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N OT A PR£V I A. 

Consta o presents "Boletim" de trabalhos cealizados, pela Srta. 

Maria de Lourdes de Paula Martins, junto a nossa Cadeira de Tupi- 

guarani, 

Vencendo inumeras dificuldades, relativas a escassa bibliogra- 

fia sobre o assunto e a interpretagao dos textos tupis do seculo 

XVI, conseguiu, entretanto, com notavel probidade cient'tfica e com 

invejavel paciencia, satisfazer os seus nob res desejos de contribuir, 

com pesquisas originais, para o melhor conhecimento da obra poe- 

tic a de Anchieta. 

Analisou e traduziu, assim, quatro poesias do grande tauma- 

turgo do Brasil, baseada em documentos manuscritos autenticos, 

existentes nos arquivos jesuiticos de Roma, e que nos [oram trans- 

mitidos, par copras [otograficas, pelo ilustre escritor Rev. P. Frota 

Gentil, S. J. 

Dando publicidade a esses trabalhos, cerfos estamos de pre- 

miar de alguma forma os esforgos inteiramente eSpontaneos da 

Srta. Maria de Lourdes de Paula Martins, licenciada pela nossa 

Faculdade, e de pdr a disposigao dos estudiosos elementos de alto 

valor para pesquisas futuras no setor ainda pouco explorado da 

linguistica americana. 

Pltnio Ayrosa. 





Por ocasiao do 4.° centenario da [undagao da Cia. 

de Jesus (1), entre as estudos feitos relativamente a sua 

obra ■— obra notavel e de extensao quasi universal — 

multiplicarani'Se, no Brasil, as referenda^ a de Anchieta, 

em particular. 

E repetiu-se o que desde muito tempo vinha sendo 

dito: Anchieta, iniciador de uma literatura poeticamente 

inaugurada em paginas de areia, Anchieta, creador do 

teatro nacional, A obra liter aria de Anchieta e seu tea- 

tro, continuavam, entretanto, conhecidos por curiosos 

apenas. .. 

Traduziamos entao, justamente, o teatro tupi de 

Anchieta, e pareceu-nos oportuno estudar alguns trechos 

dele, em contribuigao modesta para investigagoes mais 

vast as. 

Iniciamo-los com duas pequenas pegas — um 

dialogo e uma trilogia ■— caracteristicas de dois as- 

pectos da catequese. Desataviadas, embora, de recur- 

sos literarios, sao, contudo, de uma graciosa simplici- 

dade, nos originals tupi-guaranis. 

M. de L. de Paula Martins, 

(1) - Setembro de 1940. 
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O didlogo 
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O dialogo cncontra-se, entre as poesias de Anchieta, a pagina 27 

do caderno pertencente aos documentos autenticos da Cia. de Jesus, em 

Roma (1). 

Nas ''Primeiras Letras" (2) aparece uma tradugao dele, feita por 

d, Joao da Cunha, tradutor do seculo 18.°. Reproduzimo-la em 

nota (3), afim de que se retifique, pelo confronto com o original, a falsa 

impressao que deixam, por vezes, as publicagoes da obra de Anchieta. 

Pois, si e verdade que sens trabalhos foram compostos a pressa, quasi sem 

retoques literarios e dificilmente adaptados as exigencias do ambiente em 

que deviam ser levados a cena, nao e absolutamente certo que sejam 

desconexos ou truncados, como nos aparecem, quando os encontramos 

impressos. Nem a simplicidade da obra implica inferioridade da lingua 

ou do autor; antes, uma analise criteriosa e inteligente e obrigada a re- 

conhecer a arte com que Anchieta soube aproveitar valores psiquicos e 

ajusta-Ios as necessidades instantes. 

Nao tera sido, com certeza, uma tarefa simples, fazer o indio com- 

prender a devo^ao a Virgem; a veneragao nasce muito depois do terror. 

E o que se pode observar nos povos primitives e apenas certo panico 

diante de fatos, como as epidemias e pestes, cujas causas sao ignoradas 

e parecem, por isso, sobrenaturais. 

Si analisarmos, port exemplo, a luz da psicologia popular, as dansas 

mimicas do mago da tribu que, disfargado em ser maligno, faz-se acom- 

panhar de cantos corais, reconheceremos que seu movel e, exclusivamente, 

conjurar, ou abrandar ao menos, pela lisonja, a colera de um inimigo, 

que e temivel, porque e malefico, e incombativel, porque desconhecido. 

Nascem assim, como demonios, os primeiros deuses. 

(1) - Vide cliche, pag, 15. 
(2) - Ed. da Academia Brasileira de Letras, 1933, pag. 112. 
(3) -Pag. 32. 
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Depois, esse primeiro culto converte-se em sacrificio, torna-sc ceri- 

monia publica religiosa, rccebe cunho oficial. . . e acaba por constituir-sc 

em representagao teatral. 

