmos que sao 
redundantes, estando ja o fenomeno explicado por outro termo 
anteriormente empregado, pois, se isto for defeito, e o que encon- 
tramos em Carnoy: a sua exagerada preocupa?ao de dividir e 
subdividir as classifica^oes, dando a cada uma destas partes um 
nome proprio. A exagerada subdivisao traz confusao de ideias 
em lugar de esclarecimento. Como tais distimjoes nos pare- 
cem desnecessarias, nao adotaremos a terminologia que as acom- 
panha. Em tudo o mais, data venia, pela primeira vez. num 
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tratado de semantica. em lingua portuguesa, sera aplicada a ino- 
vacao do mestre belga. 

A Metassemia e suas divisoes 

Toda e qualquer alteracao no significado da palavra, seja 
para mais ou para menos, seja por oposi^ao ou por semelhanga, 
dando-se portanto, uma substituicao entre as varias significagoes 
correlatas, denomina-se o fenomeno metassemia, que significa 
apenas: alteracao do significado. 

Se o velho latim ripariam indicava apenas as margens do rio, 
significado que ainda conservou o portugues arcaico e classico 
ribeira e designa hoje a propria corrente dagua, houve em seu 
conteudo psicologico^ grande mudanga, isto e, uma metassemia. 
Maior ainda tivemos em torrente que, provindo de torrentem, 
prendendo-se a torrente, torridus, quente, como ainda vemos em 
zona torrida, em torrar, passou hoje a significar o oposto, cau- 
dal dagua. A impossibilidade de criar para cada ideia um ter- 
mo especial leva-nos a refernciar muitas ideias semelhantes a um 
mesmo simbolo fonetico, notando-se, contudo, pequenina e, as 
vezes, imperceptivel diferenciagao entre uma referencia e outra: 
cabeca de rebeliao, da casa, da familia, da comarca, do monte; 
cabega de negro, de turco, de pau; cabeca de prego etc. Da-se 
tambem o contrario: um mesmo conceito pode ser expresso por 
varias palavras, havendo sempre entre elas pontos de especiali- 
zagao, como se da nos sinonimos. Este mesmo conceito de cabe. 
ca e dito: crdneo, coco, cocuruto, sinagoga, alto do piolho, etc. O 
que se diz rosto: fachada, cara. lata, frontespicio, careta, masca- 
ra. etc. Sao todos fenomenos de metassemia. 

As alteragoes do significado podem ser feitas por uma lenta 
e quase imperceptivel contaminagao estabelecida entre o concei- 
to principal de uma palavra e os conceitos secundarios, de tal 
sorte que um vai cedendo o lugar a outro sem que se perca, en- 
tretanto, a ideia principal que em todos se entremostra levemente 
alterada. E' o que se denomina metendossemia. Pode ser sim- 
ples quando a ideia principal se mantem embora levemente al- 
terada; complexa quando outra nota se junta a primeira. A me- 
tendossemia simples compreende a ecsemia quando se^ da uma 
extensao da ideia principal; a prossemia quando a ideia princi- 
pal sofre restrigao; a perissemia. quando a ideia basica se ve apli- 
cada a outros simbolos. 
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Quando a altera?ao do significado se faz, nao por contami- 
na$ao, mas por substituigdo de um simbolo por outro que seja 
mais expressive ou menos ofensivo, como nos casos de metdfora 
e de eufemismos, denomina-se diassemia. Quando, no Brasil, eni 
lugar de dizer-se que fulano e muito inteligente, diz-se apenas 
que e um Rui Barbosa; quando em toda a lingua portuguesa, o 
nome do mais cruel algoz passou a sinonimo de tal vocabulo, is- 
to e, carrasco; quando se deveria nomear a morfeia e prefere-se 
dizer: mal de Hansen, temos em tudo diassemias. 
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CAPITULO IX 

A metendossemia — Velhos simbolos e referencias novas — 
As antigas institui^oes sociais — A ecsemia — A tipossemia. 





A Metendosslemia 

0 significado de uma palavra encerra quase sempre varias 
notas, tao intimamente conexas, que umas participam das outras, 
podendo sempre o espirito humane distinguir a basica e princi- 
pal das secundarias e acidentais. Acontece por varias causas 
que a primeira cede lugar a segunda, esta a terceira, etc., alte- 
rando-se, assim) imperceptivelmente, o significado do vocabulo, 
mantendo-se, porem, a conexao primitiva. O significado primei- 
ro desliza, por assim dizer, aos demais, dando-se uma alteracao 
intima, intrinseca, no simbolo sonoro, o que se expressa pela pa- 
lavra met-endo-semia. A expressao latina asinus burrus, ao pe 
da letra, asno vermelho, mostra-nos o processo da contamina^ao; 
o simples adjetivo burrus, que indicava apenas a cor do asno, 
contaminou-se e a ideia principal, basica, — asinus — passou a 
segunda — burrus (vermelho). Mas em intima uniao com asno 
estava a nota de pouco inteligencia e hoje burro e sinonimo de 
falta de inteligencia. A raiz kara, com as variantes kala, gara, 
gala, de origem iberica segundo muitos, significava montanha 
mas sobretudo rochosa. Passou depois a designar os abrigos 
construidos nas encostas das montanhas; em seguida quaisquer 
abrigos, donde o frances gare, garage. Finalmente designou a 
pessoa ainda necessitada de abrigo, de protecdo: garcon, garzo- 
ne, gargdo, garoto. Na significacao de lugar pedregoso temos 
em portugues: carrascal, carrasqueira, carrasco e carvalho, ar- 
vore que em tais terrenos medra. Muitos dao tal raiz como ibe- 
rica ou pre-indo-europeia, v.g. Dauzat, em "Toponimie Fran- 
?aise", mas podemos liga-la ao sanscrito giri, montanha, que nos 
faz supor um indo-europeu garei, que vive em lituanio gire. Se 
tal suposbjao for aceita, a raiz gara ou kara nao e iberica. O ve- 
Iho grego kauma (xav/uu) e o latim calma significavam 
apenas calor, quente. Assim encontramos em portugues: a bo- 
ra da calma, estagao calmosa, o verao. Mas a epoca do calor 
coincide com a falta de ventos e daqui o segundo sentido de tran- 
quilidade, de ausencia de movimentos, calmaria. Tais substitui- 
coes gradativas, imperceptiveis, sao muito frequentes em pala- 
vras que ja nao possuem mais aquela rigorosa simbologia anti- 
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ga, primitiva, etimologica, mas continuam a manter-se como de- 
signativas do processo lecnico de outrora. Sirvam de exemplos 
chumhdfr denies a ouro, a platina; andar a cavalo numa besta, 
num cabo de vassoura; estar a cavaleiro numa questao, duma ci- 
dade; encouracados de ferro e bronze, ago etc. Escrever com 
pena de ouro, de ago; ficar de quarentena por algumas boras; 
fazer sabatinas semestralmente; apagar a luz eletrica. Antes do 
aparecimento do chd da China, os remedios chamavam-se po- 
cdo, mezinha, beberagem. etc. Mas depois a palavra chd passou 
a ser empregada mais geralmente e tivemos chd de limdo, de 
erva cidreira, de caneja. etc. 

Todos os autorcs de semantica tralam da alteragao que o 
progresso vai imprimindo as invengoes tecnicas e se bem que o 
material, o instrumento ja nao sejam os primitivos, continuam, 
entretanto, as vellias denominacdes, muitas vezes em contrasle 
com a sua etimologia e significado originarios. Da-se, em tais ca 
sos, a substituigao gradativa. porlanto, metendossemia. da refe- 
rencia psiquica. do conteudo psicoldgico, peiananecendo, contu- 
do, o simbolo fonetico, o vocabulo. Ja acima demos alguns 
exemplos e nao sera demais procurar outros. O papyrus foi o 
primeiro material subjetivo da escrita classica. Substituiu-o de- 
pois o pergaminho ate que se inventou o papel. Mas a palavra 
papel e o mesmo papyrus foneticamente alterado. Desta forma 
continuamos a dizer que escrevemos em papiro. isto e, papel. 
Os dois produtos. entretanto, sac bem diferentes. Nesta mesma 
ordem de ideias temos ainda as mesmas expressoes de outrora. 
dos antigos scriptoria calligraphica da idade-media: volume 
quando os nossos livros ja nao siio mais enrolados; livro e nao 
e mais feito de cortex de arvore. Dizemos ainda: "Ler um livro 
de umbigo a umbigo". o que era verdadeiro quando o volume, 
enrolando-se em uma vareta, ao mesmo tempo erne de outra se 
desenrolava. tinham tais varetas as pontas ornadas. denomman- 
do-se umbelicum. Usamos ainda: currente cdlamo, lapsus cala- 
mi, — e ha muitos seculos nao se usa mais. para escrever, o cd- 
lamo, a vareta de junco, de ponta rachada. Ja ha muitos seculos 
foi o calamo substtiuido pela pena de ganso, pato, etc. e. embora 
ja nao se atormentem tais aves para arrancar-lhes a pena, con- 
tinuamos a dizer que escrevemos com pena de ouro. de ago, de 
ferro etc. Caneta e apenas o diminutivo de cana, o antigo cala- 
mus. Modernamente as canetas ja sao de metal, mas contimia o 
nome. Os antigos relogios de sol nao passavam de um quadrado 
de pedra onde um ponteiro marcava, pela sombra, a bora. Por 
isto Ibes chamavam os antepassados: quadrantes. Os modernos 
sao, na maioria, redondos, mas continuam os literatos a falar do 
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quadrante do sol. Vieram depois os relogios que se movimenta- 
vam pela queda de pesos, sob a influencia da lei da gravidade. 
Tais pesos estavam amarrados a ponta de longas cordas. Quan_ 
do estas se desenrolavam completamente, era necessario faze-las 
subir de novo e dizia-se entao: dar corda ao relogio. Continua- 
mos ainda a dar corda aos nossos modernos muito embora ne- 
nhum deles caminhe pelo velho sistema dos pesos. 

Castical, provindo de cannicistal, segundo Michael is, nao 
passava de uma canaj taquara, em cuja extremidade se acendia 
o pavio encerado. Nem por sonho lembram os modernos casti- 
cais o sen ancestral modesto, mas, continuam a trazer-lhe o mes- 
mo nome. 

As instituicoes socials passam pelos mesmos fenomenos, bas- 
tando apenas recordar que todos os termos do cristianismo sao 
tornados as religioes do tempo, quer na Grecia, quer em Roma. 
Os simbolos foneticos permaneceram os mesmos, mas a referen- 
cia psiquica foi substituida. A comecar pelo grego ekklesia, me- 
ramente, reuniao, assembleia, passou a designar a reuniao, a as- 
sembleia por excelencia, isto e, a igreja. A basilica, a curia, 
aquela uma igreja privllegiada, esta a reuniao das secretarias 
pontificias, estao muito longe da casa real, da casa senhoril. O 
pontifice ja nada tern que ver com a reparacao das pontes, nem 
papa significa apenas o velho. A hostia e a eucaristia onde nao 
existe mais a ideia de sacrificio cruento. Nos Estados modernos 
e grande honra ser ministro da fazenda, do exterior, da guerra, 
etc., porque ja se obscureceu a ideia de servir, portanto, de ser- 
vo, criado, que existe na etimologia da palavra. Academia, aca- 
demico, nao recordam cousa alguma do "Jardim de Academus" 
como pecunia, peculio dizem apenas riqueza. sem a lembramja 
do rebanho que significava peeus. Da mesma forma, quern mais 
pensa em sal quando recebe o seu saldrio? E quantos proletd- 
rios nao ha sem prole alguma? Nao continuamos a chamar pra- 
tinha a moeda de vil latao? E nao dizemos que fulano tern mui- 
to cobre, ouro, prata quando queremos afirmar que e apenas ri- 
co? O pelourinho ja nao existe mais e muita gente ainda vive 
"amarrada ao pelourinho". 

A Ecsemia 

EXTENSAO DO SIGNIFICADO 

Dois fatores concorrem grandemente para que um mesmo 
simbolo fonetico seja aplicado a varias referencias psicologicas: 
a impossibilidade de criar para cada referencia um simbolo ade- 
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quado e prdprio e a imprecisao do significado, ou melhor, dos li- 
mites de flutuagao do significado b4sico de cada simbolo sonoro 
ou palavra. Conoorrendo, ao lado da nota essencial e Msica ou- 
tras secundarias e acidentais, o limite precise entre tais notas 
e sempre incerto e flutuante. A parte psicologica do individuo, 
por meio de associagoes de ideias, de aproxima^oes significati- 
vas, vai aplicando a novas referencias antigos simbolos desde 
que entre ambos descubra paralelismo ou aproxima^oes de signi- 
ficado. Desta forma o termo se extende a outros conceitos, dan- 
do-se a ecsemia. 

Na vida oomum de todos nos, raramente empregamos o ter- 
mo exato na indica^ao do conceito que queremos expressar. Pro- 
curamos o mais proximo, o que menos mal se adapte, e assim 
fazemos todo o nosso intercambio social de ideias e emogoes. So- 
mente os tecnicos empregam, na sua esfera de conhecimentos, 
os vocdbulos exatos. Na designa^ao, v.g. das partes do corpo 
humano, nao fazemos distin?ao entre dedos e artelhos; em lugar 
de pantorrilha usamos simplesmente barriga da perna. 0 coxis 
e apenas o coranxim: a espinha dorsal, sad, quando esta palavra 
e propria do porco, Dorso e palavra literaria; o povo diz sem- 
pre costa. costas, distinguindo estas das costelas. Torax e cousa 
desconhecida para a maioria que apenas fala em caixa do peito. 
Igualmente venire, estdmago passam a denomina^ao geral de 
barriga. Na linguagem pitoresca do vulgo e apenas caldeira, 
fornalha, panga e alguns mais grosseiros dizem mesmo caixa da 
merda. Na designa^ao dos dedos da mao polegar, indicador, me- 
dia, anular. minimo sao substituidos por deddo, furabolo, pai de 
todos, sea vizinho e minguinho. Assim como as criancas, em sua 
linguagem onomatopaica, comecam por designar o cdo por au, 
au; o gato por miau e o automovel por fonfom, o bonde por tin- 
tim, aplicando as mesmas onomatopeias a outros animais e vei- 
culos que vao conhecendo, desde que entre o antigo e o novo 
conhecido haja certa semelhantja, tambem os adultos fazem o 
mesmo. A associa<jao de ideias e que os guia em tais fenomenos 
da linguagem. Assim conhecemos o porco-espinho, o porco do 
mato; o peixe-boi, o cavalo-marinho, o gato do mato, o cachorro 
do mato, a estrela do mar. Depois que apareceu o automovel ti- 
vemos o autocarro, o autobus o automnibus. Quando se inven- 
taram os baloes, os aeroplanes, por falta de termos adequados 
passou-se a chama-los passarola, avido, baloes. Muitas vezes 
acrescenta-se um determinative para especificar o genert) co- 
mum; olho ddgua, olho da fechadura, olho da rua, olho do ma- 
chado; pe de boi, pe de pato, pe de galinha, pe de moleque; lin- 
gua de vaca, lingua de sogra, lingua de trapo; pedra de retro, pe. 
dra de cevar, pedra de escdndalo. Nem sempre a preposicao de 
contimia expressa como se vS acima nos exemplos de: porco-es- 
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pinho, mestre-sala, guarda-marinha etc. Em outras circunstan- 
cias, levados pela preguuja de procurar simbolo mais adequado, 
atribuiram os homens um mesmo simbolo especificado na desig- 
na<jao de todas as demais especies, passando, portanto, a generi- 
go. E' o caso de pomada que so poderia ser feita de p&mo, maca, 
e hoje dizemos de tudo: pomada de enxofre, de alcatrdo, de beta, 
dona etc. E' comum ouvir-se marmelada de goiaba, banana, la- 
ranja. Da-se o mesmo com uinho (uva) de laranja, cerveja de 
mel e faz-se muito chocolate onde o que nao existe e realmente 
chocolate. A idade media conheceu o verbo tropare na signifi- 
cagao de inventar novas melodias, fazendo variar as ja conheci- 
das. Quando o progresso intelectual permitiu aos poetas inven- 
tar novas cantigas, tomando inspiracoes comuns, aplicou-se o 
mesmo verbo tropare, dando-nos trovar, trovador, a trova. O ato de 
cair da riba do rio ou do mar a agua {de-\-ripare) deu-nos derri- 
bar que depois designou toda e qualquer queda. A variante der- 
rubar pode ser explicada por de-rupare — em oposicao a de-ri~ 
pare, e seria cair do rochedo, fosse ou nao riba. A pequena vela 
denominada gata mantem, quando aberta, o equilibrio do barco; 
amarrada, porem, desequilibra-o, fazendo-o jogar. O ebrio, por 
falta de equilibrio, passou a ser denominado aquele que "amar- 
rou a gata". 

Tipossemia 

Muitos povos, muitos individuos celebres, ficaram na lingua- 
gem de todas as nacoes como simbolos cuja referencia se vem 
extendendo a muitos fenomenos sociais. Carnoy Ihes da o nome 
de tipossemia, variante da ecsemia, mas bem poderiamos dizer: 
etnossemia quando se trata de povo e antropossemia quando de 
individuos. Assim temos os atos de vandalismo, os hunos mo- 
dernos, os boimios de sempre, os canibais etc. Os missionarios 
cristaos, encontrando entre os nossos indigenas muitos casos de 
sodomia, deram-lhes o nome de bugres, transformacao de bulga- 
ros que passaram, outrora, como os mais dados a tais vicios. Di- 
zer-se de alguem que e um judeu, um jesuita, e comum. Os tar- 
tufos, neros, cesares, pasquins, afrodites, bacos, madalenas, mes- 
salinas, esculApios, hermafroditas, janos, megeras, titans, calepi- 
nos, cresos, dedalos, epicuros, fiacres, guilhotinas, jeremias, ju- 
das, Idzaro, mecenas, silhuetas, estradivdrios, tilburis, veronicas, 
zoilos sao exemplos de antropossemias correntes em qualquer 
literatura. 
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Entrain para esta classe de antropossemias as personalida- 
des puramente literarias e que depots passaram a ser aplicadas 
a todos os que apresentaram certa semelhanga de qualidades ou 
de defeitos. Conhecemos os anfitrioes, os dans quixotes, os son- 
chas pangas, as dulcineias, os figaros, os gargantuas, os matamo- 
ros, os pantagrueis, os polichinelos, os rossinantes, os sacripantas, 
os sosias, etc.. 
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CAPITULO X 

A prossemia — Restrujao e especializagao do significado 
A individualizagao — Efeitos da linguagem afetiva. 