Foi assim na Grecia onde, perdido o pavor dos antigos demonios do 

campo e da vegeta^ao, persistiu o gosto dos espectadorcs, nao so pelas 

dansas que, durante as colheitas, eram celebradas por individuos disfar- 

gados em bodes, em honra de Dionisio, mas tambem pela pantomima, 

que constituiam os cpisodios da vida do deus: o publico, impressionado, 

comovia-se com suas aventuras e ria-se, divertido, dos saltos ridiculos 

dos satiros. 

Foi assim em Roma, cuja populagao, avessa, por indole, as recrea- 

goes do espirito, introduziu os "ludi romani" numa fcstividade religiosa, 

de carater oficial, destinada a debelar, com homenagens divinas, a viru- 

lencia da peste que enlutou o consulado de Stolo e Peticus (1). 

Foi assim na Idade Media, com as representa?6es dos misterios 

cristaos, e sao assim, hoje, as procissoes que se organizam, em certas ci- 

dades do interior, para combater a seca. Ha, na Europa central, comar- 

cas onde ainda e habito atirar a agua, por ocasiao de epidemias, um bo- 

neco que representa a Morte. A cremagao do Judas, na Aleluia, e uma 

dessas manifestagoes primitivas ,adaptada as atuais concepgoes cristas. 

E' assim, tambem, no dialogo que vamos apresentar. 

Fara comprender a devogao a Virgem, o indio deve assistir, a luta 

entre o bem e o mal, personificados num anjo, que protege, e num de- 

monio, que corrompe e mata. Pelo poder da Virgem, a aldeia pacifica- 

se, purificada de pecados e molestias que a afligem. O demonio e ex- 

pulso e ridicularizado. 

Process© identic©, com© se ve, e baseado em identicos elementos. 

Alias, o receio de molestias, entre os indios, chegava a ser supers- 

ticioso; a morte, para eles, so se justificava na guerra, diante do inimigo, 

ou na floresta, pela furia das feras. 

(1) - 394 A.C. (Tito Livio, Decadas, VII, 2). 
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Creada ao ar livre, habilitada, pelo exercicio, a uma grande resis^ 

tencia fisica, a raga vermelha era essencialmente sadia. Posta, porem, 

em contacto com a branca, contagiada por ela, apresentou um acrescimo 

sensivel no indice de mortalidade: uma epidemia de "influenza" bastava, 

por vezes, para dizimar a tribu, pois aos primeiros sintomas de febre o 

indio atirava-se a agua, iludido pela1 momentanea euforia produzida pelo 

banho, e a molestia tornava-se fatal. 

Assim se explica que o contagio fosse considerado crime e que se 

punissem severamente os causadores, mesmo involuntarios, dele. Talvez 

porisso algumas tribus abandonassem os enferraos graves na floresta, 

onde vinham a morrer, mais frequentemente devorados pelas feras, que 

abatidos pela virulencia do mal. 

Conta-se, que os Chavantes recusam-se, atualmente, a manter, com 

os Carajas e Bororos civilizados. relagoes que foram, outrora, muito 

amistosas, alegando a lembranga que tern de molestias surgidas logo 

apos suas visitas, e atribuidas, com certa razao, ao contacto dos brancos. 

E', sobretudo, notavel, a sua prevengao contra as afecgoes pulmonares, 

vulgarmente denominadas "catarro" e que englobam uma serie de per- 

turbagoes, desde o simples resfriado ate a pleurite e a tuberculose. 

Estas consideragoes se confirmarao, no dialogo, em referencias, um 

tanto grosseiras, talvez, a esse temor primitive. 

Mas nao admirara que o teatro tupi se inaugure com pegas de um 

significado, a nossa suscetibilidade de civilizados, exageradamente con- 

creto; o admiravel e entrever, por esses primeiros ensaios, a habilidade 

com que Anchieta, adivinhando as possibilidades do teatro na obra da 

catequese, soube orienta-lo segundo diretrizes de uma psicologia univer- 

sal, transformando-o em instrumento pedagogic© da Companhia. 

★ 
* * 





m' 

WsmI'MB ,**' 'lJ^K%^lH i ^ 

4nj **-0 nx^^Zi , 

^7 

i v*- 
I vJt W»«^* 

mk am 

**k i**.*****' *"» 

Sftimt* - 

^•n # **^*1* 

*-mtj**m fit 

c 

Jmf. 

€y*£>m.* 

** tiisirx^u**** *.£*■ * 

^ -r^/, 

16#* iA +*+*. ' 

*JQ +ik£A> »'w^ * w#w 

T+y** U C4rtk# • 

o **H yc. * w*. ^*•*£**!**.*, • 

Dr-A. 

<5^ fit. tifl iu*iAt£*M t**' 
• » ' / * J « '::*1 | 

f+jr* H | 

'* «4 >epfe , 

ri *** J-**ri 

cJpm** ^ 

Pm.^s>' A » T,*w f*6"* 

*♦#<# c4 

«M%6V ni»' i-Jrt-iM. 
W ■H W »'«%%» 

*f**4£ 4 a**4 • 

^ ■.. ■•• 

s & s 

Texto do dialogo segundo reprodugao fotografica autentica 

pertencente ao arquivo do Prof. Plinio Ayrosa. 





PAULA MARTINS 

C6PIA DO ORIGINAL: 

— Dia da Assupgao, quado leuarao 

Sua imagem a Reritiba — 

Anjo no caminho 

1. — F. Ejori Virge Maria 

2. — Tupa ci co taba gupa 

Estr. A. 3. — mamo anhaga modija 

4. teicatu nde rau^upa 

5. — de rece oyeboririja. 

6. — Eipeapa maraara 

7. — tacuba, teicoarugui 

Estr, B. 8. ^— tigue aiba, uu aci 

9. — toyerobia tapijara 

10. — Tupa nde membira ri. 

Diabo 

11. — F. Aani, ereju tenhe 

12. — taba gui xe peabo 

Estr. C. 13. — oyemomota pabe 

14. — tapijara xe rece 

15. — xe recopotacatuabo 

16. ^— Ecoayebi nde reco ape 

17. — naipotari nde reique 

Estr. D. 18. — ybitiriguara c 

19. — areco co xe rupape 

20. — na^oribi nde rece. 
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21. ^ F. 

22. — 

Estr. E. 23. — 

24. - 

An jo 

Tete mara eyabo ma 

ybitiriguara abe 

ogaugu pai Tupa. 

ecoa ea tata pupe. 

25. — Yxe co taba raroana 

26. — oromodonhe ixuine 

Estr. F. 27. — oique Tupa ci corine. 

28. — Queixegou nderepenhana. 

Diabo 

29. — F. Xeporeaugubete ma 

30. — oipiciro Tupa ci 

Estr. G. 31 . — xe retama xe gui 

32. '— Tupa ci xe gumara. 

— fala co sens copanheiros 

33. — Tiago taba pobu 

34. — yande modo yanode. 

Estr. H. Diabos 

35. ~ 

36. - 

Ne! tiago tauge 

angaipaba amo reru. 
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TRANSCRICAO EM ORTOGRAFIA ATUAL (1): 

— Dia da Assungao, quando levaram 

sua imagem a Reritiba 

An jo no caminho 

1. a. — F. Ejori, Virgem Maria, 

2. b. — Tupasy, ko taba supa. 

3. c. — mamo ananga mondyia. 

4. d. — Teikatu, nde rausupa, 

5. e. — de rese ojeboryryia! 

6. a. — Eipeapa maraara 

7. b. — — takuba, teikoaruguy. 

8. c. - tygueaiba, uu asy — 

9. d. - tojerobia, tapijara, 

10. e. ^ Tupa nde membyra ri. 

As alteragoes ortograficas reduzem-se a: 1.°) Acentuagao dos 
vocabulos. 2.°) Pontuagao das frases. 3.° ) Modifitagoes grafi- 
cas, a saber: a) a, 6, e — an, on, en antes de de g, ex.: modo, 
transc. mondo; b) nh — n, ex. anhaga, transc. ananga; c) c gutu- 
ral rr k, ex. tacuba, transc. takuba; como sibilante, g grafa-se s, 
ex.: raugupa, transc. rausupa; d) g nao gutural representa-se por 
/, ex.: tauge, transc. tauje; e) x — ch, ex.: xe, transc. che; f) ha 
uma grande hesitagao na grafia do som i, que apresenta, em tupi, 
mais uma tonalidade, tipica, para a qual Anchieta adota i, y, j e 
mesmo ij e ig. Reservamos para essa vogal especial, o y, ex.: mem- 
bira, transc. membyra; ybitiriguara, transc. ybytyriguara, O j {i 
longo de Anchieta) indica, as vezes, hiato com a vogal anterior, 
ex.: modija, transc. mondyia; g) seguido de vogal, o y funciona 
como consoante, ex.: oyeboririja, transc. ojeboryryia. 
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Diabo 

11. a. — F. Aani! ereju tene, 

12.2. — taba siii (1) che peabo. 

13. c. — Ojemomota pabe 

14. d. — tapijara che rese, 

15. e. — che rekopotakatuabo. 

16. a. — Ekoajeby nde rekoape; 

17. b. — naipotari nde reike. 