A Prossemia 

RESTRigAO E ESPECIALIZAgAO DO SIGNIFICADO GERAL 

Nesta classe incluimos todos os fenomenos opostos aos que 
acabamos de estudar. Em vez de extender a nota principal de 
referenda psicologica, substituindo-a, gradativamente) por outras 
secundarias, mas sempre conexas, toma-se tal nota basica e se 
Ihe acrescentam outras que a especializam, que a restringem, 
dando-lhe um significado especial, de acordo com o meio social 
em que passa a ser empregada. A palavra trabalho, exercicio, 
operacdo, cada qual, segundo o meio social em que aparece. traz 
consigo alguma cousa a mais que Ihe da aspecto proprio, espe- 
cial. A operagdo que faz o banqueiro nao e a mesma que faz o 
cirurgiao, nem a que pratica o matematico. 0 trabalho do la- 
vrador difere do trabalho do aluno de colegio, como o trabalho 
duma parturiente difere muitissimo do trabalho de um ladrao. 
O exercicio do ginasta e outro do exercicio do asceta; o exercicio 
duma classe nada tern que ver com o exercicio. de um cargo, de 
uma fun^ao. 

Estas especializacoes de sentidos terminam por enriquecer o 
vocabulo de numerosas significacoes, o que yem a ser a polisse- 
mia. Do latim stationem, parada, tivemos estacdo: local onde 
param os trens, os bondes; epoca do tempo em que a tempera- 
tura e os fenomenos sao mais ou menos estaveis: inverno, verao, 
primavera, outono; as quatorze paradas da Via Sacra chama-sc 
tambem estacoes bem como as temporadas da moda. 

Nao e raro que uma destas significagoes predomine sobre 
as demais e so assim seja transmitido o vocabulo as geracoes 
futuras, desaparecendo as demais. E' o caso de aperitivo que, 
provindo de aperire, abrir, significava na linguagem medica pur- 
gativo. Pelo contagio do mesmo verbo abrir passou a significar 
o beberete que abria o apetite e so neste sentido se fixou, Pa- 
rece-nos que desta forma se explica tambem o contrasenso que 
existe em abrigo, pois, provindo de apricum, indicava lugar aber- 
to, descoberto e hoje e justamente o contrario: lugar fechado. 
Segundo os meios sociais em que foi recebido o termo se Ihe fo- 
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ram dadas diversas signi:fica<j6esj o que ainda esta vigente nas 
linguas romanicas: o latim aura, mas numa forma adjetival au- 
raticum deu em proven^al auratche e em frances orage e em 
portugues aragem. 0 frances distinguia: bel orage = vento fa- 
voravel e grand orage = tempestade. Houve uma restri§ao no 
significado, passando orage a significar simplesmente tempesta- 
de. Mas em nosso idioma continua aragem a significapao primi- 
tiva do latim: brisa, vento suave. De creare, na forma do parti- 
cipio presente creantia, mantem o espanhol crianza no sentido 
criagdo, educagdo, ao passo que em portugues, crianga e sinoni- 
mo de menino. 0 latim facticium, que nos deu feitigo, recebeu 
entre nos o significado especial de cousa sobrenatural, magica, 
encantada. Passando ao frances fetiche tomou o sentido de ido- 
lo. Os adjetivos ganatum e venatum dos verbos ganare (ga- 
nhar), venari (ca^ar) indicavam, a principio, todo e qualquer 
animal obtido pelo ganho ou pela ca^a. Restringiu-se hoje o 
significado passando, primeiro, gado a designar tpdo animal que 
vivia em rebanho e atualmente apenas o bovino. De vernatum 
fez-se veado que suplantou o antigo cervo. Da mesma forma 
pullum, pulletrum, que designa em todas as linguas romanas o 
frango, veio dar potro, poldro, potro, potrinho, potranca, da fa- 
milia equina. 0 baixo latim b^stia fomeceu-nos besta, isto e, a 
mula e bicha que depois teve o masculino bicho. 0 significado 
latino era muito mais amplo: todo animal irracional. 

0 trabalho de especializapao pode chegar a individualiza- 
gdo, tomando entao a palavra significado inteiramente diverse e 
proprio, unico mesmo. Bandeiyante era todo aquele que se unia 
a um bando; mas no Brasil e designativo fmico do paulista. Tan- 
to Alpes quanto Andes significam apenas montanha, mas, toma- 
ram o sentido unico em que conhecemos modernamente. A ca- 
pital do Brasil chama-se simplesmente o Rio. As raizes pre-la- 
tinas dor, dur, significavam apenas curso dagua. corrente liqui- 
da. Ja encontramos em latim Durius, Duria donde o nosso Dou- 
ro cujo significado era simplesmente: no. Esta na mesma linha 
de ideias a raiz ar com o mesmo significado e vamos encontra-la 
em Araca, Aracone donde Aragdo. Outra raiz com identica sig- 
nificapao era onna que existe em Lisponna, Lisbonna, Lisbon a. 
Lisboa. 

Efeitos da linguagem afetiva 

Se as meras circunstancias materials, situacao geografica, 
feito historico, acomodapao social de grupos, oficios e profissoes, 
podem restringir o termo, dando-lhe depois significados novos, 
muito mais ativos sao ainda os efeitos da sentimentalidade. quer 
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individual, quer social. As palavras sao envolvidas em certa au- 
ra de vilania ou de nobilita§ao que determinam, nao so novos 
significados, mas podem determinar tambem o desaparecimento 
do vocabulo, Estao no caso de nobilita^ao brasileiro, bandeiran- 
te, album. No caso de aviltamento estao outros em mimero 
muito maior: bandido, pirata, beato, galego, marica, rapariga, 
jesuita, judeu, protestante, espirita, nazista, fascista, catre, creti- 
no, etc. Em certos meios, alguns destes vocabulos sofrem rea- 
cao contraria, nobilitante, como judeu entre os israelitas, jesuita 
entre os religiosos da Companhia de Jesus. Podemos assistir a 
luta em que se encontram algumas palavras ja atacadas de "ma 
nota" social: boticdrio, droguista, a que preferem farmaceutico; 
lixeiro que substituem por coletor; secreta que ja passou a agen- 
te policial; mestre que foi desterrado por professor; caixeiro que 
cedeu lugar a comercidrio; bacharel que ja passou a doutor; cos- 
tureira ja e modista. No capitulo dos eufemismos teremos opor- 
tunidade mais ampla de retomar o assunto com exemplificacao 
mais numerosa e circunstanciada. 
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CAPfTULO XI 

A perissemia — Irradiagao — Elncadeamento — Contagio. 





A Perissemia 

(IRRADIACAO — ENCADEAMENTO — CONTAGIO 

Darmsteter explica muito simplesmente o fenomeno de irra- 
diacao, dizendo que tal se produz "quando um objeto da o seu 
nome a uma serie de outros objetos, gracas a um mesmo caracter 
oomum a todos", Ja nos referimos a tal fenomeno quando fala- 
mos da serie olho ddgua, olho do machado, olho de cabra, olho 
da enxada ou de pe de moleque, pe de vento, pe de boi, pe de pato 
ou ainda braco de mar, braco de ferro, braco de balanca, braco 
da cruz etc. Este mesmo caracter comum a serie de objetos pode 
provir apenas da contiguidade, da aproximacao dos significados 
que, de certo modo se completam, a tal ponto que um pode per- 
feitamente substituir o outro. Sao os casos de metonimia e de 
sinedoque. No conjunto, v. g. duma residencia ha tal contigui- 
dade entre as partes componentes, de tal modo estao todas en- 
tre si conexas, que bastara nomear uma delas, certamente, a que 
julgarmos principal, para que o espirito evoque o conjunto todo. 
Para muitos sera porta, para outros, tecto e os latinos tinham pre- 
dilecao ao fogao, a fumaca que dele se desprendia. Horacio, que 
tantas vezes recorda esta imagem, fala-nos tambem do saleiro co- 
mo o representante, por excelencia, da mesa paterna. Conhecida 
foi sempre a expressao latina: pro arts et focis, isto e, pela re- 
ligiao e pela patria. Todos os alimentos estao simbolizados ape- 
nas pela palavra pdo e no Brasil, feijdo. Justamente aqui apa- 
rece a forca da simbologia, pois, rara e a carreira, a profissao 
que nao tenha o seu simbolo proprio, como toda nacao tem a sua 
bandeira: a toga (o direito), a pena (a literatura), o Uvro (a in- 
telectualidade), a espada (militarismo), o arado (a agricultural, 
a palheta (a pintura), a lira (a miisica) etc.. 0 homem e simbo- 
lizado pelo coracdo, um sujeito sem coragdo, de mau coragdo, de 
coracdo de ouro. A malidicencia e representada pela lingua: 
lingua de trapo, lingua de palmo e meio, lingua de sogra, lingua 
do inferno. 

Quando a Biblia fala da maldicao do homem: "Comeras o 
teu pdo com o suor do teu rosto" ai temos dois simbolos eternos: 
o alimento obtido duramente. suando e tressuando no trabalho 
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mal remunerado. Quando em outro lugar afirma que "0 vinho 
alegra o coragao dos homens" nao e so do produto da uva que 
fala a Escritura, mas, de toda e qualquer fermentagao alcoolica. 
Da mesma forma, logo no Genesis: "Criou Deus o homem.. 
entende o Livro Santo: a humanidade. 

0 caracter comum a serie, como dissemos acima, pode pro- 
vir apenas pela contiguidade local ou profissional. Na palavra 
correio esta incluida a ideia basica e inicial de correr, meio pelo 
qual se transmitiam os mandados reais, na antiguidade, atraves 
dos cursores. O sistema esta bastante modificado e pela conti- 
guidade do local e da profissao, damos o mesmo nome de correio 
ao edificio, a correspondencia e ao funcionario que no-la traz. 
Bolsa significa apenas saco. Mas dentre todas, tomou sempre 
grande importjincia aquela destinada ao dinheiro. Hoje denomi- 
namos bodsa nao so o recipiente, mas tambem o conteudo (F. tem 
larga bolsa) e ainda mais; o local onde se joga com riquezas-a 
holsa. O latim mantica era um saco onde se guardava gordura; 
passando para o portugues manteiga passou a significar a pro- 
pria gordura. Do verbo monere, em forma irregular se fez o ad- 
jetivo monetus, a, um, titulo que se dava a Juno, em Roma: Juno 
Moneta. No templo desta deusa e que se cunhavam os valores 
em pedacos de metal. 0 titulo da deusa comunicou-se ao peda- 
co de metal que se chamou tambem moneta, em nossa lingua, 
moeda. O local onde se faziam discursos dizia-se, em germSni- 
co; hring, nome que se comunicou depois ao proprio discurso, 
donde o nosso vocabulo harenga. Quando se fundava, no Rio de 
Janeiro, a Companhia de Transportes Coletivos Jardim Rotani- 
co" sendo os incorporadores ingleses, lan<jaram estes bonds, isto 
e, cau^oes. bonus. a?6es, com a venda das quais formariam o ca- 
pital. Tal capital, porem, destinava-se a aquisigao de carros ele- 
tricos e o povo, que nao sabia ingles, indentificou a palavra bond 
com o proprio veiculo, dando-lhe a mesma denomina^ao. For 
isto, no Rrasil todo. os carros eletricos sao chamados bondes. 

O Encadeamento 

Esta contamina^ao de uma nota a outra pela contiguidade 
entre elas existente pode resultar num encadeamento, isto e. nu- 
ma sucessao de significados de tal disposigao que, se o 3° ainda 
mantem certa semelhanca com o 2.°, ja se distancia muito do 1.°, 
dando como resultado que entre este e o ultimo, dificilmente, se 
reconhecera o nexo historico. Muito elucidativo e o exemplo de 
farra, sinonimo de orgia, devassiddo, corrente no portugues do 
Brasil. So os etimologistas reconhecem na raiz far o trigo, donde 
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farina. Dentre os paes de Roma, um havia especial o panis far- 
rear que servia de simbolo nos casamentos, correspondendo ao 
moderno bolo de noiva. De tao conhecido e tradicional era sim- 
plesmente dito farreus e onde houvesse farreus, haveria casa- 
mento, mas, como o casamento romano era de noite, por muitas 
repetidas, com grande numero de convidados e vinhos e comes- 
tiveis havia sempre, era natural, desmandos, orgia, soltura de 
costumes. Daqui farreus passou a lembrar orgia. Houve uma 
sucessao de significados de tal forma dispostos que entre 
o primeiro (farinha de trigo, pao) e o ultimo (orgia) difi- 
cilmente se descobre a conexao logica. Outro exemplo temos na 
historia do simbolo X. P. T. O., vulgarmente, dito xispeted, sino- 
nimo de excelente, dtimo. Quando os cristaos viviam nas cata- 
cumbas romanas e nao podiam nem sequer escrever o nome de 
Cristo tomaram apenas essa quatro letras gregas X. P. T. 0. co- 
mo simbolo do nome do Senhor. No seculo XVIII, um fabrican- 
te de vinhos. querendo reservar a melhor producao sua ao sacri- 
ficio da missa, pediu a um padre um nome adequado e o sacer- 
dote deu-lhe o tetragrama sagrado. Desta forma o vinho deno- 
minado X. P. T. O. queria apenas significar; vinho Christo. Mas 
o povo, que nao sabia que tais letras fossem gregas, leu-as a 
portuguesa xispeted e como o vinho era o melhor que havia, ex- 
tendeu-se a denominacao a tudo o que fosse tambem o melhor 
em sua especie e dai, como simples sinonimo de excelente pas- 
sou a lingua geral. Entre, portanto, a primeira significacao 
Cristo e a ultima excelente, muito distante e a conexao. Outro 
encadeamento cur'oso temos no vocabulo arabe araque. Que 
quer dizer tal palavra? Atualmente significa: falso, de mentira, 
mentiroso. Araque e o nome de uma planta, especie de aniz; 
desta planta faz-se uma bebida fortemente alcoolica e quem esta 
em tal estado, mente. Entao: araque (planta); araque (licor); 
araque (embriagues); araque (falsidade, mentira). Do latim 
hurdonem, burro, tivemos borddo. Como aquele servia de apoio 
e transporte nas viagens, tomou o cajado o nome do borddo pela 
mesma finalidade de arrimo. No encordoamento das cordas do 
violao, bordao e ainda aquela que serve de apoio a musica, que 
marca o compasso e quando se canta, em coro, as vozes graves 
que servem ainda de base, de firmeza as demais. tomam o nome 
ainda de borddo. Longe vai a distancia que medeia entre o bor- 
ddo, burro, e o borddo musical. 

O Contagio 

O fato ainda da contiguidade de certas palavras que costu- 
mam vir sempre juntas pode determinar uma contaminacao de 
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sentido de tal inodo ciue uma passa a ser o simbolo de ambas ou 
passa a ter significado que ate entao nao tinha, mas que ihe foi 
comunicado pela outra. Se perguntarmos a qualquer o que en- 
tende por pessego, dir-nds-a que e uma fruta, assim, assim, etc. 
Nunca Ihe ocorrera dizer-nos que pessego quer dizer persa. A 
expressao completa fructus persicus desapareceu: o adjetivo per- 
sicus contaminou-se do significado de fructus. Deu-se o mesmo 
contagio com o adjetivo burrus (vermelho) e o substantivo asi- 
nus (asno) passando a mera cor a significar o animal. No Brasil 
dizemos pintada por onga pintado. A locugao arcaica em boa 
hora, empregada no sentido duma locucao conjuncional conces- 
siva ainda que, se bem que, oontaminou-se deste significado, con- 
traindo-se foneticamente em embora. Como em frances, o arcai- 
co rem (cousa) contaminou-se do significado negative de nulha 
com que vinha sempre, passando a significar nada. Esta pala- 
vra, que na© passa do latim nata (nascida) sofreu o mesmo con- 
tagio negative, e hoje, e sinonimo de nihil, de rem arcaico. 0 
adjetivo formiddvel, que, segundo ja vimos, em outro lugar deste 
livro, era depreciativo no sentido de causar medo, horror, conta- 
giou-se da ideia de grandeza, de extraordinariedade que havia 
em tal medo, significando atualmente o oposto; extraordinario 
pela bondade, digno de elogios, etc. Em S. Paulo, Brasil, onde 
a lingua italiana e tao conhecida quase como a portuguesa, raro 
sendo quern nao conheca ambas. ha casos muito interessantes de 
contaminagao semantica. E' comum ouvir-se dizer: escutar o 
cheiro por sentir o cheiro de alguma cousa. E' que, em italiano, 
sentire significa tambem escutar e o paulista emprega, em portu- 
gues, escutar por sentir. Muitas vezes, o contagio, ou melhor, a 
confusao, e proveniente da semelhanga fonetica do vocabulo em 
ambas as linguas ainda que muito diversa seja a semantica. Te- 
mos o caso do rapaz que o bonde amassou. O paulista, que as- 
sim se expressa, quer dizer que o bonde matou ou rapaz. o que 
nem sempre e verdade, empregando o verbo amassar. Pode al- 
guem ficar amassado e nao morrer. Mas e que o verbo amassar 
empregado na frase, e o italiano amazzarp, isto e, matar violen- 
tamente. 
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CAPfTULO XII 

A alelometassemia — Influencias reciprocas — Antissemia 
Homossemia. 





Alelometassemia 

INFLUfiNCIAS RECIPROCAS 

Outra serie de fenomenos muito curiosos provem da mutua 
influencia que as palavras podem exercer entre si, quer por opo- 
sicao, quer por aproxima^ao. Esta aproximacao pode ser exer- 
cida de palavra para palavra, por assim dizer, individualmente, 
e tambem de grupos de palavras para outros grupos vocabula- 
res, coletivamente. Neste ultimo caso, ainda que o grupo todo 
desaparega, a unica palavra subsistente mantem o significado 
de todo o sintagma. Para cada esp^cie destes fenomenos criou 
Carnoy um termo proprio: se todos se denominam, em geral ale- 
lometassemia, a influencia por oposicao e dita antissemia; a que 
se opera pela aproximagao sera homossemia quando vai de pa- 
lavra a palavra; sissemia quando de sintagma a sintagma; hran- 
quissemia no caso do desaparecimento da maioria dos compo- 
nentes sintagmaticos. 

Antissemia 

Numerosas sao as palavras cujos significados mais se acen- 
tuam e se esclarecem pela oposicao dos seus contraries. Muitas 
ate nao as consegue o vulgo explicar senao as opondo a outras 
que as negam inteiramente. Ja os filosofos afirmavam que o mal 
nao existe a nao ser como negagao do hem. Para o povo cego e 
aquele que nao ve; pobre e o que nao e rico; baixo e o que nao e 
alto, etc. Na sociedade ha numerosos conceitos, representados 
todos por seus simbolos, que apenas podem ser entendidos em 
oposicao a outros. Assim solteiro e casado; civil e militar e ecle- 
sidstico; escravo e livre etc. 