18. c. — Ybytyriguara e, 

19. d. — areko ko che rupape, 

20. e. — nasorybi nde rese. . . 

An jo 

21. a. — F. Tete mara ejabo ma! 

22. b. — Ybytyriguara abe 

23. c. — osausu pai Tupa. 

24. d. — Ekoa ea tata pupe! 

25. a. — Iche, ko taba raroana, 

26. b. — oromondone ichuine, 

27. c. — oike Tupasy korine. 

28. d. — Ke! iche sou nde repehana! 

Diabo 

29. a. — F. Che poreausubete ma! 

30. b. — Oipysyro Tupasy 

31. c. — che retama che sui.. . 

32. d. — Tupasy che sumara! 

Vide Analise Metrica, pag. 26. 
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— [ala com setts companheiros — 

33. a. — F. Tiaso taba pobii, 

34. b. — jande mondo janonde! 

Diabos 

35. c. — Nei! tiaso tauje 

36. d. — angaipaba amo reru... 

ANALISE METRICA 

O dialogo compoe-se de 36 versos, distribuidos em 4 quintilhas e 

4 quadras, regularmente divididas entre os dois interlocutores — o anjo 

e o diabo. Fala, em primeiro lugar, o anjo (1), e suas palavras ocupam 

as duas primeiras quintilhas; responde o diabo em outras duas. Retorna 

entao o anjo (2 quadras) e termina o diabo (2 quadras). A ultima 

quadra, todavia, para melhor efeito cenico e fecho impressionante da 

pega, subdivide-se em duas partes, de dois versos cada uma, ouvindo-se, 

nos dois finais, um coro de anjos maus, que encerram a discussao e fogem. 

METRO: Todos os versos sao redondilhas maiores, ex.; E-jo-ri- 

Vir-gem-Ma-ri(a) (V. 1), a-re-k6-ko-che-ru-pa{pe) (V. 19), jan-de- 

mon-do-ja-non-de (V. 34), etc.. 

ACENTUAQAO: A acentuagao recai em 3.a, 5.a e 7.a, ex.: Ei-pe- 

A-pa-MA-ra-A(ra) (V. 6), ta-py-]A-ra-CHE-re-S£ (V. 14), etc. Em 

(1) - No inicio de cada parte ha um F., provavelmente abreWatura de 
"Fala". 
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alguns versos (1), porem, acentuam-se 2.a, 4.a e 7/, ex.: ma-MO-a- 

SlA-nga-MON-dy-(ia) (V. 3), te-l-ka-TtJ-nde-raiiStJ-(pa) (V. 4), 

te-TB-ma-RA E-ja-bo-MA (V. 21), etc. 

Ha, no verso 12, um hiperbibasmo: ta-ba-StJ-i-che-pe-a(bo), Ex- 

plica-se, pela proximidade do pronome che, em que concorrem as formas 

che e iche (2) confundindo-se, assim, a posposigao anterior. 

RIM A i A rima e irregularmente distribuida, embora, em geral, 

Anchieta a empregue com muita simetria (cf. trilogia). Nas quin- 

tilhas, a estrofe A rima a-c-e e b-d; a rima e, ai, feminina. As estrofes B 

e D rimam a-d femininas e b-c-e, masculinas. Nas quadras, a rima e cru- 

zada e masculina em E, interpolada nas demais (F, G, H), mas mesmo 

nestas ha irregularidade: a estrofe F tern rimas femininas, e as demais, 

masculinas. As rimas masculinas sao todas, porem, toantes, e as femini- 

nas, consoantes. 

ANALISE GRAMATICAL 

ESTROFE A 

Verso 1. Ejor't, Virgem Maria — Vem, Virgem Maria 

ejort — vem. Imperativo exortativo de ur, na forma tematica 

original or, precedida de indice de 2.a pessoa singular e. O i 

intervocalico e um alongamento (j = i longo), que se deve a 

(1) - Sao os versos 3, 4, 7, 16, 21, 25 e 27. 
(2) - Cf. Vs. 28, 29. 
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circunstancia de ser a vogal seguida de outra, com a qual entra 

em composigao; este fato e comum aos verbos, adjetivos e subs- 

tativos, ex.: akyr (tenro) —>ijakyr. O verbo ur apresenta, 

todavia, um imperative reduzido jort, sem indice pessoal (e), 

pois o emprego da posposigao i dispensa esse indice (cf. 

akaneXche kanemt, eu fujo), o que se verifica na forma 

e/dr, regular e corrente na lingua. A expressao ejort (com 

indice e posposigao) e uma variante dessa (e/dr), acrescida 

do complemento terminativo (r) de que se usa para indicar 

perseveran^a na agao, ex.: ajerure (eu pego), ajemrei (pego, 

com instancia); ajur (eu venbo), ajuri (venho empenhada- 

mente); e/dr (vem tu), ejort (vem, suplico-te). 

Verso 2. Tupasy, ko taba supa) — Mae de Deus, visitar esta aldeia 

Tupasy ■—■ mae de Deus. Neologismo, creado pelos jesui- 

tas, com os vocabulos Tupa (de Deus) + sy (mae). A ante- 

posigao do substantive implica genitivo. Deve-se notar que a 

ocorrencia de muda e liquida e contraria a indole do tupi, que 

sd admite os grupos mb, nd e ng; raro encontrar-se nt. No 

caso, essa ocorrencia e, evidentemente, artificial. 

ko taba ■—' esta aldeia. 

supa — visitar. Supino de sub, formado per meio da desinen- 

cia de gerundio-supino a : sub -f- a = subaXsupa. 

Verso 3. mamo ananga mondyia — longe o diabo assustando 

mamo — longe. Adverbio, cf. amo, V. 36. 

ananga — o diabo. Composto de ai<aib (do mal) + an^a 

(alma) = aiangaXananga ou a<iang (sombra) + nan9> 

na (rapida, cf. na, correr). 

mondyia — assustando. Gerundio (suf. a) de mondyi, com- 

posto de mbo (fazer) + tyi (tremer) = mbotyiX mondyi. 

Verso 4. teikatu, nde rausupa — oxala possa, amando-te 

teikatu oxala possa. Optative (caracteristica t) de ekatu 

(poder), em 3.a pessoa {eikatu). £ste verbo pede comple- 
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mento no gerundio. 

nde — te. Pronome c adjetivo possessive dc 2.a pessoa sin- 

gular. 

rausupa — amando. Gerundio de rausub, rel. de ausub (amar), 

cf. V. 2. 

Verso 5. de rese ojeboryryia — por ti tornando-se diligente 

de — ti. Forma reduzida de nde, V. 4. 

rese — por. Fosposigao causativa. 

ojeboryryia >— tornando-se virtuosa. Composto de o (indice 

de 3.a pessoa) + je (reflexive) + bo <m6o (fazer) -f 

riryi, ser diligente, virtuoso, extensao do sentido de ryryi (trc- 

mer (1), cf. tyi, V. 3) + a, suf. de gerundio. fiste gerundio 

e exigido por teikatu (V- 4). 

ESTROFE B 

Verso-6. Eipeapa maraara — afasta todas as doengas 

eipeapa —' afasta tu. Imperativo de peapa < peapab (cf. 

V. 1), composto de pea<pear {=pe, caminho + ar' tomar) + 

pab (acabar, todo, completamente). 

maraara — doengas. Forma substantivada (suf. a) de maraar 

(doente). 

Verso 7. takuba, teikoaruguy *— as febres, as desinterias 

takuba ^ febres. Forma substantivada (sufixo a) de takub 

(qucnte), cf. V. 6. 

teikoaruguy — desinterias. Composto dc teikoar (a rcgiao 

anal) ruguy, rel. de tuguy (sangue), termo por que se indi- 

cava a molestia hoje conhecida, em linguagem popular, por 

"cambras ou camaras de sangue". 

(1) - P. Ayrosa, "Bariri", in "O Estado de Sao Paulo", 20/10/40. 



PAULA MA R TIN S 25 

Verso 8. tigueaiba, uu asy — as corrugoes, a tosse 

tigueaiba — as corrugoes. Composto de tigue (barriga) 

aiba^>atb (ma). 

"Tigueaiba" eram as "cambras ou camaras scm sangue" (cf. 

V, 7) a que estavam muito sujeitos os indios, e provocavam, 

com as "teikoaruguy"t o aparecimento das "teikoaraiba", es- 

pecie de hemorroides, de tratamento muito doloroso (1); ain- 

da hoje atacam seriamente os indios de Mato Grosso. 

uu asy — catarro. Literalmente, da tosse a doenga. Vejam- 

se, a rcspeito, as observagoes feitas a pag. 13. 

Verso 9. Tojerobia tapijara — oxala creiam os tabajaras 

tojerobia — oxala creiam. Optative (caracteristica t) de 

jerobia (crer), em 3.a pessoa (indice o). O verbo compoe-sc, 

por sua vez, de je, pronome reflexive + ro (por) -f- a^" 

teragao de byaXpya (coragao). 

tapijara — tabajaras. Composto de taba (aldeia) pe (lo- 

cativa) + i (pronome de 3.a pessoa) + jara (senhores), i.e, 

aqueles que sao senhores na aldeia. 

Verso 10. Tupa nde membyra ri — em Deus teu filho. 