Todas as linguas estao cheias de expressoes batizadas de po- 
lares por E. Heinrich e E. Kemmer, isto e, que encerram palavras 
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opostas, como polosf no intuito de Ihes aumentar a for^a do si- 
gnificado: nem muito nem pouco, por monies e vales, tarde ou 
cedo, rico e pobre, velho e mogo, altos e baixos, por terra e por 
mar (terra marique), por bem ou. por mal, vivo ou morto, a ci- 
dade e o sertdo, santos e demdnios, bons e maus, etc. Muitas des- 
tas expressoes antin6micas s6 sao compreensiveis, sabendo-se a 
que termo oontrario se ostao opondo. Assim, a primeira vista, 
limdo doce e um absurdo porque se e limdo, nao pode ser doce, 
A oposi^ao e justamente ao limdo por excelencia azedo que esta 
especie, nao tao azeda como aquela, pode ser dita doce. E' o 
mesmo que se da com vinho branco. E' realmente branco? Nao: 
e amarelado, palido, cor de palha, talvez. Mas por que e dito 
branco?. Em oposi^ao ao vinho tinto. Ao lado do limao doce, 
temos tambem o pimentdo doce. 

Homossemia 

0 espirito human© pode aproximar duas ou mais palavras, 
dando-lhes valor igual do simbolo, tomando por base a seme- 
Ihanga fonetica ou material, servindo-se, o mais frequentemente, 
da semelhanga intelectual ou semantica. Est& no primeiro caso 
o exemplo ja reportado em outra parte deste ensaio dos ordena- 
dos pingues, onde a ma pronuncia do adjetivo pingue, nao fa- 
zendo ouvir o u, assemelha-o a pingo e por isto os tais ordenados 
pingues nao chegam para nada... As duas palavras fonetica- 
mente identicas manha (astucia) e manha (choradeira) tern le- 
vado muita gente a nao compreender textos classicos e arcaicos 
onde apenas aparece a primeira. A aproxima^ao fonetica entre 
pego (mar, pelago) e prego, ainda mais pelo desaparecimento do 
termo arcaico, transformou o ditado — "A noite esta escura co- 
mo um pdgo" em "A noite esta escura como um prego", o que 
nao tern significa^ao alguma. Os verbos latinos errare e iterare 
(intinerare) deram foneticamente o nosso error e por isto muita 
gente confunde as duas significances. Para que se de a confusao 
semantica nao e necessario que haja identidade fonetica perfei- 
ta; basta a aproximada. Assim confunde o povo digerir e dirigir; 
indigestdo e congestdo; infringir e ifligir; aparar e parar; apro- 
var e provar; interviu por interveio. Tais confusoes sao muito 
frequentes na fala dos pedantes que, desejando falar dificil, em- 
pregam palavras inadequadas, somente por se aproximarem fo- 
neticamente das que deveriam ser empregadas. Certa senhora 
dizia ao dentista que "tinha um dente absolutamente intransitd- 
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vel". Um dos exemplos mais anigos de homossemia e o de mi- 
niatura que passou a significar desenho, pintura, de pequeno ta- 
manho, pela aproximagao fonetica existente entre minium (tinta 
vermelha com que tais iluminuras eram feitas) e minimus. 

A aproxima^ao intelectual e muito mais comum, motivada, 
sobretudo, pela pressa com que falamos, pelo habito de descura- 
mento que possuimos. Quando temos em mente uma ideia e a 
queremos expressar por uma palavra, se imediatamente nao nos 
ocorre a adequada, servimo-nos logo de outra aproximada. Nis- 
to se baseia a riqueza vital dos sinonimos que, por isto mesmo, 
nunca sao perfeitos: uns dizem mais, outros, menos. Evocar e 
apenas chamar; mas como lembrar, recordar e, de certo modo, 
chamar, empregamos evocar em lugar de um destes dois verbos. 
Enfermidade, doenca, molestia se aproximam semanticamente 
ainda que possa alguem estar enfermo (fraco) sem estar doente 
(sofrendo dores) como pode ter uma molestia (que incomoda, 
que desagrada, que amola) sem estar enfermo, etc. Por cami- 
nhar dizemos hater sola, gastar os sapatos, ir no deddo, no cava- 
lo de S. Francisco. As aproximacoes semanticas sao muito nu- 
merosas quando a ideia e ingrata e desagradavel. A ideia de 
morrer, v. g. quantas expressoes aproximadas possui? Esticar 
as canelas, hater as botas, hater as canelas, ir de pes juntos, ir 
sem chapeu, dar com o rabo na cerca, fechar os olhos, dormir pa- 
ra sempre, dormir no Senhor, dar o ultimo suspiro, exalar o ul- 
timo suspiro, pagar o tributo supremo, via jar, etc. Da-se o mes- 
mo com a ideia de embriaguez: estar na gata, amarrar a gata, ca- 
mueca, goddrio, muste, a meio pau, pau ddgua, chuva, esponja, 
no troti, cercando frangos, escrevendo ss e rr, pifdo, estar na bi- 
trunca. Esta ultima expressao, corrente nos Estados do Sul do 
Brasil, mormente, em Santa Catarina, e a transformacao do ale- 
mao betrunken, bebado. 





CAPfTULO XIII 

A sissemia — Influencia entre os sintagmas vocabulares — 
A acrossemia — Palavras de letras — Abreviaturas — Braqui- 
semia — Os hopocoristicos — Regras que observar. 
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Sissemia 

INFLUfiNCIA MUTUA ENTRE SINTAGMAS 

Por sintagma entende-se certo conjunto de palavras em que 
todas perdem a sua significa<jao individual para tomar a do con- 
junto. A lingua esta cheia de tais sintagmas: pe de moleque, v. 
g. em que os substantives p6, moleque, nada significam, mas. em 
conjunto dao o nome de um doce. Ha no Brasil uma planta que 
se chama: pega ndo me larga. Em bemequer, malmequer ha dois 
nomes de flores. Em tais sintagmas ha mutua influencia dos 
componentes e de toda essas influencias surge a determinacao 
do todo. Podemos ainda verificar tal influencia do contexto, con- 
siderando o verbo dar em composi^oes ja cristalizadas no idioma; 
dar um tombo, dar um passeio, dar uma vista dolhos, etc. onde o 
verbo dar perde a sua significagao propria, indicando apenas ati- 
vidade que e precisada pelo substantive imediato: dar um pas- 
seio nao significa permitir um passeio a alguem, mas, simples- 
mente, passear; dar uma vista dolhos nao e simplesmente olhar, 
mas olhar de alto, superficialmente. Dar um tombo, uma queda, 
nao e causar tombo ou queda a alguem e sim, cair. 

A posicao dos elementos no sintagma pode ser uma causa 
determinante de alteracoes semanticas. Os casos mais comuns 
sao os de substantivo mais adjetivo: puro engano, engano puro; 
certa hora, hora certa, algum homem, homem algum; boa mu- 
Iher, mulher boa: rico homem, homem rico: santa pessoa, pessoa 
santa; minhas lembrancas, lembrancas minhas, etc. 0 povo, que 
e o mestre da lingua, pratica excelentemente esta arte dos sintag- 
mas, tirando do contexto as mais variadas significagoes para o 
conjunto, muito embora a palavra central seja a mesma. Con- 
sideremos a palavra fogo nestas frases feitas populares e vere- 
mos que o conjunto Ihe da sempre um matiz novo em cada sin- 
tagma: comer fogo, por a mdo no fogo por alguem, por fogo na 
cangica, ter fogo no rabo, andar com fogo, brincar com fogo, fa- 
zer fogo em alguem, ver-se entre dois fogos, jogar-se no fogo, ter 
fogo nos olhos, fogo de palha. fogo de vista, a ferro e a fogo, fogo 
fdtuo, fogo viste, Hnguica! 
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Algumas destas expressoes, destes sintagmas, alem da in- 
fluencia semantica. tiveram tambem a influencia fonetica, fun- 
dindo as palavras que o compunham, dando origem a outra bem 
diversa. E' o caso de expressao arcaica em boa hora que se fun- 
diu em embora e passou a significar ainda que; de vossa merce 
que se transformou em voce, perdendo a nobreza do tratamento 
para ser a mais vulgar das expressoes do trato diario. Como o 
ingles diz ainda hoje: to be in love, em epocas remotissimas o 
portugues diria tambem: estar em amor; desaparecido o primei- 
ro elemento, os dois outros se fundiram, completando-se com o 
sufixo verbal: en-\-amor+ar. Forma?ao paralela e a da inter- 
jei^ao oxald, resultado fonetico da frase arabe: wa sha Allah. 
Outro exemplo e bofe contracao de boa-fe. 

Braquissemia 

(ABREVIATURA) 

Ja oonsideramos em outra parte aqueles casos de condensa- 
<jao semantica, v. g., burro, bangala, chile, havana, porto, pala- 
vras que pertencendo a expressoes mais amplas, condensaram 
em si todo o valor significative da locu?ao, passando a represen- 
ta-lo sozinhas. Nao necessitamos mais de dizer: vinho do Porto, 
vinho de Champanha, chapeu de Chile, charuto de Havana, bas- 
tando citar a palavra de valor para que todo o sentido seja apa- 
nhado. Esta abrevia^ao da expressao completa pode ser obtida 
de modos diferentes, por aferese, por apocope, influindo nisto o 
resultado sonoro que se obtiver. Em arco da velha alianca foi 
esta ultima que desapareceu. Em asinus burnus foi o primeiro 
elemento que sofreu aniquilamento. 0 nome complete, como 
ainda se ve em Veira, era o rio das Amazonas e hoje dizemos 
apenas 0 Amazonas, nao sabendo muitos explicar a presemja da- 
quele artigo singular ante nome plural e mais ainda, o artigo 
masculino ante nome feminino.. 

A abreviacao das expressoes vocabulares contaginou as pro- 
prias palavras isoladas e seja por pressa ou por preguica, vamos 
cortando e mutilando os vocabulos, de tal modo que uma sim- 
ples frac^ao o representa complete. Parece-nos que o exemplo 
nos veio da lingua inglesa, mormente, falada nos Estados Unidos 
da America do Norte. A extensa denominacao do cinematografo 
foi reduzida primeiro a cinema e agora a cine. De automovel fez 
auto; de automnibus so resta omnibus; ou apenas bus. Telefone 
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e fone; fotografia, foto; pneumdtico, pneu; os medicos, por pneu 
entendem pneumotorax. O cumulo da braquissemia encontra- 
se nas palavras formadas pelas iniciais ou pelas primeiras sila- 
bas. Carnoy fabricou-lhe um nome especial: acrossemia, — to- 
mando acros como letras ou silabas iniciais, que ficam nas extre- 
midades, nas pontas. Temos entao, principalmente, no exercito: 
Q. G. (Quartel General) — H. C. E. (Hospital Central do Exer- 
cito) — D. I. P. (Departamento de Imprensa e Propaganda) — 
V. A. S. P. (Via^ao Aerea S. Paulo) — C. G. T. (Companhia Ge- 
ral de Transportes) — Ja os romanos conheceram este habito e 
ainda hoje, nas procissoes da Semana Santa, aparecem nas ban- 
deiras as famosas letras S. P. Q. R. (Senatus Populusque Roma- 
nus) que o povo ironic© interpreta: Sem Pao, Queijo e Rapadu- 
ra. Isto faz-nos lembrar da interpretagao irreverente que os hu- 
manistas fizeram da inscrigao MCCCXL gravada em S. Pedro e 
no Yaticano quando foi eleito papa Leao X. Como fosse muito 
miope, quase cego, foi esta a interpretagao daqueles mimeros; 
Multi caeci Cardinales creaverunt caecum decimum Leonem — 
Muitos cegos Cardeais criaram cego decimo Leao. (Apud Burck- 
hardt — La Civil, en Italic au Temps de la Renaissance — I — 
197 — nota). Conta-se do gramatico e terrivelmente malcriado 
Julio Ribeiro que, viajando na Sao Paulo Railway, denominagao 
abreviada apenas em S. P. R., tinha a seu lado certa senhorita 
que, em dado momento, inadvertidamente, deixou escapar pe- 
quena ventosidade. Querendo disfar^ar o desastre, voltou-se pa- 
ra o gramatico e com ares de ingenua Ihe perguntou: "Que signi- 
ficam estas letras S. P. R.? E, sem nenhuma reverenciai assim 
lhas explicou o terrivel polemista: "Quer dizer, senhorita, que o 
Seu P... Pescendeu!". 

Os hipoconsticos 

A abreviatura dos nomes proprios, transformando-os em 
apocoristicos, apelidos caseiros e sempre afetivos e outro campo 
fecundo de exploracoes em todos os idiomas. Como ja significa 
a palavra hipocoristico, tais apelidos sao, na maioria dos casos, 
simples diminutivos abreviados. Na formagao deles podemos 
observar, sem rigidez alguma de limites, tres grandes grupos: 

1, Toma-se o diminutivo, desprezando-se as silabas ante- 
tonicas: Zinho (Josezinho), Zito (Josezito, Jodozito), Quita (Ma- 
riquifa), Merinho (Homerinho), Toninho (Antoninho), Tonico 
sAntonico), Quita (Chiquita), Quetinha {Henriquetinha), etc. 
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2. Toma-se o positive, desprezando as mesmas sibalas an- 
te-tonicas: Naide (Zenaide). Cema (I race ma), Zefa (Josefa), 
Tonho e Tonio (Antonio), Z6 (Jos6), Tuda (Gertrudes), Quina 
(Joaquina), Bino (Felisbino e Albino), Lando (Orlando), Nuto 
(Benevenuto), etc.. 

3. Repete-se a silaba acentuada, efeitos da linguagem infan- 
til: Toto (Antonio), Z6ze (Jose). As vezes a silaba repetida e a 
primeira: Lulu (Luis), Vavd (Valdemar). Neste mesmo quadro 
de repetigao da silaba ainda encontramos; Dudii, Dadd, Didi, De- 
de, Fifi, Nini, Nhanha, Laid, Mimi, etc. 

Para terminar estas notas sobre a braquissima, abreviaQao ou 
tambem condensagao como acima ja dissemos, citamos algumas 
dentre as muitas palavras que por tal process© recebemos do la- 
tim ou de outras linguas formando outras em nosso mesmo idio- 
ma. 

Assim temos o nome das esta^oes do ano: primavera, inverno, 
verdo, estio (primo vere, hibernum tempus, veranum tempus, 
aestivum tempus). Irmdo (frater germanum), soldo (solidus 
nummus) ,jornal (papel jornal, didria, de diurnalis), brilhantes 
(pedras), estrada (via strata), calcada (via calceata), meias 
(meias calgas), crescente (lua), cheia (lua), minguante (lua), 
sermdo (sermonem religiosum), botar (ovos) botadeira (gali- 
nha), mexeriqueira (laranja), rezar (recitar preces), tocar, lon- 
ger (instrumento), beber (embriagar-se), anspecada (lancia 
spezzata). 
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CAPfTULO XIV 

A diassemia — Evocativa — Apreciativa — Quantitathra 
Epissemia — A parfessemia — A zoossemia. 





A diassemia 

Todos estes casos de metassemia geral compreenderam alte- 
ra^oes no significado das palavras, produzidas gradativamente. 
sem o intuito de tornar a significa^ao mais viva, mais energica. 
Outra serie de metassemias existe, entretanto, cuja finalidade 
consiste justamente em tornar a significa^ao do termo mais ener- 
gica, mais viva, mais impressionante, fazendo-se a substituigao de 
modo inesperado, brusco, substituindo um simbolo ja muito co- 
nhecido e sem for^a impressionadora por outro menos usado, que 
desperta maior interesse, trazendo maior quantidade de pitoresco. 
A esta segunda serie de metassemias da Carnoy o nome de dias- 
semia. Havendo nestas substitui^oes de simbolos a finalidade pro- 
curada de se obter maior efeito, e justamente aqui que mais evi- 
dente se torna a consciencia dos fatos semanticos. Ha uma von- 
tade clara e determinada no emprego de tais substituicoes, que 
procura, desta forma, uma finalidade tambem clara e positiva: o 
melhor resultado, a maior energia literaria da sua expressao. 

Divide-a o professor belga em; evocativa, apreciativa, quanti- 
tativa, isto e, epissemia, paressemia, metecsemia. 

A epissemia 

A epissemia ou diassemia evocativa reduz-se a designar um 
ser, uma cousa, nao pela qualidade pela qual e comumente conhe- 
cid'a, mas por outra de menor uso, que impressiona mais. Tern 
grande valor em literatura estas transferencias de qualidades de 
seres materials a intelectuais e vice-versa. Um dos segredos do 
estilo de Eca de Queiros, de Fialho de Almeida, se reduz a isto: um 
vinho moco, unia aguardente seivosa, um rico almoco, uma lua 
casta e pudica, uma lua caricata, um sol anemico. As girias es- 
tao cheias destas epissemias, cada qual mais curiosa, se bem que 
nem sempre compreensiveis a primeira vista. Na linguagem dos 
ladroes, v. g. relogio e hoho porque trabalha sem ganhar; galinha 
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e a penosa; o delegado e a valentina pela valentia de que faz ga- 
bos; verde e o mato; berro e o revolver; etc. A aguardente e dita 
a branca, branquinha. Na linguagem comum, tocha e cigarro. 
De um mau escritor diz-se que e um troca-tintas, estraga-papel. 
De alguem que nao presta sempre se disse borra-botas. O cigarro, 
quando muito forte, e um quebra-queixo, arrebenta-peito, como 
um grande abra^o nao passa de um quebra-costela. Na boca do 
povo, o medico operador e carniceiro. Uma mulher feia e um bu- 
cho, bofe, ao passo que formosa e um pedaco. 

As alcunhas, quer celebres, quer ridiculas e caseiras, sao ou- 
tros tantos casos de epissemia porque se designa a pessoa justa- 
mente por um defeito ou qualidade que a caracteriza de modo 
especial. Entre os reis conhecemos: D. Manue^ o Venturoso: D. 
Maria I.a, a Louca; D. Pedro II, do BrasiL o rei fildsofo. D. Joao 
VI ficou conhecido nas cr6nicas brasileiras como o comedor de 
frangos. O presidente da Republica, Campos Sales, porque au- 
mentou os selos de consumo, ficou conhecido por Campos Selos. 
Velhos de mais sao os Coracoes de Ledo, os Sem Medo nem Fa- 
vor, os Bragos de Ferro, etc. Na vida colegial ha tambem episse- 
mias personativas interessantes. Um professor muito delicado, que 
se ofendia facilmentei ficou apelidado de louga fina. Outro de so- 
taque portugues muito carregado era o snr. muito bdim. A um 
terceiro que so fazia resumes se Ihe deu o nome de Dr. Resumo. 
Os proprios alunos nao escapam as alcunhas: Peldgo era um ra- 
paz que assim estropiou a prosddia de pelago. Bifes sao todos os 
de origem inglesa e americana. Macarrdo ou polenta os italia- 
nos. Papas os espanhois. Chopp duplo os alemaes, Em S. Pau- 
lo, a rua 25 de Margo esta ocupada exclusivamente por sirios; a 
qualquer um deles se da o nome de 25 de Margo ou entao de Sa- 
lim. Algumas pessoas ficam conhecidas pela palavra ou expres- 
sao de que usam, a todo momento, uma especie assim de moletas 
com que se ajudam no prosseguimento da conversa. A um des- 
tes, que empregava cujos abundantemente e quase sempre erra- 
dos, demos-lhe a alcunha de o snr. Cujo. 