Tupa — Deus. Palavra por que designaram, a principio, o 

trovao. Talvez de origem onomatopaica. Conservada nas 

denominagoes cristas. 

nde — teu, V. 4. 

membyra — filho. Termo usado pelas maes (relativamen- 

te aos pais chamam-se os filhos tayra). E' participio passive 

de me (ligar) + P2/ra (sufixo participial passive). 

ri em. Posposigao < rese (V* 5). 

(1) - Martius, "Natureza, doengas, medicina e remedies dos indios bra- 
sileiros", S. Paulo, 1939, pag. 159. 
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ESTROFE C 

Verso 11. Aant! ereju tene — Nao! tu vens debalde 

Aani — nao. Usa-se tambem nas formas ani e aanit. 

ereju — tu vens. Presente de ur (V. 1) em 2.a pessoa sin- 

gular (V. 1). 

tene — em vao. Forma tupi de te^que e a negativa de te, 

raiz pela qual se indica o fato real, cf. ete (verdadeiro), te 

(certamente), tete (o corpo). etc.. 

Verso 12. taha sui che peabo — afastar-me da aldeia 

taba — aldeia. 

sui — da. Posposi^ao, indica ponto de partida. Acentua^ao 

correta, sui (1). 

che ■—■ me. Pronome e adj. possessivo de l.a pessoa singular. 

Serve nos casos reto e obliquo, exceto no dativo, que tern for- 

ma propria (chebe / chebo). Junto dos qualificativos substitue 

o verbo substantive, ex.: che katu, sou bom. 

peabo afastar. Supino de pea (V. 6); bo sufixo modal. 

Verso 13. ojemomota pabe — seduziram-se todos 

ojemomota — O (indice de 3.a pessoa + /e (reflexive) -|- 

mo<mbo (fazer) -j- mota<imotar><potar (querer). Mo- 

motar, convencer; jemomotar, convencer-se, seduzir-se. 

pabe — todos. Cf. pab (acabar), V. 6. 

Verso 14, tapijara che rese ^ os tabajaras por mim. 

tapijara — os tabajaras, V. 9. ' 

che rese — por mim. Vs. 5 e 12. 

Verso 15. che rekopotakatuabo ■—■ querendo muito conservar-me. 

che — me. V. 12. 

rekopotakatuabo — querendo muito conservar. Composto de 

(1) - Vide "Analise metrica", pag. 20. 
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reko (ter) -f- pot a. (querer) + katu (muito) + abo (suf. de 

gerundio) > bo (cf. V. 12). 

ESTROFE D 

Verso 16. Ekoajeby nde rekoape — Volta a tua condigao 

ekoajeby — volta. Composto de ekoa (vai tu) + jeby (de 

novo). O imperative e do verbo so (ir), que apresenta as 

formas ekoai (vai tu) e ekoa, imprecativa (vai-te, some-te!). 

nde — tua. V. 4. 

rekoape — a con,di?ao. De rekoar (condigao), composto de 

reko (o estado, estar) -f ps<upe, posposigao de dativo em- 

pregada em acusativo de diregao. 

Verso 17. naipotari nde reike — nao quero tua entrada. 

naipotari — nao quero. Negative de pota, em l.a pessoa sin- 

gular. 

nde — tua, V. 4. 

reike — entrada. Rel. de ike (entrar, extensivo de ike, lado). 

Verso 18. ybytyriguara e ^ como os moradores da serra 

ybytyriguara — os moradores da serra. Composto de ybytyr 

(serra), iguara (os habitantes); o primeiro elemento e um 

composto de yby (terra) + tyr (erguida); o segundo, do pro- 

nome i e participio guara (de u, ingcrir), que significa "o 

que come em, que vive em", 

e •—• como. Pbsposigao. 

Verso 19. areko ko che rupape — estou aqui em minha morada. 

areko — estou. Verbo reko (estar) em l.a pessoa singular (in- 

dice a) . 

ko — aqui. Adverbio, cf, V. 1. 

che-'-' minha. V. 12. 

rupape ^ em morada. Rupa<rupab (morada) e posposigao 

locativa pe : rupab + pe>rupape. 
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Verso 20. nasotybi nde rese — nao me alegro por ti. 

nasorybi — nao me alegro. Negativa de oryb (alegrar-se), 

em l.a pessoa do singular. 

nde rese — por ti. Vs. 10 e 14. 

ESTROFE E 

Verso 21. Tete mar a ejabo ma — O'! verdadeiro absurdo estas dizendo. 

Tete — verdadeiro. Forma absoluta de ete (V. 11). 

mar a — absurdo. Parece contragao de mbae (cousas) + rab 

(soltas) . 

ejabo ■— tu dizendo. Gerundio de e (dizer), em 2.a pessoa sin- 

gular (indice e); bo, sufixo modal (V. 12). 

ma — O! Interjeigao pospositiva. 

Verso 22. ybytyriguara abe — os habitantes da serra tambem 

ybytyriguara — os habitantes da serra, V. 18. 

abe ■— tambem. Posposigao. 

Verso 23. osausu pat Tupa — amam o senhor Deus. 

osausu — amam. O indice de 3.a pessoa, sausu, rel. de 

ausu<Causub (amar). 

pai — o senhor. Tratamento de respeito, concedido a Deus, 

aos sacerdotes, feiticeiros, etc. A palavra parece introdugao 

portuguesa, mas existe, no kechua, paia (velha, avo), ao lado 

do chili patiru (tratamento empregado quando se fala a res- 

peito dos padres), e no tupi paje, ente respeitado e temido (1). 

Tupa — Deus, V. 2. 

(1) - Vide B. Caetano, Notas, in Cardim (Fernao) -—■ Tratados da 

terra e gente do Brasil, p. 258. Rio de Janeiro, 1925. 
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Verso 24. ekoa, ea, tata pupel — vai-te, irtal para o inferno! 

ekoa — vai-te. V. 16. 

ea — irra! Inter] eigao. 

tata ■— fogo, e, por extensao, inferno. 

pupe —■ para. Posposigao, cf. upe, V. 16. 

ESTROFE F 

Verso 25. Iche, ko taba raroana — eu, guardiao desta aldeia 

Iche — eu>c/ie/ V. 12. 

ko taba — desta aldeia, V. 2. 

raroana — guardiao. Participio substantivo (suf. ara = ana). 

do verbo raro (guardar). 

Verso 26. oromondone ichutne — expulsar-te-ei dela 

oromondone — expulsar-te-ei. Oro, indice de l.a pessoa sin- 

gular, quando o objeto direto e a 2.a pessoa; mondo, mandar, 

alteragao fonetica de mbo (fazer) -f so (ir); he, sufixo que 

significa "por todos os lados", "inteiramente". O sufixo de 

futuro {ne) pospoe-se ao ultimo termo da frase. 

ichuine —■ dela. I pronome de 3.a pessoa sut, posposigao 

(V. 12), alterada em chui diante de i; ne e o sufixo de futuro 

pertencente ao verbo anterior (mondohe). 

Verso 27. oike Tupasy korine — entrara hoje a mae de Deus 

oike — entrara. Verbo ike {V- 17). O sufixo de futuro pos- 

poe-se a ultima palavra da frase (kori — ne). 

Tupasy — mae de Deus. V. 2. 

korine — hoje. Adverbio de tempo. Ne e o sufixo de futuro, 

pertencente ao verbo anterior (oike), cf. V. 26. 

Verso 28. Kel iche sou nde repehana. Cuidado! eu vou atacar-te. 

ke —' cuidado! Interjeigao. 

iche — eu, V. 25. 
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sou ■—1 vou. Verbo so (ir). Costuma-se acrescentar aos ver- 

bos que nao apresentam indice pcssoal, uma posposigao i, si 

terminam em consoante (1), u si terminam em vogal. 

repenana — atacar. Infinito alongado de repena, rel. de 

epena. 

ESTROFE G 

Verso 29, Che poreau^ubete ma — O'! infcliz de mim! 

che — de mim, V. 12. 

poreausubete — infeliz. Composto de poreausub (digno de 

do) + ete (muito). O composto poreausub forma-se da parti- 

cula poreXporo ausuh (amar, V. 4) e significa, literal- 

mn,ete, digno de amor, donde a ideia de compaixao, lastima. 

ma — o! V. 21. 

Verso 30. oipysyro Tupasy — libertou a mae de Deus 

oipysyro — libertou. O indice de 3.a pessoa + i, indice de 

transitividade, + pysyro, verbo composto de py (pes) + sy 

(amarras) + ro (tirar). 

Verso 31. che retime che sui — minha terra de mim 

che ■—■ minha, V. 12. 

retama — terra. Forma alongada de reta, rel. de eta. 

che sui — de mim. V. 2. 

Verso 32. Tupasy che sumaral — a mae de Deus (e) minha inimiga! 

Tupasy — a mae de Deus. V. 2. 

che — minha, V. 12. 

sumara — inimiga. 

Nao existindo verbo substantive em tupi, deve-se subenten- 

de-lo. 

(1) - Cf. ejorl V. 1. 
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ESTROFE H 

Verso 33. Tiaso taba pobu — vanros revolver a aldeia 

tiaso — vamos. Verbo so (ir) em l.a pessoa do plural inclu- 

siva (Indice ia); t caracterlstica de mvitativo. 

taba — a aldeia. 

pobu '—1 sair de. Composto de po<m6o (fazer) -|- bu<ibur 

(sair). 