Outro grupo de epissemias reside na linguagem viva do povo 
quando substitui certos verbos, certos substantives, por outros 
que nao sao muito adequados, mas que, por isto mesmo, chamam 
a atencao do leitor ou do interlocutor. A expressao corrente: des- 
montar alguem, — por dar-lhe uma surra de mestre, e viva e 
curiosa. E' comparada a vitima a uma maquina que se des- 
monta, pe^a por pega. Desconjuntar o esqueleto por quebrar- 
Ihe os ossos. Reduzir alguem a pd de traque. Andar de colete 
por passar fome. Outro que lambe com a testa e faz cruz na 
boca. Vir do Ceard e expressao corrente em S. Paulo para di- 
zer de alguem que esta passando fome porque o Estado do Cea- 
ra, pelas secas periodicas de que e vitima. obriga os filhos a 
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emigrar, chegando a S. Paulo famintos. Ver o preto no branco 
€ expressao muito velha na significagao de trazer tudo regulado 
por leis e contratos. Casamento na igreja verde e simplesmen- 
te amancebia. E ser filho das ervas e trazer origem ilegitima. 
Subir a serra, ficar fula de raiva, dar o estrilo sao maneiras 
comuns de indicar a indignacao de alguem. 

A Paressemia 

A diferenca, que existe entre epissemia e paressemia, con- 
siste em que a primeira substitui a denominacao de um ser pelo 
nome de outra qualidadej mas do mesmo ser. V. G. Santa 
Branca ou Branquinha em lugar de pinga, aguardente. A se- 
gunda, substitue o nome todo por outro nome, portanto, vai de 
simbolo a simbolo, desde que entre ambos exista alguma seme- 
lhan<ja. V. G. Ir para o hergo, em lugar de ir para a cama. Cor- 
tar a crina por cortar o cabelo. Nesta especie de substituicoes 
tern grande forca criadora a ironia e demais aspectos da lin- 
guagem afetiva, havendo sempre uma segunda intencao de 
ofender, de amesquinhar, de irritar a outrem ainda mesmo que, 
aparentemente, seja a substituicao elogiosa. E' comum ler-se 
que "a lama dos teus escritos nao me atingiram as vestes"; que 
"as pedras das tuas maos nao me chegaram aos pes". Numa pole- 
mica entre gramaticos, um dizia ao outro: "V. S. o Papa da gra- 
matica", querendo com isto afirmar o dogmatismo do ensino 
alheio. Muitas vezes a falsa modestia se esconde em tais pares- 
semias: minha choupana, men rancho, minha pousada, men cha- 
td quando sabe que a moradia em que reside e excelente. Metis 
trapos dizia certa senhora, referindo-se aos vestidos de seda que 
possuia. Outra grande recebedora de juros e altos juros costu- 
mava dizer que vivia dos seas pingados. Depreciativa e a ma- 
neira de referir-se ao dia do pagamento, dizendo: hoje e o dia 
do milho, como se os pobres que trabalharam o mes todos fos- 
sem animais. De certa pessoa cujos dedos eram muito compri- 
dos afirmavam que "onde passassem os seus gadanhos, nada fi- 
caria". Paressemias ofensivas estao nestas ameacas de um estu- 
dante a outro: "Fecha o berreiro porque se nao Ihe vou ao fo- 
cinho, quebro-lhe a bicanca e do alto do piolho ate as patas vai 
ficar tudo em melado". 

Os animais ministram grande copia de substituigoes sempre 
depreciativas: dizer de alguem que e um boi, um sapo, uma ga- 
linha, um porco etc. Os famintos, que estao sempre a mastigar, 
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sao cabras. Mas cabras e bodes sao tambem os mulatos. Macaco 
e todo aquele que tiver grande agilidade. Urso e o amigo falso. 
Aguia e o espertalhao. Chupim e o marido de professora. Esta 
substituigao e tirada da vida deste passaro chupim: os ovos sao 
postos em ninbos alheios e por outros passaros chocados. Quan- 
do picam, os filhotes sao tambem tratados por outrem e, assim, 
vive o chupim a custa dos bobos. E' o mesmo destino dos que 
se casam com normalistas: estas vao as aulas, trabalham, e o 
marido fica em casa, a engordar. Esta claro que ha numerosas 
excecoes, mormente, entre aqueles que estas linhas esftiverem 
lendo. 

Algumas palavras ficaram. em portugues, como substitutas 
natas dc todas as demais cujos nomes nao ocorrem, no momento, 
a quern estiver falando. Pessoas ha de tao mesquinho vocabu- 
lario que se reduzem, exclusivamente, ao emprego de tais subs- 
titutas. A mais comum de todas e cousa, coisa, sujeito, tipo, ca- 
marada, cara (um cara), chefe, cavalheiro, cidaddo, negocio, etc. 
Os condutores de bonde, em S. Paulo, quando se dirigem aos ho- 
mens, dizem sempre, — 6 chefe! — dirigindo-se as mulheres, 6 
dona Maria! Em retorno. como sao todos potugueses, sao sem- 
pre chamados de Manuel. Numa aula de fisica. devendo expli- 
car o funcionamento de um aparelho qualquer. ouvimos esta be- 
ta exposicao: "Este aparelho e uma cousa complicada! Torcen- 
do-se esta cousinha aqui, faz sair aquela cousa la e ambas se vao 
encontrar no alto da cousa toda com aquela coisona que estao 
vendo dai. Se fizermos passar a corrente eletrica por todas estas 
coisas, dara como resultado varias coisinhas, isto e, cboques..." 
Ha conversas deste naipe: "Quern te disse isso? — Um cara meu 
amigo — Um cara? quern e esse sujeito? — E' um meu camarada, 
ja te disse" — Mas como veio a saber do negocio? — Foi aquele 
tipo seu conhecido quern Ihe contou tudo — Mas que cachor- 
rada!" 

Outras expressoes substitutas existem que se aplicam a ca- 
sos mais ou menos semelhantes ao primeiro do que tiram sua 
origem. Uma paciencia, de Jo, de beneditino. Fazer alguma 
cousa com a mdo do gato. Fazer cortesia com o chapeu alheio. 
Puxar as brasas para a sua sardinha. Fazer economia de palitos. 
Pegar o boi a unha. Gastar como um Lucullus. Fazer das tripas 
coragdo. Tirar o ventre da miseria. Beber como um camelo. 
Tal lugar e um e! Dorado. E' uma torre de Babel — Atitudes 
maquiavelicas. Ter o seu Waterloo —- Ir a sua Canossa. Desfiar 
suas jeremiadas. 
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CAPlTULO XV 

A metecsemia —- Metafora — Opiniao infundada de Carnoy — 
Essencia da metafora — Classificacao das metaforas: concei- 
tistas, logicas, afbtivas, pateticas, ectopicas e pragmaticas. 





A Metecsemia 

(METAFORA) 

A metafora consiste no emprego de um simbolo por outro, 
mas, de ordem diferente. Nao esta em comparar simbolo com 
simbolo, mas, no fato de empregar um simbolo tao fora do sen 
meio natural que, atraves dele, seja a mente humana levada a 
evocar o outro. Se dissermos, referindo-nos as montanhas que 
circundam o Rio de Janeiro, que uma delas se erguia como um 
Pdo de Agucar, que outra se elevava como um Dedo de Deus, nao 
teremos metafora, mas apenas, comparacoes. Havera metafora 
se simplesmente dissermos: o Pdo de Acucar, o Dedo de Deus, a 
Gdvea, porque atraves destes simbolos evocamos os outros que 
nao necessitaram de ser nomeados. Esta e a opiniao de Carnoy: 
"Au lieu de mettre les deux notions en face Tune de I'autre com- 
me dans la comparaison, on recouvre le signifie par le simbole 
emprunte qui se substitue a lui et Tevoque plutot qu'il ne le de- 
signe" (pg, 275). Se entretanto examinarmos qualquer metafora 
veremos que no fundo existe sempre uma comparacao. O fato 
de um dos termos dessa comparacao nao aparecer expresso, 
mas apenas evocado, nao destroi a essencia da comparacao que 
o espirito conclui, embora evocando o termo oculto. Assim na 
simples expressao Pdo de Acucar, Dedo de Deus, Gigante Deita- 
do, etc. ha sempre a comparacao: uma montanha, um monte se- 
melhante a um Pao de Acucar, a um Dedo de Deus, a um Gigan- 
te Deitado. Yerificamos aifada mais a existencia da comparacao 
quando tomamos certas palavras que, de tao usadas, ja dificil- 
mente evocam o termo oculto. Quando os jornais noticiam que 
a nave do templo estava repleta de fieis; que o oficiante, t'rando 
incenso da naveta, colocou-o no turibulo, etc., a maioria dos lei- 
tores nao evoca a comparacao que existe na palavra nave, naveta. 
Mas tal comparacao existe; o corpo das igrejas e dividido em 
naves (navios) e o recipiente de metal em que se guarda o incen- 
so, naveta, recorda uma nave pequena. Eis como o professor bel- 
ga explica a sua opiniao; "C'est ainsi que des montagnes appa- 
rpissanf en serie tourmentee a I'horizon, presentent a I'oeil une 
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image rappelant celle soit d'une chaine, soil d'une scie (1. serra). 
Au lieu de dire "des montagnes comme des chaines, oomme une 
scie" (comparaison), on se servira en francais de: chaine, en es- 
panhol de: sierra (metaphore) — pg. 276. Ainda que digamos 
apenas chaine, sierra ou (se o professor belga soubesse portu- 
gu^s...) serra, referindo-nos a montanhas, ipso facto, estaremos 
fazendo uma comparacdo muito embora um dos termos esteja 
oculto. A essencia da metafora esta na aplicagao de um simbolo 
a outro, mas, de ordem diferente, aplicagao baseada em qualquer 
ponto de semelhan^a donde surge a comparagao inutilmente ne- 
gada por Carnoy. Em qualquer palavra, que tomemos, seja do 
latim, do grego, do sanscrito, para citar apenas algumas linguas 
bem antigas, seja das girias modernas. encontramos sempre esta 
transferencia de simbolos, tomando por base um ponto de se- 
melhan^a, envolvendo, portanto, comparacao. A palavra caput 
pela qual designavam os latinos a cabeca, prende-se a mesma fa- 
milia de capedo, capis, capsa, isto e, terrina. escudela. caixa. 0 
termo sarcofago pelo qual designavam os gregos o caixao ou a 
sepultura envolve uma metafora porque significa; comedor de 
came. Da mesma forma quando o cristianismo deu ao lugar dos 
mortos o nome de cemiterio, empregava o termo metaforicamen- 
te porque a palavra grega coemiterion quer dizer dormitdrio. Lua, 
em sanscrito, e candra, mas candra e tambem redondo, onde se 
ve a lua comparada a uma roda, a uma cousa redonda. Este e o 
mesmo processo do homem do povo que batiza a cabeca com o 
nome de cachola e diz que o rosto e uma fachada. 

Classificam-se as metaforas segundo o terreno em que ope- 
ram: de conceito a conceito, de emo^ao a emocao. Chamam-se 
as primeiras conceitistas ou logicas; as segundas afetivas ou pa- 
teticas. 

Metaforas conceitistas ou logicas — A base destas metaforas 
e mais a forma que desperta a semelhanca, v. g. cara de lua cheia; 
candra, lua, roda, redonda; clavicula, chavinha; montanha, serra, 
olho de cabra (semente), avido (pdssaro), cacarola (relogio), ca- 
tana (lingua), chamine (cartola), girafa (sujeito alto), colchdo 
amarrado (sujeito gordo), bola de bilhar (calvo), cardeal (pas- 
saro vermelho), crisdntemo (flor de ouro), saudade (flor roxa), 
etc. Quando transportamos qualidades de um sentido para ou- 
tro, por exemplo, perfume quente, som claro, vento agudo, gosto 
perfumado, som redondo, chato, voz clara, escura, cavernosa, 
aveludada; cheiro fino, delicado, gordo, voz pastosa, luz crua, tons 
gritantes, cor berrante, cheiro gostoso, miisica saborosa onde nao 
ha, propriamente, questao de forma e sim de certas qualidades 



da forma) dizem os tratadistas que tais metaforas se chamam 
sinesteticas (Carnoy) complicadoras (Wundt) . Talvez Ihes cou- 
besse, com mais acerto, o nome de ectopicas porque as qualidades 
transferidas sao tiradas do seu lugar proprio e aplicadas a ou- 
tro improprio. Assim, perfume quente, musica saborosa: o ca- 
lor nada tem que ver com o perfume; o sabor e proprio do palato, 
das cousas gustaveis e nao do ouvido, das cousas audiveis. Ha, 
portanto, uma deslocacao da qualidade, convindo-lhes a tais me- 
taforas o nome de ectopicas. 

No particular da atribuicao de cores aos sons, cita Carnoy, 
copiando Van Ginneken, este soneto de Artur Rimbaud: 

"A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles, 
Je dirai qualque jour vos naissances latentes. 
A, noir corset velu de mouches eclatantes 
Qui fourmillent autour des puanteurs cruelles. 

Golfes d'ombre, E, candeur des vapeurs et des tentes, 
Lames des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles. 
I pourpre, sang crache, rire des levres belles 
Dans la colere ou les ivresses penitentes. 

U, cycles, vibrements divins des mers virides, 
Paix des patis semes d'animaux, paix des rides, 
Que 1'alchimie imprime aux grands fronts studieux. 

O supreme cla'ron, plein de strideurs, 
Silences traverses des mondes et des anges 
O I'omega, rayon violet de ses yeux. 

Temos em Coelho Neto cousa parecida quando escreveu: 
"Ha quern afirme que as letras correspondem cores e sons. 

O a e branco e pode ser representado na escala pelo do menor; 
o e (re) e azul; o i (mi) e amarelo; o o (sol) e roxo sanguineo; 
o « (do maior) e negro. A pximeira vogal e alegre e empresta 
as palavras movimento, claridade — e a letra de acao, modifi- 
cando-se, corao as outras vogais, com a influencia das consoan- 
tes que se Ihe ajuntam. Espada, navalha, lamina, ago, ar, lage, 
sao palavras que afusilam, talham e ressonam. Galopada^ es. 
tropeada, escalada, matinada, fanfarra sao palavras de vivo mo- 
vimento. Paldcio e um vocabulo amplo. cheio, sonoro e rebi- 
Ihante em que ha grandeza, esplendor e alegria. O e e opaco, 
tem alguma coisa de ser sombrio, vago e fugitive: Estrela, cela, 
efemero, lemure, tremulo, fremito. O e agudo e vibrante: gale, 
bore. O i e sempre vivido, irradiante; da, por vezes, a i, pressao 
do fantastico e, acompanhadi de certas consoantes   c, I, r, s, 
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vibra, rebrilha e canta: corisco, limpido, vidro, cicio, sinistro. O 
o ora e dramatico, ora e comico, conforme a acentua^ao: heroi 
e lorpa; tropa e bajojo; forte e oco. One sempre taciturno, me- 
lancolico: funebre, tumiilo, soturno; agravando-se nas palavras 
em que se desdobra: urubu, uru, jururu." (Conferencias Litera- 
rias — 22). 

Ha em todas estas correspondencias muita extravagancia e 
poder de imagina^ao e pertence o assunto mais aos poetas que 
aos estudiosos duma ciencia qual seja a semantica. 

Entre tais metaforas ectopicas, pertencentes ainda a classe 
das conceitualistas porque, afinal, encerram sempre uma ideia, 
um conceito, e outras igualmente ectopicas, porem, que trazem 
consigo uma emo§ao, um sentimento, pertencentes, pois, ja a 
segunda classe geral, a das metaforas afetivas, nao ha nem po- 
de haver linha divisoria, certa e intransponivel. De um som 
duro onde esta a ideia de aspereza, de resistencia, passamos fa- 
cilmente a um olhar duro, a um gesto duro, a uma ordem dura, 
a um coragdo duro, onde o que existe e ja sentimento. De uma 
palavra quente,' ideia de calor de entusiasmo, passamos a um 
acolhimento quente, cdlido, em que transparece o afeto com que 
se e recebido. Em uma voz grosseira nao ha sentimento algum; 
mas num povo grosseiro, nuns modos grosseiros, tudo o que 
existe e sentimento. Ha muita diferemja entre homens pesados 
e palavras pesadas, o que nao existe entre homens graves e pa- 
lavras graves porque este adjetivo e tornado sempre em sentido 
moral. Quanta diferemja vai entre uma conta salgada (cara) e 
uma comidia salgada (picante, imoral)! Da-se o mesmo entre 
pratos apimentados e anedotas apimentadas. Grande e a signi- 
ficacao moral existente nas expressoes da giria, tais como: sa- 
bonetdo, gostozdo (pessoas enfeitadas de mais, casquilhas). Al- 
guns adjetivos, quando usados ectopicamente, se revestem de 
sentido puramente imoral, como se ve em cornudo. 

As cores, como acima ja vimos, facilmente, se revestem de 
sentimentalidade: um negro crime, umas sombrias intencoes, 
uma verde hipocrisia, cinzentas perspectivas, future obscuro, ra- 
diante alegria, felicidade cor de rosa, colera rubra, trevosa fi- 
sionomia, dourados sonhos, manchada reputacao, a imprensa 
amarela. A influencia sentimental das cores aparece em outras 
expressoes como: dias cinzentos (melancolicos), boras negras 
(de grande sofrimento), o monstro de olhos verdes (o ciume) a 
cara descorada da miseria, os olhos brancos de raiva, os labios 
roxos do sofrimento, etc. 

Determinadas formas de direcao ou de movimento estao 
tambem impregnadas de sentimentalidade como se ve em as di- 
reitas, a esquerda: homem as direitas, posicdo esquerda; olhar 
obliquo, atuagdo retilinea, curvaturas de espinhas. Falamos 
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com elogios de periodos redondos, mas com vituperios dos esti- 
los chatos, dos livros chatos, dos autores chatos. No Brasil, 
atualmente, este depreciativo adjetivo chato ja nao se prende 
mais a forma, ao que nao tern relevo e e demasiadamente pia- 
no, liso, mas ao pedunculus pubii que, na giria, e tambem deno- 
minado chato. 

Onde as metaforas afetivas atingem a seu grau maximo e na 
linguagem familiar. Notamos varios casos em que as palavras 
empregadas perdem totalmente o seu primitivo significado, mui- 
tas vezes, injurioso, ou pelo menos, pouco dignificante e passam 
a ser grandes elogios, a traduzir intensas expressoes de afeto. 
Tesouro, joia, torrdo de agucar, anjo, perola, encanto, etc. sao os 
simbolos mais comumente empregados. No caso dos paradoxes 
a que acima aludimos temos o exemplo das maes que, dirigindo- 
se aos filhinhos ainda no berco, chamam-lhes: negrinho, porqui- 
nho, sujinho, bandidinho, ladrdozinho, etc. 

Compara o povo a um cacete, porrete e, de modo geral, a um 
pau o sujeito massador. Diz-se tambem que f. de t. e um pur- 
gante, vomitorio, dor de barriga. Certa mulher querendo elogiar 
o marido, nao achou coisa melhor a que compara-lo e disse que era 
um pdo. Na giria carioca, tudo o que e desagradavel e apenas es- 
peto. Tem o povo outras comparacoes menos dignas, quer com 
partes do corpo, quer com atos sexuais, quer com animais, que 
os leitores mormente brasileiros conhecem e facilmente poderao 
evocar completando esta lacuna propositadamente aqui deixada. 

Metaforas pragmaticas 

Afirma Carnoy que ha muita diferenga entre as metaforas 
meramente perceptivas, que se baseiam na imagem, as metafo- 
ras afetivas, que se baseiam na sensacdo produzida pela imagem 
e as metaforas pragmaticas que visam a certa finalidade prdtica. 
Outra vez estamos em desacordo com o mestre de Lovaina. Pa- 
rece-nos que ele sofre da necessidade de dividir e de subdividir. 
Em toda e qualquer metafora, seja la de que tipo for, ha sempre 
esse fira prdtico que consiste em fazer-se melhor compreender o 
pensamento, a emocao, atraves de um simbolo mais evocador, 
mais enfatico, mais capaz, portanto, de transmitir aos leitores 
ideias os sentimentos de quern esta escrevendo. Esta e a finali- 
dade muito pratica, muito pragmatica procurada por todos. Ain- 
da quando tal finalidade nao e imediatamente atingida, como 
acontecer em certas metaforas demasiadamente atrevidas ou inu- 
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sitadas, o pragmatismo ainda existe porque permanece o prazer, 
o gosto e, por assim dizer, o lucro que teve o autor em causar 
esse mesmo embaraco aos seus leitores. Tao verdadeiro e este 
ponto de que nao existe tal distincao enlre as metaforas, ou se 
quisermos, de que em todas e quaisquer metaforas ha sempre 
pragmatismo, que o proprio Carnoy prevendo a fraquissima ba- 
se de sua distincao, se apressou em escrever: "La majorite des 
metaphores sont de ce type {pratique, pragmatique), ce 'qui n'a 
rien d'etonnant puisque le langage sert avant tout des buts "pra- 
tiques". (Op. cit. 311). 

Entre os varios exemplos de tais metaforas pragmaticas cita 
como famosa esta de Homero: hepea pteroenta, isto e, palauras 
aladas. Mas que diferenca haveria entre palavras aladas e bois 
alados no sentido pragmatico? Parece-nos ate que a segunda se- 
ja muito mais interessante porque as palavras, ja de si leves co- 
mo entidades intelectuais. nao se opoem a ter asas e a voar; mas 
os bois, pesadoes que na propria terra sao lerdos e tardos, com 
asas, voando, despertam muito maior interesse, que e o valor pra- 
tico da metafora. Outras metaforas pragmaticas seriam o veu da 
noite, o veu da morte, dar a luz um livro, o Hvro parto do espirito, 
onde apenas vemos comuns comparacoes que de tao batidas ja 
nem sequer despertam mais o interesse do leitor, portanto falhas 
de praticidade ou de pragmatismo. Atualmente, dizer de um au- 
tor que deu a luz um livro e ate ridiculariza-lo. Pior seria ainda 
se perguntassemos a outro: "Como vai o seu ultimo parto do 
espirito? Yai tendo boa saida?" Todas as metaforas emprega- 
das para ralhar com alguem. chamando-o a seus brios, sao pelo 
autor classificadas entre as pragmaticas: passar um sabdo, pas- 
sar um pito, dar um cafe, um suadouro, passar um repeldo, dar 
uma tesa, fazer um sermdo, fomar uma descalcadeira. Aqui, o 
valor pratico esta no fruto que a pessoa reprimida ou ralhada ti- 
rar da reprimenda, e nao no interesse de quem tais figuras em- 
pregou. 
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CAPiTULO XVI 

Ainda a zoossemia — O antropomorfismo — Exemplos de 
Vicente de Carvalho — A linguagem do povo — Qualidades 
e defeitos dos povos. 
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Zoossemia 

A linguagem portuguesa como qualquer outra do mundo esta 
cheia de zoossemia, de simbolos de animais irracionais aplicados 
ao homem, servindo de base certo ponto de contacto, de seme- 
Ihanca que entre a figura deles existe ou entre certos modos de 
proceder que a imaginafao humana vai descobrindo na compa- 
racao de pessoas e bestas. Certos animais ficaram como simbo- 
los de bem distintas qualidades ou defeitos; o cdo e a fideiidade; 
o urso, a falsidade; o burro, a estupidez; o hoi, a paciencia; a pom- 
ba e a rola, a inocencia, a ingenuidade; o carneiro participa desta 
mesma qualidade; a dguia e a esperteza; o pato, a tontice; o ele- 
fante, a deselegancia; o camelo, o jacare, a feiura; o pavdo, a vab 
dade; o tigre, a crueldade; a raposa, a esperteza; o goto, a adula- 
cao, a falsidade; a formiga, a operosidade; a cigarra, a boemia, 
etc. Dos instintos dos animais, tiramos metaforas para os homens 
e, assim, falamos em corvejar em torno de interesse; ladrar con- 
tra a reputacao alheia; dar abracos de tamandud; ter amigos 
ursos; muquiranas sao sujeitos miseraveis, vilissimos. A policia 
conhece os ratos de hoteis e nos prdprios verbos ratonar, gatunar, 
agatanhar ha comparagoes facilmente inteligiveis. A foca otdrio 
desde os tempos gregos ate hoje e o simbolo do esperto que se 
faz bobo. As pessoas sem animo, sem atividade alguma) sao ga- 
linhas mortas. Dizer de uma mulher que e uma galinha e grave 
injuria, ao passo que ser galo e honroso para o homem. Os ra- 
pazes sao frangotes e os vovoS que acariciam demasiadamente os 
netos sao galos capoes ou entao patos chocos. O homem, que sus- 
tenta todo o peso da casa e o boi do coice e o que dirige tudo e o 
boi da guia. E os pobres que levam vMa de cachorro e de caehor- 
ro sem dono? E quern diz sempre asneira ou besteira? E os que 
andam empavonados? Muitos destes depois se avacalham e 
comecam a fazer ursadas. 
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Antropomorfismo 

Assini como os animals irracionais tem a sua proje^ao no 
simbolismo intelectual da vida humana, as expansoes do homem, 
os sens sentimentos. as suas ideias, os sens defeitos, as suas qua- 
lidades encontram continua aplica^ao aos fenomenos ainda da 
simples vida vegetativa. E' que melhor compreendemos os fatos 
que se passam em nosso redor atraves da nossa propria psicolo- 
gia. O antropomorfismo foi o meio mais facil e energico de que 
se valeram todas as religioes e nao poucas filosofias para comu- 
nicar ao povo as ideias mais abstratas e elevadas. De tal modo 
as expansoes humanas estao impregnadas desse antropomorfis- 
mo que, inconscientemente o empregamos ainda naqueles casos 
em que estamos de sobreaviso contra ele. Nada, pois. mais na- 
tural e comesinho que a linguagem humana esteja repleta de sim- 
bolos, figuras, metaforas em que o homem e as suas atividades 
sejam o campo favorito. A mais formosa poesia da lingua por- 
tuguesa, no Brasil, "Palavras ao Mar" de Vicente de Carvalho e 
um tecido continuo de tais metaforas. O poeta cede ao mar todos 
os seus sent'mentos, a sua rebeliao. a sua raiva o seu desespero. 
O mar e verdadeiro ser humano; ora langue e amoroso, ora re- 
voltado em seu carcere de pedra, chega a blasfemar contra o ceu: 

"E' o tempo em que adormeces 
Ao sol que abrasa: a cdlera espumante, 
Que estoura e brame sacudindo os ares, 
Nao os sacode mais nem brame e estoura; 
Apenas se ouve, timido e plangente. 
O ten murmurio; e pelo alvor das praias, 
Langue numa caricia de amoroso. 
As largas ondas marulhando estendes. . 

O' velho condenado 
Ao carcere das rochas que te cingem! 
Em vao levantas para o ceu distante 
Os borrifos das ondas desgrenhadas. 
Debalde! O ceu, cheio de sol se e dia, 
Palpitante de estrelas quando e noite, 
Paira, longinquo e indiferente, acima 
Da tua solidao. dos tens clamores.. 

Mar, belo mar selvagem 
Das nossas praias solitarias! Tigre 
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A que as brisas da terra o sono embalam, 
A que o vento do largo errica o pelo ! 
Ougo-te, as vezes revoltado e brusco, 
Escondido, fantastico, atirando 
Pela sombra das noutes sem estrelas 
A blasfemia colerica das ondas.. . 

Poderiamos transcrever toda a poesia que esta repleta de antro- 
pomorfismos, porem, as estrofes que ai ficam bastam suficiente- 
mente ao nosso intuito. Na linguagem do povo e comum ouvir-se 
que o vento esta uivando, gemendo, chorando a porta; que as ar- 
vores tremem de frio; que as estrelas estao piscando la do alto. 
As roupas expostas ao vento, dancam. As flores sorriem. A vio- 
lenta e modesta. A rosa, orgulhosa porque e a rainha do jardim. 
A saudade e triste. Ha uma especie de rosas denominadas loucas. 
E as plantas dormideiras? E as trepadeiras? Ha outras que sao 
parasitas, que vivem a custa das suas vitimas. No Brasil ha cipos 
cabeludos, estranguladores, assassinos. Conhecemos tambem as 
arvores que choram, ditas das lagrimas. 0 louva-deus e um gafa- 
nhoto religioso. O cardeal e passaro eclesiastico. O Jodo de Bar- 
ro e engenheiro. Ha um insecto chamado Joaninha. Esse mesmo 
Jodo de Barro e conhecido tambem com o nome de Jodo Bobo. 

Todas as qualidades de um povo bem como todos seus defei- 
tos aparecem personificados numa figura criada, nao se sabe, 
muitas vezes, por quern, mas aceita pela generalidade. Se existe 
John Bull para a Inglaterra e Tio Sam para os Estados Unidos, ha 
muito existe no Brasil o Ze-povo e ultimamente o Juca-Pato. Ze- 
Pereira e o simbolo do carnaval. Ze da Esquina de qualquer ne- 
gociante. Salim e todo negociante sirio. Manele e o portugues. 
Gringo e o argentine. Abrado e o judeu. Benedito e preto. A 
feiura ficou representada por Diogo. Os xnaridos enganados sao 
da ordem de S. Cornelio. 
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CAPITULO XVII 

A diassemia apreciativa — Eufemismos — Disfemismos — 
Causas — A prof issao — A posigao social — A cor — As 
enfermidades — Os vicios humanos — A sexologia — As 
supersti^des — 0 enfraqulecimento dos eufemismos — Os 
disfemismos e os sufixos. 
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A Diassemia Apreciativa 

EUFEMISMO E DISFEMISMO 

Se a linguagem e um fato social e se as transformacoes da 
sociedade se refletem, obrigatoriamente na lingua viva dos povos, 
em nenhum dos seus dominios tais modificacoes sociais se proje- 
tam de modo mais vivo e energico do que neste da semantica, do 
significado das palayras. Podemos acompanhar pel© simples es- 
tudo das palavras declaradas tabus ou simplesmente improprias 
i caminhar do espirito humano no que diz respeito a moral, a re- 
ligiao, a supersticao. Quanto mais simples eram os povos tanto 
menores eram os vocabulos condenados sob o ponto de vista mo- 
ral, porem, maior o niimero dos que traziam em seu bo jo forcas 
maleficas, tabus. A' medida que a instrucao aumenta, diminui o 
grupo das palavras magicas, supersticiosas. mas pelo fato mesmo 
do apuramento da parte moral dos instruidos, cresce o exercito 
de termos condenados pelo decoro ou pelo simples bom torn das 
sociedades. Recorre-se entao a outros simbolos, a circunloquios, 
a eufemismos afim de disfarcar a impressao desagradavel do vo- 
cabulo condenado. 

Nao e so, porem, o sentido nitidamente imoral ou inconve- 
niente que provoca o eufemismo, mas tambem o simples prosais- 
mo dos termos por demais usados, prosaismo que Ihes vem de 
certas circunstancias sociais como: nascimento, grupo social pro- 
fissao, cor, ideias politicas e religiosas. O que houver de depre- 
ciativo em tudo isto se comunica aos vocabulos e a necessidade do 
eufemismo aparece. Muitas vezes o eufemismo esta apenas num 
arcaismo, no emprego de palavras ja desaparecidas da lingua e 
por isto mesmo, quando re-empregadas, se revestem de certa no- 
breza que as modernas nao possuem mais. Ser pedreiro nao e 
vergonhoso nem mesmo humilhante; mas se dissermos a um pro- 
fissional deste mister que e um meia-colher, a designacao sera 
grandemente ofensiva: ele nao quer ser nem meia-colher, nem 
colher. Diga-se-lhe, entretanto, que e um trolha e ver-se-a que 
nenhuma impressao de desagrado Ihe vira da expressao arcaica. 
Esta e a razao porque nos discursos, nas paginas escritas litera- 
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riamente se substituem por sinonimos arcaicos palavras do uso 
quotidiano: o arcaismo reveste-se sempre de certo ar de nobreza. 
O alfanje e o mais nobre que a foice; o alvido que a picareta; os 
alvaneis serao sempre muito mais bem recebidos que os pobres 
pedreiros. Por esta mesma razao as costureiras sao modistas e 
ate os alfaiates ja se vao apropriando do ultimo termo, dizendo- 
se tambem modistos, ou entao, recorrem a termos estrangeiros: 
tailleurs, taylors. Os antigos boticdrios e droguistas, aqueles por- 
que de botica se desceu a botequim e a boteco, estes porque droga 
e hoje sinonimo do que nao presta, preferem o titulo de farma- 
ceuticos. Ja vai havendo luta entre dentista e protetico. Os ge. 
rentes andam loucos pelo novo termo; supervisores. A palavra 
escola ja nao e mais do agrado de muita gente; qualquer escolinha 
intitula-se agora Academia e por isto vemos Academia de Corte 
e Costura, Academia de Box, Academia de Massagens... As par- 
teiras ou se intitulam simplesmente Madamas ou ja se vao apode- 
rando de cousa mais alta: Ginecologistas. Os esbirros, tiras, se- 
cretas da policia sao ja pomposamente agentes policiais. Os U- 
xeiros poem nos cartoes de boas-festas: coletores. 

Esta mesma causa social e que tern impelido os simples ba- 
chareis a se intitularem doutores, titulo que nunca Ihes coube de 
direito e aos mestres-escola, professores, denomina^ao que so aos 
de Universidade Ihes compete. O resultado vai sendo contrapro- 
ducente: o titulo, ja por estar mal empregado, ja por nao ter cor- 
respondencia real ja pela infinita repetigao, perde o seu valor e 
hoje os que, realmente, o merecem, nao fazem uso dele. 

A cor ainda que vivamos numa democracia esta sujeita a es- 
tas miserias e por isto, se nos Estados Unidos o negro e um co/o- 
red, no Brasil e apenas moreno ou entao: homem de cor. A pa- 
lavra mestigo esta condenada e mais ainda mulato. Tolera-se 
quando muito: pardo. Sera melhor dizer: cabelo crespo. 

Nas diversas idades humanas ha palavras ja atingidas de ta- 
bu, proibidas, no lugar das quais se empregam outras para que as 
pessoas nao se ofendam.. Os meninos ja preferem ser chamados 
de rapazes. Um madurdo enche-se de grande vaidade se Ihe der- 
mos o tratamento de moco ou quando muito de senhor. Mas o 
cumulo da alegria seria se Ihes chamassemos ainda rapazes! Uma 
solteirinha e sempre menina. Algumas destas meninas atingem os 
sessenta e mais anos, mas continuam meninas. Todas se ofendem 
com a palavra mulher. O estado de gravidez e ja estado interes- 
sante. A mulher gravida espera um bebe, espera o herdeiro. A 
mulher separada do marido e desquitada ainda quando nem som- 
bra houve de desquite. Gente amasiada e hoje toda casada no 
Uruguai. 

Os altos e baixos da vida social sao indicados por expressoes 
nem sempre muito delicadas, mas, sempre muito vivas: estar nas 
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alturas, estar por cima, estar no pico do galho, no alto da mon- 
tanha, no arranho ceu; o contrario: estar por haixo, estar na la- 
ma, estar na merda. Mo^a que nao acha casamento e galinha de 
S. Rogue, ovelha de Santa Catarina, ficou para vestir anjos, para 
tia. Motja, que no baile, nao e convidada a dangar: faz croche, 
carrega crianga, reza padre-nosso. Menina que acompanha a irma 
noiva ou namorada: carrega cesta, pega vela, e pau de amarrar 
egua ou entao guarda defunto. 

As enfermidades, especialmente, as repugnantes, as conside- 
radas contagiosas, sao todas tabus em seus nomes porque o povo 
ere que as palavras possam trazer o contagio, fazer aparecer a 
doen^a. O homem do povo tem horror a palavra peste. A tisica 
foi substituida pela tuberculose e esta mesma ja nao e mais pro- 
nunciada. Diz-se entao; doenca do peito, fraqueza pulmonar. 
Como o clima de S. Jose dos Campos e de Campos do Jordao e 
indicado aos tuberculoses, ja se diz em S. Paulo, que f. esta ne- 
cessitando de um repouso em S. Jose dos Campos ou em Campos 
do Jordao para nao declarar que esta realmente tisico. A lepra, a 
morfeia cristianizou-se no maldeldzaro, dito popularmente malde- 
lazo. Mas agora ja e apenas sangue desmanchado, sangue ruim. 
A loucura e cabeca fraca, juizo fraco, gira ou entao mais polida- 
mente; sofrer das faculdades mentals. O povo tem outras expres- 
soes mais pitorescas; em lugar de dizer que alguem esta louco, diz 
apenas: ele sofre, esta sofrendo; e tantd; nao regula; tem um pa- 
rafuso de menos; tem uma telha de mais; tem macaquinhos no 
sotdo; tem teia de aranha no cerebro. A idiotice possue tambem 
seus eufemismos: e um bom seed; pax vobis; um inocente. Se as 
enfermidades ja sao ingratas aos homens que nao gostam nem 
sequer de Ihes pronunciar os nomes, bem se pode imaginar o des- 
gosto. o pavor que Ihes causa a morte. Por isto mesmo, em todas 
as linguas, nao ha fato da vida humana que tenha maior numero 
de sinonimos, de eufemismos que este. O leitor brasileiro conhe- 
cera os que vamos enumerar muitos outros que nao nos ocorrerao 
no momento: dar o ultimo suspiro, exalar a alma, o ultimo corn- 
bate, dormir, dormir para sempre, dormir no Senhor, fechar os 
olhos para o mundo, abrir os olhos para a eternidade, findar a 
luta, depor as armas. O povo sempre irreverente usa de outras: 
esticar as canelas, bater as botas, dar com o rabo na cerca, ir de 
pes juntos, dar o ultimo corcovo, ndo aguentar o repuxo, empa- 
cotar, amarelar a sola dos pes, vidrar os olhos, ir para a chdcara 
do vigdrio, jd foi tarde, etc. 

Os vicios humanos, mormente, os mais graves e reprovados, 
como a embriaguez. o roubo, possuem seus eufemismos. Embria- 
gar-se e: estar na dgua, na chuva, a meio pau, amarrar pifdo, 
amarrar a gata, cercar frango, trocar as pernas, tomar car r as pa- 
na, descrever ss e rr, estar no troli, estar no goddrio, no muste, 
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estar alto. O bebado e esponja, caixa ddgua, chuva, etc. Roubar 
e fazer mdo baixa, apropriar-se do alheio, distrair-se, fazer nm 
trabcdho. Matar e alinhavar, costurar o oulro, erguer a mdo con- 
tra o proximo. 0 malcriado nao passa hoje de um neurastenico. 

Onde, porem, os eufemismos reinam soberanamente e cada 
vez mais na proporgao em que os costumes se educam e se tor- 
nam mais delicados, e no capitulo referente as fungoes fisicas in- 
feriores, as rela^oes sexuais. Basta neste ponto, lermos qualquer 
autor classico para vermos como certos verbos excelentes naquela 
epoca, aplicados por Vieira, Bernardes, Sousa e outros religiosos, 
ja nao podem mais ser empregados, condenados que estao pela 
sociedade. Parir e um deles. Foi substituido por dar a luz e ja 
agora esta mesma expressao repugna e prefere-se: esperar o her. 
deiro, ter um menino, um bebe, etc. Engravidar-se ainda as ve- 
zes, se ouve; mais frequentemente se diz: estar em estado interes- 
sante. 0 povo, em sua rudez, diz ainda: ficar cheia, estar cheia. 
Mas emprenhar, emprenhar-se apenas para os irracionais. Aqui 
mesmo e corrente: ser coberta, cobrir. O menstrua e ja regras ou 
melhor incdmodo. O defloramento, deflorar, so na linguagem ju- 
ridica. Recorre-se a eufemismos: fazer mat, perder o principal, 
perder os tres, nao ser mais donzela, nao ser mais moga boa, estar 
perdida. Aborto, abortar e ter antes do tempo, botar fora, ter um 
insucesso. O congresso sexual ja se diz apenas ir, estar com, ter 
relagoes com. Todos os antigos verbos estao condenados e por is- 
to mesmo sao evitados em qualquer palestra, em qualquer assun- 
to. A masturba^ao dispoem de numerosos eufemismos: fazer cro- 
che, descascar banana, conversar com a mariquinha das palmas, 
um contra cinco, sem querermos citar expressoes mais cruas que 
os leitores saberao imaginar. Os orgaos genitais alem dos nomes 
gerais de coisa, histdria, negocio, dispoem ainda de pinto, pistola, 
pau, cacete, caibro, manzape, ze, nabo, clarineta, flautim, pica, 
bruto, careca, bicho, alavanca; pomba, rola, caixinha, greta, ara- 
nha, batata, garage, etc. Enquanto Leite de Vasconcelos ainda 
discute a etimologia de latrina, achando que possa vir da latim la- 
vatrina, como ensina Varro, mas dando preferencia a uma forma 
hipotetica laterina, do verbo latere, esconder, ocultar, ja tal voca- 
bulo fere a pudicicia de muitos e diz-se privada, banheiro, gabi- 
nete, escritdrio, lugar aonde os anjos nao vdo, aonde os reis vdo 
sozinhos. As iniciais W. C. sao usadas bem como o mimero 100. 
Para designar o ato proprio de tais lugares diz-se: fazer as neces- 
sidades, aliviar o venire, verier dgua, descarregar-se, fazer forca, 
passar telegrama, e agora com a guerra, ja ouvimos a expressao 
curiosa: soltar bombas de profundidade. O homem rustico em 
cuja casas ainda nao ha W. C., contimia com as antigas maneiras 
de dizer: ir la fora, ir "no" mato. 
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A mulher, que se prostitui, e chamada mulher a toa, da vida 
alegre, da vida airada ou simplesmente, da vida. A expressao vi- 
da airada merece uma explicagao porque ja nao vai sendo mais 
compreendida em todo o seu valor historico. Veio-nos de um cos- 
tume juridico da Espanha: quando o rei desterrava, bania, exilava 
um nobrei conservando-o, porem, dentro do pals, o termo juridico 
empregado era este: airar, como que afastar dos ares em que vivia 
a corte. A pessoa airada era marcada de ignominia e ninguem 
podia falar com ela, dar-lhe pousada, porque se contaminaria da 
penalidade. Vemos isto no "Cantar de mio Cid" quando o heroi, 
chegando a certa cidade, pede licenca para ai pernoitar e nao lha 
querem dar porque era hombre airado. Do fato meramente poli- 
tico ou juridico, passou a denominagao ao geral, do que nos resta 
esta expressao ainda hoje viva: mulher airada, mulher de vida 
airada, isto ej condenada socialmente a viver separada das de- 
mais que com ela nao devem ter nenhuma convivencia. No norte 
do Brasil ainda se diz mulher dama, mulher moca ou simplesmen- 
te moca. No sul e corrente a denominacao de coco, comida, trem, 
gado. As casas de prostituigao conventiculos, chamadas antiga- 
mente, mancebias, tomam hoje a denominacao geral de pensoes e 
as pensionistas sao ate registradas na policia sob a denominacao 
de artistas. Bordel ja esta sendo posto de lado como forte de 
mais. Diz-se tambem, de modo gera^ zona, mangue, Quando 
sao mais recatadas e disfarcadas o costume era de designa-las por 
rendez-vous. Em Salvador, encontramos a denominacao local de 
castelo e em Recife a de recursos. Alguns mais liricos ousam di- 
zer ninhos de amor. A palavra rapariga esta tocada de tabu. Fi- 
Iho da pulga e disfarce da expressao crua que todos conhecem. 

No tocante a palavras supersticiosas, a pragas e blasfemias, 
materia muito rica em outras linguas, pouco ha que dizer da nossa 
porque, gracas a Deus, tan to o portugues como o brasileiro jamais 
contrairam tao ruins habitos blasfematorios. Apenas o diabo tern 
longa lista de sinom'mos sem que estes queiram provar que Ihe 
tenhamos tanto medo, porque e conhecido o nosso ditado: o diabo 
nao e tdo feito como se pint a. Assim mesmo dizemos: coisa ruim, 
chifrudo, pe de pato, bode, tinhoso, cdo tinhoso, Pedro Botelho, 
pe torto, dianho, diacho, espirito mau, espirito das trevas etc. 

A degradacao de costumes, mormente, nos grandes centres, 
vem pondo mais a vista, ja porque o numero cresce, ja porque os 
estudos freudianos tern chamado a aten^ao do publico para tais 
desvios que sempre houve na humanidade os afeminamentos e as 
masculinizagoes vao tendo tambem os seus eufemismos, variando 
de lugar para lugar. Para as raulheres viragos ainda se adota a 
denominacao francesa de guignotte. O Padre Manuel Bernardes, 
entretanto, emprega para tais casos o termo afanchonada. Diz de 
certas mulheres que tinham pendor para o proprio sexo que "eram 
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de seu natural afanchonadas". Justamente hoje se da o inverso 
no uso desta palavra: fdnchonos so se emprega no masculinOi Nos 
estudos da lingua medieval, Carolina Michaelis demonstra, no II 
volume do seu monumental "Cancioneiro da Ajuda" que o subs- 
tantive cervo com que se designava a conhecida esp^cie de ani- 
mals de arma^ao, por ter sido atingido de sentido imoral, foi 
substituido por veado. Este vocabulo, entao, de geral que era, 
designando todo e qualquer animal, objeto da arte venatoria, se 
particulariaou na indica^ao do antigo cervo. Desta forma, naque- 
le tempo, veado era palavra digna e cervo, nao. Pois e justamen- 
te o contrario que se da atualmente: evitamos todos o primeiro 
termo, usando o segundo porque aquele ja foi infectado de ma 
nota. Do espanhol Maricon tomou o portugues Maricao no mesmo 
sentido de afeminado, Em alguns Estados a denominacao e de 
frango. Na literatura ainda encontramos a francesa mignon. 

Outros eufemismos sao de tal forma disfarcados que nem 
sempre os compreendemos a primeira vista, equivaletldo quase a 
casos de criptossemias. Dizer por exemplo, de alguem que "per- 
tence k ordem de S. Cornelia" para significar que e enganado pela 
mulher, nem a todos e claro, necessitando de prestar atengao £is 
primeiras silabas da palavra Cornello. Dizer de outrem que e 
"um queima campo", isto e, grande mentiroso. Afirmar de outro 
que e bom de bico, querendo assim indicar que e garganta, fanfar- 
rao. No mesmo caso de S. Cornelio esta outra expressao: nao po- 
de usar chapeu. E' necessario pensar na possivel causa do impe- 
dimento, isto e, os cornos. Da mulher gravida usam dizer que 
"vai empurrando seu bombo", que "comeu mandioca brava", etc. 
Um refinado ladrao ja passa por nm cavalheiro de industria. 

O disfemismo 

Se o eufemismo e o disfarce do termo desagradavel, o recurso 
de que se serve a sociedade para nao ofender os ouvidos, a deli- 
cadeza das pessoas, dsifar^ando os substantives, as expressoes 
cruas e rudes, pondo-lhes, assim, uma especie de mascara sob a 
qual a ideia nao assusta tanto, o disfemismo e justamente o con- 
trario. E' o rebaixamento dos termos nobres e comuns e quando 
o termo ja e de si inconveniente entao, aumenta-lhe ainda mais a 
rudez da significagao por uma substituicao em que avulte o lado 
mau, desagradavel, imoral, sujo. 0 momento em que estamos vi- 
vendo, mormente, no Brasil, e dos mais deslavados disfemismos. 
Nos bondes, nos omnibus, nas ruas, nos teatros. em qualquer reu- 
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niao, ninguem tem mars o pudor da linguagem, o cuidado das ex- 
pressoes e do vocabulario e os mais deslavados palavroes sao di- 
tos, nao so com cinica naturalidade, mas ate com certo orgulho e 
mliito grande prazer. 

Para muitos o automovel e apenas a lata, a marmita, a ha- 
nheira. Um Chevrolet e dito chevrolata. 0 honde toma o nome 
de carroca. Os omnibus sao geringonca, cagambas. Uma banda 
de musica e charanga, lira. Um teatro, barracdo. As casas de 
apartamento chamam-se corticos de luxo. Soldado e cabega seca. 
Guarda civil: grilo. Almogo; mata-fome, grade, boia. Dinheiro: 
grana, arame, milho, bronze, cobre, Os pais sao os velhos. A fa- 
milia e a turma. 0 revolver e o berro. Dar tiros e soltar cachor- 
rinhhs. 0 pe se diz pata. Fuga ja e o rosto. Quando qualquer 
cousa enjoa, enfada, dizem apenas que enche> subentendo-se, os 
testiculos. 

Larga seria a exemplificacao deste capitulo se entrassemos no 
terreno dos disfemismos que tocam de pert© a moral. Nao o fa- 
zemos porque ainda que os estudos cientificos da linguagem com- 
portem tais registros, estamos ainda muito atrasados neste ponto 
para que, ufanos da desbravacao do terreno, nao viessemos su- 
cumbir sob as pragas dos leitores menos avisados em semantica. 

Dentro dos proprios recursos da gramatica a propria lingua 
culta conhece meios de diminuir o valor estimative das cousas por 
meios de sufixos e de outros recursos. Boa parte dos diminutives 
e dos aumentativos tem esta forca depreciativa. Entre os dimi- 
nutives notamos os em ote: velhote, bispote; os em inho: bobinho, 
sabiozinho: os em ucho: papelucho, casucha. Entre os aumenta- 
tivos, muitos em do, aco, astro: Antonido, politic ago, poet astro. 
Muitos nomes basta que se encontrem no aumentativo ou no di- 
minutive para que logo se revistam desta modalidade de prec'a- 
tiva. Assim, drama, dramalhdo; escritor, escritorzinho. As for- 
mas diminutivas de muitos verbos envolvem a mesma semantica; 
escrever, escrevinhar: traduzir, traduzinhar. O sufixo nominal 
eiro, mormente, no feminino, e diminuidor: faladora, faladeira: 
oradora, oradeira; cortadora, cortadeira; lavadora, lavadeira: ze- 
ladora, zeladeira, etc. 

Todos os eufemismos e disfemismos pela insistencia da repe- 
ti?ao terminam por esvaziar-se do conteiido semantico extraordi- 
nario de que vinham cheios, passando a simbolos normal's, que 
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nao nos chamam mais a atengao como dantes. Algumas dessas 
metaforas com as quais outrora se aumentou tanto a forga signi- 
ficativa das express6es> de tanto repetidas, nao so perderam toda 
a sua energia, mas ate se tornaram ridiculas. Assim foi com astro 
rei, dedos da aurora, etc. Hoje, preferimos o termo exato, sol, 
amanhecer. Os disfemismos perdem tambem a sua repugnancia 
com o uso repetido. Podemos notar isto com os palavroes do po- 
vo: outrora, nenhum deles seria pronunciado em publico sem um 
movimento geral de protest©; homem que recebesse um desses in- 
sultos, responder-lhe-ia com um tiro: e hoje? ninguem se impres- 
siona e quando muito o ofendido limita-se a ofender o agressor 
com outra palavra... nada mais. Judeu ja nao causa muita mossa. 
Muitos ate se gloriam do titulo. Os brasileiros do sul costumam 
chamar os do norte de cabeca chata. No comeco era grande ofen- 
sa, mas, agora eles proprios assim se denominam, rindo. Aos ca- 
tarinenses se da a alcunha de barriga verde bem como, em geral, a 
todos os de beira-mar. Aos do Espirito Santo, capichabas. Se tais 
denomina^oes foram disfemismos outrora, ja nao o sao moderna- 
mente porque ninguem se ofende, ao contrario, os naturais desses 
Estados sao os primeiros a assim se denominarem. 

- 154 - 



CAPfTULO XVIII 

A hipersemia — Hiperboles — Causas — Expressdes hiperbo 
licas indefinidas — 0 comercio e as hiperboles — 0 menos pelo 
mais — A repetigao intensiva — A hipossemia. 
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A Hipersemia 

HIPERBOLE 

Os exageros da linguagem humana dependem muito dos es- 
tados emotivos, da constituigao nervosa e impressionavel das pes- 
soas que falam, da maior ou menor sensibilidade do povo cuja 
lingua estudamos. Comparando uma pagina de um poeta com 
outra de um prosador, vemos logo a diferen^a de temperamento. 
Em regra gera^ o poeta, sendo mais sensivel e imaginoso que o 
prosador, esbanja hiperboles de que o seu colega se mostra, por 
vezes, usurario. Os nossos classicos foram infensos aos exageros 
de expressao. Frei Luis de Sousa, descrevendo um encontro ar- 
mado dentro de cavernas, disse apenas: "Houve briga debaixo da 
terra". Ja os arcaicos, mormente, os poetas dos cancioneiros, das 
gestas medievais, nao tinham medo de exagerar. Quando Mor- 
daret oonsegue ferir com sua lanca a el-rei Artur, diz o trovador 
que a luz do sol passava atraves da chaga aberta no peito do he- 
roi. Para os nossos modestos trovadores do ciclo proven^al, a sua 
amada era sempre "milhor de quantas Deos fez e mais valer". 
Com o romantismo foram abertos os diques da hiperbole, do exa- 
gero a tal ponto que se teve necessidade do refugio da escola clas- 
sica. Entre os povos latinos, se todos sao hiperbolicos, poucos po- 
derao veneer os espanhois que raramente se expressam em ter- 
mos normals. Se os Portugueses tambem pagam o seu tribute as 
tiradas veementes, os brasileiros Ihes levam a palma, mormente, 
o nortista. Basta ler as poesias de Castro Alves e ja nos tempos 
coloniais a prosa hiperbolica de Rocha Pita. E convem confessar 
que gostamos deste genero de imagens, que nos esta no sangue o 
gongorismo de conceito e de palavra. Entre os sexos ha tambem 
graus diferenciadores; a mulher e sempre mais exagerada. As 
conversacoes de familia estao repletas de hipersemias que de tan- 
to repetidas ja nao nos impressionam mais. Meia bora de sono 
perdida ja avulta como se passasse a noite em claro. Uma leve 
dor de cabega faz quase morrer de sofrimento. As pequenas e 
inevitaveis contrariedades da vida em comum sdo o inferno em 
vida. Ha senhoras que prefeririam morrer fulminadas a sair a 
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rua com pouca pintura... A minha melhor amiga e quase sempre 
a primeira nomeada na conversa com as vizinhas. Se nao se ca- 
sar com o primeiro que Ihe pede a mao, nao se casard com mais 
ninguem no mundo! Pel© fato de ver a amiga com um vestido 
novo ja vai dizendo: voce estava como uma rainha! Em certa 
familia de literates, o menor elogio que davam a todos era sim- 
plesmente este: voce e genial! E o pior era que muitos desses plu- 
mitivos tomavam a serio a hiperbole caseira... Usa o povo co- 
mumente a expressao abafar a banca no sentido de ser o melhor, 
o nec plus ultra. Agora ja se diz simplesmente: abafou! 

Recorre-se muitas vezes a compara^oes que equivalem a ver- 
dadeiros superlativos) a verdadeiras hiperboles: voce e um Rui 
Barbosa! quer significar: voce e um genio! Conhecemos na Bahia 
um modesto pregador que era o "Rui do clero". Certa moca, sen- 
tindo a temperatura um pouco elevada, exclamava para ser ou- 
vida: "Que calor senegalesco!" 0 povo mais simples diz que fi- 
cou besta, ficou bestificado, para expressar o grau da sua admira- 
cao. 

A quantidade e expressa de varies modos hiperbolicos: com 
seiscentos demonios! Um diluvio de gente! Um povo de curio- 
sos! Uma tormenta de passarinhos! Um nunca acabar de pratos 
e mais pratos! Um mundareu de telegramas! Uma imundicie de 
pessoas! Uma bestidade de gente! Jd te disse isto mats de mil 
vezes! Os adverbios, os adjetivos ajudam a exagerar o significa- 
do insignificante das palavras: recusou categoricamente; foi in- 
dignamente enganado; profundamente ferido em seu amor pro- 
prio; mortalmente ferido; irremediavelmente perdido; diabolica- 
mente preparado; infernalmente feito; sofrimento atroz; alegria 
louca; prazer desvairador; resolucdo catastrofica; mal irrepard- 
vel, etc. 

0 comercio usa e abusa em seus titulos deste recurso do exa- 
gero. Conhecemos um pobre diabo que, a custo, numa portinha 
alugada, colocou um baldinho de sorvete, mas, no letreiro estava 
escrito: A maior sorveteria da America do Sul... Outro alfaiate 
intitulou a sua modesta casa: "A tesoura mdgica do mundo"! Nos 
bondes da cidade de S. Paulo se le: "S. Paulo, o maior centra 
industrial da America Latina". Algumas vezes, lanca mao o ho- 
mem de certas denominacoes modestas e ate diminuidoras, com 
o intutito de exagerar. E' o caso da famosa Quitandinha no Es- 
tado do Rio. Tendo custado milhoes e milhoes, apresentando o 
maior luxo que se possa imaginar nestas partes do Brasil, deno- 
mina-se apenas Quitandinha... E' o mesmo processo dos que, re- 
sidindo em palacios, oferecem aos amigos o seu rancho, a sua 
choupana. 

Notamos ainda os mesmos intuitos hiperbolicos na substitui- 
cao de verbos e substantives normals per outros de significado 
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mais violento ou de maior estardalhaco. Para dizer que f. derru- 
bou b. com um socoj diz-se logo: achatou, demoiiu, pulverizou, 
desmontou. Uma pessoa um tanto barulhenta ja e um turbithdo, 
uma tempestade, um ciclone. Outra que toma seus licores, afo- 
ga-se em alcool, curte-se em alcool, e uma pipa ambulante. 

0 uso continuado de tais expressoes fa-las perder a sua for- 
ca significativa^ Outrora, colossal, gigantesco, enorme, diziam 
muito; hoje, nao. Formiddvel ja vai perdendo tambem as suas 
energias hiperbolicas. A propria expressao latina nec plus ultra 
ja nao nos impressiona mais. Muitos juntam os prefixes super, 
ultra para dar alguma ideia da sua emocao. Por isto mesmo che- 
gamos a processo diametralmente oposto: certas palavras injurio- 
sas passaram a elogiosas. A exclamagao; que bandido! que sa- 
fado! que f. da p.! em muitos casos, equivalem a elogios extraor- 
dinarios, 

Os pleonasmqs e as repetigoes sao outros recursos das hiper- 
boles. Herdamos dos antigos as construgoes: rei dos reis, santo 
dos santos, segredo dos segredos. A lingua esta cheia de entrar 
para dentro, pular para cima, jogar-se para baixo, negro preto co- 
mo pixe, alvo como a neve, quente como fogo, etc. Os nossos an- 
tepassados, em sua lingua geral expressavam o pleonasmo pela 
repeticao da palavra. Perto de S. Paulo esta o famoso Instituto 
Butantd e esta palavra tupi quer dizer: terra dura, dura: mbo-tan- 
tan. O celebre fenomeno do embater das aguas do Amazonas com 
as do Atlantico, a pororoca e o adjetivo comum pururuca sao pala- 
vras onomatopaicas, onde a repeticao da mesma silaba quer di- 
zer: barulho, barulho, rumor, rumor. Tata, fogo, onde segundo 
B. Caetano o som ta repetido, indica o muito estalar do fogo. Pa- 
ra o homem do povo e para muitos escritores classicos, os graus 
necessitam de reforco afim de manterem a sua energia significa- 
tiva. Por isto encontramos nos melhores autores: mais minimo, 
mais infimo e no povo mais melhor, mais pior, muito otimo. 

Como ja fizemos sentir mais acima, ha muitas expressoes que, 
aparentemente, dizem menos e que, de fato, significam mais. Nao 
devemos tomar a aparencia, mas< a realidade. Quando alguem 
nos manda um bom presente de doce e diz que talvez nao nos de 
nem para encher a cova do dente; que o desculpemos da insignifi- 
cdncia, da miseria que nos envia: quando um autor nos oferece o 
ultimo livro e poe na dedicatoria: "Aceite estas tolices para as 
suas horas de insonia"; quando alguem, referindo-se aos aos bons 
vinhos degustados, diz apenas: "aquela deliciosa gota de vinho" 
etc., sao outros tantos casos de menos por mais. Ha pessoas que 
pedem um gole de cafe, uma pitada de rape, um tiquinho de acu- 
car, um bocado de pao, mas, na realidade, tais palavras signifi- 
cam justamente o contrario; grandes quantidades. Certa velho- 
ta, querendo "comprar" um marido, escrevia a vitima: "Voce nao 
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precisara mais de trabalhar porque tenho suficiente para os nos- 
sos alfinetes". Tratava-se nada menos do que milhares de con- 
tos de reis. Outra, cujas rendas eram bem avultadas, afirmava 
que tinha para ndo morrer de fame. 

Finalmente, ha muito exagero, muita hiperbole, nas expres- 
soes de raiva: Vai-te para o inferno! O diabo que te carregue! 
Mil raios te partam! Faco-te em pedacinhos! Arranco-te as tri- 
pas! Vai-te para os quintos dos infernos! Que te arrebentes! 
Moo-te os ossos! etc.. 

Se os casos em que se exagera o sentido das palavras para se 
obter uma impressao razoave^ diz-se que ha hipersemia, havera 
hipossemia naqueles outros em que se diminui o valor significa- 
tivo dos termos afim de se conseguir a mesma impressao razoavel, 
v. g. Quitandinha, ter para os alfinetes, oferecer uma gota de ui- 
nho, etc.. 
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CAP1TULO XIX 

A criptossemia — As frases feitas — As linguagens secretas — 
Explicasoes da giria dos gatunos — Linguagem e sinais caba- 
Hsticos — Simbolos supersticiosos. 





A Criptossemia 

A dissimulacao do verdadeiro significado pela substituicao 
dos simbolos chega ao seu ponto mais alto na criptossemia, quer 
dizer, naquelas expressoes, naquelas palavras, sob cujos signifi- 
cados exatos ocultamos outros que nem sempre sao perceptiveis 
a primeira vista. Muitas destas criptossemias se prendem a fatos 
historicos, a circunstancias sociais de velhos tempos, que nao sao 
mais conhecidos das gera^oes modernas e por este motive, sao 
tambem de dificil explicagao ainda que o sentido geral nao seja 
de todo incompreensivel. Joao Ribeiro, no Brasil, tentou a ex- 
plicacao de numerosas destas expressoes, em seus dois volumes de 
"Frases Feitas". Leite de Vasconcelos, Claudio Bastos, mas, so- 
bretudo, A. Tomas Pires fizeram o mesmo em Portugal. Muitos 
adagios e proverbios nao passam hoje de criptossemias. Uma das 
mais correntes e matar o bicho (beber). Otitras bem conhecidas: 
ter teia d'aranha nos olhos (nao querer ver), fazer ouvidos de 
mercador (nao querer escutar), nao valer dois vintens de met coa- 
do, ter pelos no coracdo (coragem) ser-peludo (feliz, ter sorte), 
nascer empelicado (idem), tapar o sol com a peneira (ocultar o 
que e evidente), nadar como o azeite sobre a dgua {idem), sair 
com um quente e tres fervendo (a toda pressa), dar as de Vila 
Diogo (fugir), ter carta branca (plena liberdade), receber bilhete 
azul (ser despedido), tirar dgua do poco, beber dgua debruco (co- 
pula), dar a Mariquinha das Palmas, tocar flautim (masturbar- 
se). casa onde canta a galinha (a mulher e quem manda), casa de 
mde Joana (onde todos fazem o que querem), casa da sogra 
(idem), casa de orates (de loucos), o carro adiante dos bois, pas- 
sar met nos beicos (enganar), engraxar, molhar as mdos de ou- 
trem (dar-lhe gorgetas), etc.. 

As girias e as "linguagens" foram tidas por muito tempo co- 
mo formacoes puramente convencionais e criptonimas, isto e, se- 
cretas, compreensiveis apenas pelos que faziam parte do grupo so- 
cial. Esta mesma ideia prevaleceu na Franca como nos mostra 
Dauzat, em seus estudos — "La Langue Francaise d'Aujourd' 
hui" — "La Defense de la Langue Francaise" — ideia que ja 
vinha desde a Idade-Media. Todas as tais "linguas secretas", gi- 
rias, argots, caloes, "linguagens", etc., nada possuem de impene- 
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travel. Usam dos mesmos terraos que a lingua geral, alguns de 
tipo arcaico, outros e bastante numerosos de caracter estrangeiro, 
empr^stimos. Com alguma observa^ao, podemos explica-los, 
acompanhando a evolugao sofrida, quer fonetica, quer semantica. 
Alveitar, medico, por exemplo, e termo arcaico, correspondendo 
ao que hoje dizemos veterindrio e, assim> foi pequena a alteracao 
sem&ntica. Otdrio e palavra grega, denominagao classica dos ca- 
valos marinhos que sempre foram tidos como prototipos do bobo. 
Afanar, roubar, e palavra corrente no sentido de opressao nervo- 
sa, grande preocupagao, justamente o estado psiquico em que se 
deve encontrar o ladrao no ato de roubar. Araques, objetos sem 
valor, falsos, e do 4rabe e ja ficou explicado em outra parte deste 
livro, send© corrente ainda hoje, na lingua portuguesa. Filado, 
preso, prende-se ao arcaico filiar, pegar, agarrar, segurar, que ain- 
da existe em cdo de fila e no adjetivo comum filante. Imbronda e 
a forma de cera que serve para tirar o molde das fechaduras. E* 
mera alteracao fonetica do italiano impronta, vestigio, rastro. si- 
nal deixado no chao umido, etc. Lordo, nadegas, explica-se por 
lardo, toucinho, gordura. Embricar, espiar, provem de brique, ti- 
jolo ou telha, portanto, duma fresta aberta na parede ou n© te- 
Ihado por onde podiam examinar o recinto a ser roubado. Cotar- 
ro, casa, quarto, e o mesmo espanhol cotorro levemente alterado. 
Bute, ouro, valor, provem do germanico buten, presa de guerra, 
o resultado do saque, antigamente, e hoje, apenas a copia de ar- 
mas. 

Por estas simples amostras bem se ve quao facil seria expli- 
car todo o vocabulario da giria dos ladroes, que e, entre todas, a 
mais secreta. Nao ha nada de impenetravel em tais girias ou ar- 
gots. Um conhecimento geral da historia das linguas basta para 
esclarecer os pontos mais obscuros. As outras "linguagens" sao 
convencoes introduzidas no comum do idioma geral, v, g. a lin- 
guagem do p, do f, ou da inversao das silabas das palavras. Um 
pequeno exercicio e suficiente para desvendar o "tremendo" se- 
gredo de tais infatilidades: "Vopocepe japd vepeiopo dapd cipida- 
pddepe? Tese vroli tdse tofei rapa cevo" — isto e. Voce jd veio 
da cidade Este livro estd feito para voce. Outras maravilhas des- 
tas ha pela cidade e os leitores as conhecerao melhor que nos e 
poderao. assim, ajuizar da infundada opiniao de que tais produtos 
sejam criptonimos e ma's ainda convencionais. Pode haver mais 
de critonimo, secreto, que de convencional porque, o intuito dos 
que a tais disfarces recorrem e, certamente, dificultar o entendi- 
mento do que estao dizendo. Mas de convencional nada pode exis- 
tir porque para tanto seria necessario supor em tais individuos in- 
teligencia e cultura necessarias para construir uma lingua arti- 
ficial o que ainda nao foi dado a grandes mentalidades que a tan- 
to se abalancaram. 
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Esta neste assunto o caso da Cabala, da linguagem cabalistica, 
dos sinais cabalisticos, etc. Desde a Idade-Media que se vem to- 
mando a Cabala como ciencia misteriosa, oculta, especie de magia 
que dava aos sens iniciados o poder de oomunicar-se com os espi- 
ritos invisiveis e o dominio sobre as forgas da natureza. Kabbalah 
e palavra semitaj encontravel em hebraico e tambem em arabe e 
se o verbo kabbal quer dizer apenas receber, Kabbalah significa 
tradicdo e foi aplicado o termo ao conjunto de tradigoes religio- 
sas, morals, rituals e ate medicinais, do povo de Israel desde os 
seus primeiros tempos, fazendo alguns remontar aos Essenios. A 
forca misteriosa deste livro esteve mais na lingua em que apare- 
ceu escrlto do que nas doutrinas e ensinamentos dele. O hebraico 
teve sempre certa aura de misterio, ja por ser lingua de um povo 
que se mantinha a parte dos outros, ja pela dificuldade do seu 
aprendizado. Para as pessoas, entretanto, que conhecem o idio- 
ma e estao informadas do corpo geral das doutrinas judaicas acer- 
ca dos anjos, da cria^ao do universo) do homem, a Cabala nada 
tern de secreto e muito menos de misterio. Mas a fama ficou e ja 
nada mais se pode fazer para extirpa-la da opiniao dos povos. 
Participam deste colorido misterioso todos os sinais cuja historia 
nao se conhece bem, tais como a cruz esvastica, o sigma, o signo 
de Salomao, dito popularmente sino saimdo. Nao existe misterio 
algum desde que haja inteligencia, preparo e tempo. O misterio 
esta em ordem proporcional a ignorancia. 
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Basilica - 58 . 66 
Batizar . 66 
Batisterio - 24 
Bau - 69 
Beautiful - 50 
Bsbado - 36 
Beberagem - 94 
Beber dgua de brugo - 161 
Bebe (esperar um) - 146 
Bcberente - 61 
Bedeutungslehre - 13 
Bengala - 66 
Benedito - 36 - 141 
Berrante - 69 
Ber?o (ir para o ) - 127 
Bessa , 39 
Bestificador (ficar) - 156 
Besta - 102 
Bestia - 102 
Betrunken - 116 
Bicha - 102 
Bico (bom de) - 150 
Bitrunca - 116 
Bitu - 69 
Bilhete azul - 161 
Bimbo .31 
Bigodear - 52 
Boa fe - 120 
Bobo - 70 - 125 
Boia - 83 
Bonaboia - 83 
Boemios - 97 
Bolo de noiva 109 
Bolsa - 107 
Bofe . 120 
BordSo - 109 
Borra botas - 126 
Boi do coice - 139 
Bonde - 107 - 53 
Boticario - 146 
Boiar - 68 
Bombardear - 68 
Brasileiro - 59 
Braquissemia . 120 - 113 
Blasfemia - 149 
Brahma - 12 
Breal - 12 
Bragas enxutas - 80 



Bretc - 70 
Brilho - 70 
Brique - 162 
Bufo - 31 
Bus - 50 
Burrega _ 70 
ButantS - 157 
Buten - 152 
Burro - 93 
Bugre - 97 
Burdonem - 109 

c 
Cabala - 153 
Cabalistico - 153 
Cabe?a seca - 151 
Cabelo crespo - 146 
Cabe?a ,132 
Cabe?a de turco - 89 
Cabe?a de prego - 89 
Cabe?a de negro - 89 
Cabular - 68 
Cabelo (gat.) - 70 
Cagamba - 151 
Cachorro do mato - 96 
Cachorrada - 128 
Cachola - 132 
Cachorrinhos (soltar) , 151 
Cafe - 68 - 136 
Cao de fila - 162 
Calami lapsus - 94 
Camarada - 128 - 53 
Calamo - 94 
Cala - 70 
Caldeira - 96 
Caixa do peito , 96 
Calmaria - 93 
Camarao (veiculo) 58 
Campo Santo - 67 
Camisolim - 70 
Campionato - 70 
Cantante - 70 
Cantiga d'amigo - 11 
Canones dos simbolos - 21 
Canibal - 81 
Caneta , 94 
Canelas (esticar as) - 115 
Canossa (ir a ) - 128 
Candra - 132 
Carregar crianga, cesta - 147 
Canones de Skeat - 39 
CapitSo - 70 
Caput - 132 
CarajSs (lingua dos) - 71 
Cara - 128 
Camoy , 57 - 30 - 39 - 46 
Carrasco - 60 
Caribe - 81 
Cardeal - 141 

Carnicciro - 126 
Carioca (a) - 68 
Casamento (na igreja verde) - 127 
Caso bonito - 68 
Castigal - 95 
Causas da mudanga do significado - 
Caxiar , 68 
Cavalhelro de industria - 150 
C. G. T. - 121 
Celicola - 51 
Celosa 70 
Cemiterio - 66 - 25 
Cervo - 102 - 150 
charrette - 58 
cha , 94 
chapeu de Chile - 65 
charanga - 151 
chacara do vigario - 67 
chegar de baixo - 71 
chispar - 31 - 53 
chegar - 60 
Child (A) - 28 
Christo - 109 
Chue - 39 
chupim - 128 
chulipa - 78 
chumbar dentes - 93 - 65 
choferar - 50 
chorar - 62 
chorinha - 62 
chorao - 62 
chazal ,51 
chuva - 62 
chevrolata - 151 
ciclos educativos - 61 
cine - 50 
cinegetica - 50 
cidreira (erva) - 94 
claro-escuro - 51 
classificagSo das metaforas - 132 
Claudio de Sousa , 24 
claxonar - 31 
cocorico - 30 
coisa - 71 
conceitualismo - 13 
colored - 146 
comercio (hiperboles do) - 156 
Cornelio (Sao) 141 - 150 
contexto interno-externo - 20 
cortigo de luxo , 151 
conceitistas (metaforas) - 132 
cortar a crina - 127 
cores (e o sentimentalismo) - 134 
coranxim - 96 
corvejar - 139 
contagio semSntico - 109 
coco - 89 
cocoruto - 89 



conversa?ao - 77 
conr-bock - 78 
cor contrictum et humiliatum - 79 
corimboque - 78 
couro curtido c molhado - 79 
copulativo (tipo) - 51 
composi^ao (tlpos de) - 51 
conectivo (sincope do) - 51 
composi?ao e derivagao - 49 
cordao de frade - 51 
conteudo psicoldgico (da palavra) - 54 
colherzinha ,51 
coura^a - 65 
cota - 65 
constipa^ao - 68 
colar - 68 
choque operatorio - 68 
col^gio (giria de) - 68 
convento - 70 
craneo - 89 
coxis - % 
crente - 68 
costa - 96 
crepusculo - 81 
costela - 96 
cravo - 22 
corrcio - 107 
creare - 102 
crisar - 81 
criptossemia 150 - 161 
creantia - 102 
crianga - 102 
crianza - 102 
cruz de Lorena 22 
?u! 30 
cualtra - 70 
currente calamo - 94 
curioso - 70 

D 
Dama - 67 - 149 
Dar a luz , 60 
Dar logo - 68 
Dar corda - 94 
Dar com o rabo na cerca - 115 
Dar o estrilo - 127 
Dar uma tesa - 136 
David - 82 
Dauzat - 44 
dedao (ir no) - 115 
dedos - 96 
dedo de Deus , 131 
D. I. P. 121 
derribar - 97 
derrubar - 97 
desmontar alguem - 126 
desconjuntar o esqueleto - 126 
descal^adeira (passar uma) - 136 

desquitada (mulher) '146 
descontinuidade semantica - 62 
derrapar - 53 
desloca^So do nome .62-87 
dcrramar - 70 
desprezo - 70 
diabo - (nomes do) - 149 
diassemia - 125 - 145 
diminutives (disffmicos) - 157 
Diogo - 141 
degradagao dos costumes (cxprcss5es - 

149 
Disfcmismo , 145 - 150 
dobrar - 60 
Dominus tecum - 79 
donato - 70 
dongolodron - 31 
dorso - 96 
Douro - 102 
dragSo - 70 
dura - 70 
Durius - 102 
Duria ,102 

E 
eclipses '81 
ecsemia - 89 - 95 
efeitos da linguagem afetiva - 102 
ekklesia - 95 
elementos do simbolo - 23 
embarcar - 65 
emprestimos - 52 
embora - 110 
embriagues (nomes da) . 147 
empurrar o bumbo - 150 
embricar - 162 
enamorar - 120 
encher (os testiculos) - 151 
encadeamento - 108 
enforcar (aulas) - 68 
entona^ao - 28 
engrupir - 70 
enrustir - 70 
Epimenides , 12 
epissemia - 121 
escutar o cheiro - 110 
espinha dorsal - 96 
esta?ao - 101 
estomago - 96 
estar em amor - 120 
estrela do mar - 96 
estraga papcl - 126 
essencia da palavra - 36 
estado interessante , 146 



escolaga - 70 
escracho - 70 
cspinho - 70 
espinho - 70 
esparro - 70 
estar no godorio - 79 
estar no muste - 79 
escuma do mar - 87 
etimologia - 12 , 38 
etnossemia - 97 
eufemismo - 145 
eugenia - 50 
exercicio - 101 
expansao do simbolo - 22 
expressoes polares - 113 

F 

Fab - 50 
Facticium 102 
Fala e lingua , 36 
falante (gat.) - 70 
faladas (palavras) - 77 
fanfarra - 39 
fanchono - 150 
far - 39 
farina - 39 
farinha - 39 
farra - 39 
farrancho 39 
farreus (pants) , 39 
Feb - 50 
ferro e fogo (a) - 51 
ferida brava - 67 
fechar media - 68 
fechado (estar) - 68 
felpuda - 70 
ferragem - 70 
ferreiro - 70 
feitigo - 102 
fetiche ,102 
fervendo (com 1 quente e 3) - 161 
ficar gira - 67 
filius - 15 
fiyu - 15 
filho das ervas - 127 
flatus vocis - 13 
flor - 62 
fonfom - 96 31 
fonte taurina . 80 
fonte da urina - 80 
fone - 121 - 50 
foto - 121 - 50 
formas de dire^ao - 134 
fornalha - 96 
forma?ao aliterante - 51 
formidavel - 61 

fora (ir la) - 67 
fogo (dar) - 68 
fonetica e semantica - 97 
fofo - 31 
francesa (a) - 68 
frango - 102 
fuqa , 151 
fula de raiva - 117 
fusilar (gat.) 70 
fulastra - 70 
full - 50 

G 
Gado - 102 
Gaita - 52 
Gala - 93 
Galo capao - 139 
Galinha morta - 139 
Galinha de S. Roque , 147 
Galho (quebrar o) - 68 
gago - 31 
Ganatum - 102 
Gara - 93 
Gare - 93 
Gar?ao - 93 
Gar?on - 93 
Garoto - 93 
garage - 93 
garei , 93 
garnise - 78 
gas - 24 
gata (amarrar a ) - 52 
gatunos (linguagem dos) - 69 
gato sapato (fazer) - 83 
gato do mato 96 
gazeta 68 - 70 
qazetear - 68 
Gavea . 131 
generalizagao do sentido - 70 
geringonga - 151 
Germania - 69 
girassol - 51 
gigante deitado 131 
gire - 93 
godorio (estar no) - 79 
Graff - 14 , 19 36 
graia - 70 
grampas - 70 
grampos - 70 
grilo - 151 - 58 
grupista - 70 
grude - 151 
gringo - 141 
grito (teoria do) ,25-26 
Guara - 50 
guarda-costa - 51 
guerra - 52 



guita - 70 
Guerncscy - 78 
guardar defunto - 147 
guignotte - 149 

H 

H. C. E. - 121 
Hdbitos de simbolizagao ,36-37 
Hag - 50 
Harmonicas - 80 
Haver (impes.) - 63 
Havana - 66 
harenga - 108 
herdeiro (espcrar o) - 146 
hijo - 15 
hipocoristicos - 50 - 131 
hipersemia , 155 
hip^rbole - 155 
hipossemia - 155 
hombre airado - 149 
homem primitivo - 24 
homem (prqnome) - 63 
homossemia - 113 
hospedaria - 61 
hospital - 61 
hospicio - 61 
hospes , 61 
bring - 108 
hunos - 97 
hostia - 66 

I 

Idades (vocab. das) - 73 
illam - 37 
ilium - 32 
imagem verbal - 54 
imbronda (gat.) 70 - 162 
iraitagSo dos sons - 25 
indicador , 96 
individualizagao - 102 
influencias reciprocas - 113 
individualizantes (notas) 20 
inconscientes fenomenos - 43 
infixes - 51 
incertos - 70 
incomodo - 71 
interesse da semantica - 11 
interjei?ao (teoria da) - 30 
iodo _ 78 
iodo - 78 
ipau?u - 50 
ir Id fora - 67 
ir aonde os anjos nao vao - 67 
ir aonde os reis v3o sozinhos - 67 
Itapemerim - 50 

J 
Jaba - 68 
JaponSs tem 4 filhos - 80 
Jeremias (gat.) - 70 
JoSo Bobo . 141 
Jo5o de Barros - 141 
JoSo Ribeiro - 33 
Julio Ribeiro - 121 
Juno Moneta - 108 
jur5es - 67 158 

K 
Kabbalah 163 
Kabbal - 163 
kala - 93 
kara , 93 
Kant - 13 
kikiriki - 30 
kodak - 30 - 43 
kukuta - 30 
kauma - 93 

L 

Lapsus-calami - 94 
lavoura (linguagem da) - 69 
lancear (gat.) , 70 
laracha (gat.) - 70 
lazeral - 71 
latrina (etimol.) - 148 
Le Roy - 13 
Leroy - 57 
linguagem (defin.) - 77 
linguagem dos ladrScs - 125 - 161. 
linguagem do p e do f - 162 
linguagem infantil . 25 
linguagem animal - 129 
linguagem dos sexos - 71 
linguas prdprias - 68 
lingua e fala - 36 
limao doce - 114 
lindo - 62 
limpo - 62 
livro - 94 
Lisboa - 102 
Lord Wellington ,78 
Lorde Valentao - 78 
Lordo - 162 
lua - 15 
luca - 70 
lunfa - 70 
luz - 70 

M 
Migua - 38 
Malha - 38 - 65 
Malinowski (Bronislaw) - 24 - 26 



Mama - 36 
Macula . 38 
madreperola - 51 
mag§-cuca - 51 
majorengo - 70 
maldelazaro - 71 
maldelazo - 71 
Magide - 81 
manso - 70 
mandarim - 79 
mandril - 79 
mandrin , 79 
manteiga - 108 
manha - 114 
malmequer - 50 
matamouro - 51 
raagis - 63 
mas - 63 
mais - 63 
mancebo - 63 
mancipium 63 
mancebia - 64 
manceba gente , 64 
maricon - 150 
marmelada _ 97 
mandioca brava (comer) - 150 
mais minimo 157 
mais melhor '157 
Mariquinha (das palmas) 161 
mas - 15 
matinee - 24 
Martins Fontes 38 
mancha - 38 
Marouzeau , 40 
mes - 15 
mens . 15 
mesteres - 68 
media (fechar) 68 
M.C.C.C.X.L. - 121 
metecsemia 131 
metafora - 131 
metafora conceitista - 132 
metafora sinestetica - 133 
metafora complicadoras - 133 
metafora ectdpicas , 135 
metaforas afetivas - 135 
metaforas pragmaticas - 135 
meia colher - 145 
meerschaum - 84 
metassemia - 89 - 93 
mezinha - 94 
media - 96 
micho - 70 
ministro - 70 , 95 
mitra - 80 
minguinho . 96 
minimo - 96 
milho (dia do) - 127 
minium 115 

mirim - 50 
mignon - 150 
Millardet - 13 
Mineiro , 65 
morgue - 24 
monasterio - 24 
Momo - 31 
Mogi-Guagu - 50 
Mogi-Mirim - 50 
mournful - 50 
moga - 67 
Moneta (Juno) - 108 
moeda .108 
modistos - 146 
morte (expressoes) - 147 
morfar . 70 
mosquito - 70 
mulher-dama - 67 
mute (estar no) - 79 
muquirana - 139 
mulher da vida - 149 
mulher da vida airada 149 
muito otimo .157 

N 
Nana (fazer) - 30 
nanar . 30 
nano - 30 
naturlaute - 31 
nautica (termos de) - 52 
naifa 70 
nave - 131 
nave - 131 
naveta 131 
necroterio . 24 
neno - 30 
nenS - 30 
negro , 36 
neris - 70 
neologismos - 23 - 24 
ninna-nanna - 30 
nino - 30 
nifio - 30 
nominalismo . 13 
nhora - 50 
nhor - 50 
nomenclatura (da semantical . 7 

o 
objetivo (tipo) - 51 
objeto-mineral (agua do) - 79 
obturar - 65 
6 chefe! - 128 
odio (tintura d') - 79 
Ogden and Richards - 19 . 21 
onomasiologia - 13 
onomatopdia - 26 . 29 - 31 
onga pintada - 110 



osso - 35 
ossum - 35 
orage - 53 
ordenados pingues - 80 
otario . 162 
ouvidas (palavras) - 77 

P 

Pacaembii - 81 
paco - 70 
padre - 53 - 64 
padre - 53 - 64 
pagar o Bernardo - 67 
pai de todos - 26 
palavras ao mar - 140 
palavras de letras . 50 
palha-milha - 51 
paloma - 70 
palpos de aranha - 83 
panga - 56 
panis farreus - 109 
papa - 31 
pao de 16 - 51 
papos de aranha - 83 
papel - 94 
papyrus , 94 
panturrilhas - 96 
paquete - 71 
parlementer - 81 
particularizagao do sentido - 84 
palmeirao - 80 
parabens - 51 
parabrisa - 51 
parabrisa - 51 
parir - 60 
paressemia - 127 
passarinho ,71 
pata - 151 
pato choco 139 
pao de agucar - 131 
pastel - 52 
pax tecum , 66 
passarola - 96 
paulista (a) - 68 
Paul Neyron - 80 
peao 52 
pe de moleque - 50 
pedra-raia - 51 
pesames - 50 
petroleo 51 
>erissemainomenon - 13 
pe de boi , 96 
pe de pato - 96 
pe de galinha - 96 
pe de molequete 96 
pedra de cevar - 96 
pedra de escandalo - 96 
peixe-boi 96 
perissemia - 107 - 89 
penis ,81 

pergaminho - 94 
pelourinho - 95 
pelosa - 70 
peloso - 70 
penant e- 70 
penosa - 70 
pendao de Jesus . 79 
percepgao simples - 57 59 
percepgao diferenciada ,57-59 
percepgao verbal - 57 - 59 
perceptive (aspecto) - 58 
perceptual - 58 
pecus - 66 
pecunia , 66 
peculate 66 
peculio - 66 
pescar (aulas) - 68 
pessego ,110 
pego - 114 
pingado (cafe) - 114 
pifao - 115 
pisante - 70 
pingues ordenados 80 
pingueponguear , 3! 
piano - 52 
Pinda - 50 
pivete - 70 
Platao - 13 
pitecantropo . 58 
possessive (tipo) 51 
pomada - 97 
polissemia - 101 
poldro - 102 
potro - 102 
potranca , 102 
polegar - 96 
porco-espinho - 96 
porco-espinho - 96 
pomba - 70 
po de traque . 126 
pororoca 157 
pneu - 121 
pncumatico - 121 
pragmaticas (metaforasl - 135 
pragas - 149 . 158 
Prestes (Fernando) - 81 
prepucio - 81 
presungao e agua benta - 80 
prego (escuro como) - 114 
preto no branco . 127 
presbitero - 66 
prefixes - 49 
pretre - 66 
principe-consorte ,51 
proletario - 66 
prostituigao (expressoes da) - 149 
prolfagas - 83 
prode - 83 
prol - 83 
prossemia , 89 - 101 



pro aris et focis - 107 
pullum - 102 
pulletrum - 102 
purismo dos idiomas - 52 
pururuca 157 

Q 
Quadrante (do sol) - 94 
quarentena - 94 
qualidades do simbolo - 19 
quebra-costelas - 126 
queima-campo - 150 
quebra galho - 68 
Q. G. . 121 
Quita - 50 
quitandinha - 156 
quod ore 79 

R 
Rapariga - 149 
raspante - 70 
eralismo - 13 
renova?ao do vocabulario - 49 
refrao - 52 
referenda psiquica . 61 
restrigao do sentido - 70 
rei Davide _ 82 
rem - 110 
riparia - 89 
ribeira 89 
Rio - 102 
robur - 62 
robusto 62 
Roma - 71 
romagem - 71 
romeu - 71 
romeiro - 71 
roro .72 
ruim da cabega - 67 

s 
sadio - 32 
sanativum 32 - 27 
sao e salvo - 51 
santero - 70 
salario - 66 
sanscrito - 14 
Sapir . 20 - 30 . 77 
sarcofago - 132 
sapo-concho - 51 
sargentear - 68 
saxifraga - 51 
selvicola 51 
ser barreira - 68 
semantica no Egito - 12 
semantica na India .13 
semantica em Roma - 13 
Seneca - 13 

semantike tekne - 13 - 14 
semasiologia - 13 
semasiologia - 13 
semeiologia - 13 - 14 - 19 
seu vizinho - 96 
S P Q R. , 121 3R.. 
S. P. Q. R. - 121 
S. P. R. - 121 
serra - 132 
sempre-viva - 50 
sexos (linguagem dos) - 71 
Singapura - 81 
sintagmas (influencias miituas) - 119 
sino saimao - 163 
sinais (teoria dos) - 19 
sinal (qualidades do) . 19 
simbolismo linguistico - 22 . 23 
sincope do conectivo - 51 
sintagma vocabular 65 
sissemia - 112 - 119 
sonoite - 83 
sobrar - 68 
sopapo - 83 
sopata - 83 
sope . 83 
sol anemico .125 
sota - 14 
son - 15 
som (alongamento) - 27 
som (reduplicagao) 27 
sonambulista - 70 
Socony - 50 
substituigao de conceitos - 60 
surdo-mudo - 51 
Summa Theologica . 13 
suta .14 
sus - 30 
substituicao gradativa - 94 
sufixos disfemicos - 151 

T 

Tabus - 31 
Tailleur - 52 
Taine - 13 
tapavento - 51 
Taubate - 81 
taurina (fonte) - 80 
Taunay (Visconde de) .24 
tata . 157 
teie de aranha (ter nos olhos) - 161 
teoria do grito - 26 
teria da interjeigao - 26 
ter (por haver) - 63 
terra dos pes juntos - 67 
tesa (dar, levar( - 52 - 68 
Teucer - 12 
Tica - 50 
tipos de composigao .51 
tipo copulativo - 51 



tipo posscssivos - 51 
tlpo objetivo - 51 
tiposscmia 97 
tiras (polidais) - 146-70 
tira-prosa - 51 
tio - 70 
tintura d'6dio - 79 
toco , 70 
t6rrido - 89 
torrente - 89 
torrar - 89 
to be in love - 120 
tocha - 126 
TomAs de Aquino (Santo) - 13 
tostSo - 60 
Trabalho - 37 - 101 
trastalatrds - 31 
tropare , 97 
troca-tintas - 126 
trolhas - 145 
tuda - 50 
tunda - 14 

u 

Uios - 15 
ulcera (do est6mago) - 80 
umbigo (de umbigo a) - 94 
umbelicum - 94 
Unamuno - 40 
Univcrsais ,13 
ursada - 139 
urso , 35 
Ursula do estomago - 90 
urina (fonte da) 80 
urucungo - 31 
Uruguai (casado no) - 146 

V 

vagao - 52 
valentina - 70 126 
Van Elmont - 23 
vandalismo , 97 
Varro - 12 , 13 
Vasp - 50 - 121 
veado - 102 - 150 
vegetus - 79 
vegeto-mineral - 79 
vela (pegar a) 147 
Vendryes - 29 . 35 
ventre , 96 

vento - 70 
Verba sequuntur rcm - 52 
verbo (interior) - 23 
vcrbum - 12 
verde - 70 
vesper - 24 
vesperal - 24 
vcsperalis , 24 
via sacra - 101 
vidtico , 66 
viatche - 37 
viaticum - 37 
viaggio - 37 
vida airada - 148 
vida mllitar (linguagem) - 68 
vida sexual (eufemismos) - 148 
vida de cachorro - 139 
Victor Henry - 44 
vinadalho . 51 
vinho branco - 113 
vinho mo?o , 125 
vira (cafe) - 68 
vira mais - 69 
vir do Ceara - 126 
voce - 120 
vomitar (aula) . 68 
vossa merce - 120 
Vosslcr - 77 
Vovo - 31 
voyage - 37 

X 

X. P. T. O. - 109 

Z 

Z - 51 
ze , 50 
zipe-zape - 51 
zoossemia - 135 
zu . 30 
zumbir - 31 
zunir - 31 

w 

W. C. - 148 
wha sha Allah 120 
Weedey - 40 
Whitney - 26 
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