Verso 34. jande mondo janonde *—■ antes que nos expulsem 

jande — nos. Pronome de l.a pessoa plural inclusiva. 

mondo >— expulsem, V. 26. 

janonde -—■ antes que. Posposi^ao. 

Verso 35. Neil tiaso tauje — Eia! vamos depressa 

Nei eia. Interjeigao. 

tiaso — vamos, V. 33. 

tauje — logo. Cf. guarani tanje e tupi tang (novo), tai (pe- 

queno). 

Verso 36. angaipaba amd reru. .. — os pecados longe levar.. . 

angaipaba — os pecados. Composto de ang (alma) + aib 

(ma) + a6a (sufixo nominal). 

amo '—' longe. Adverbio. 

reru — levar. 
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TRADUgAO (1) 

■—1 Dia da Assungao, quando levaram 

sua imagem a Reritiba — 

Anjo, no caminho 

F. Vem, Virgem Maria, mae de Deus, 

visitar esta aldeia 

e expulsar dela o demonio. 

Oxala por teu amor 

ela se santifique! 

Afasta as enfermidadcs 

— febres, desinterias, 

as corru^oes e a tosse — 

para que os tabajaras 

creiam em teu filho, Deus. 

(1) Tradu^ao de d. Joao da Cunha: 

Anjo no Caminho 

Vinde c&, Virgem Maria, 
Mae de Deus, amor desta aldeia 
Donde o demonio assistia. 
Hoje so vos quer a nos 
Por amor, ora Princeza. 

Si os cora^oes estao limpos 
Com o amor que vos tem, 
Esquecidos do demonio 
Vos pedem vos lembreis deles 
Que tambem sao do vosso filho 
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F. 

F. 

Diabo 

Tentas debalde 

afastar-mc da aldeia. 

Os tabajaras 

gostam de mim 

e conservar-me-ao. 

Retoma teu caminho; 

eu nao consentirei que entres. 

Como estes mdios da serra, 

aqui estou em minha casa 

e eu nao me dou bem contigo. . . 

An jo 

Que absurdo estas dizendo! 

Os habitantes da serra 

amam a Nosso Senhor. 

Vai tu para o fogo eterno! 

Nao; vos vindes ca debalde 
B esta aldeia, que e minha, 
E por mim, os seus moradores 
Me dao toda posse dela. 
fiste lugar todo e meu 
E eu nao quero sair dele 
E a na?ao Butigara 

Diabo Que aqui esta neste lugar 
Toda esta na minha mao 
E nao por amor de vos. 

Anjo 

Detem-te, para que falas? 
Os Botigaras tambem 

Amam ao Senhor Deus 
E tu vais para o fogo eterno. 
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An jo custodio da aldeia, 

dela expulsar-te-ei; 

reinara a mae de Deus. 

Cuidado! vou atacar-te! 

Diabo 

F. Pobre de mim! 

A mae de Deus libertou 

a terra que era minha. . . 

A Virgem e minha inimiga. 

— [ala com sens companheiros 

Vamos fugir da aldeia 

antes que noS expulsem dela! 

Diabos 

Eia! vamos depressa 

longe os pecados levar. . . 

Eu defendo esta aldeia 
E te mando com) imperio 
Porque hoje a mae de Deus 
Aqui esta como Senhor. 

Diabo 

Eu fico hoje muito pobre.., 
Hoje livra a mae de Deus 

Esta terra de meu poder 
Como cruel inimigo. 

Fala com sens companheiros 
Vamos, habitadores da aldeia, 
Porque nos manda partin 

diabos 
Sim, vamo-nos, basta, 
Fulminemos outros pecados. 



II 

A trilogia 
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A "trilogia" encontra-se no mesmo caderno de Anchieta (1), as 

paginas 31 e seguinte. 

Compoe-se de tres partes^ primeira das quais parece inedita; pelo 

menos, nao nos foi possivel encontrar reprodu^ao dela, nem consta das 

"Primeiras Letras" (2), onde vem reunidas as obras poeticas de Anchieta, 

na mencionada versao de d. Joao da Cunha. As outras duas aparecem 

ali isoladamente, como poesias avulsas (3) . 

A sequencia do assunto, porem, e a disposigao especial em que o 

manuscrito as apresenta (4), levam a crer que essas tres partes consti- 

tuem uma pega unica. Alias ja B. Caetano aventava essa hipotese (5), 

justificada pelas copias do Institute Historic© e Geografico Brasileiro, 

onde estas tres poesias sao objeto de nota a parte (Nota H) e estao pre- 

cedidas do titulo comum "POESIA" (6). O confronto com outras pe^as 

do mesmo autor e de identica disposigao, autoriza, parece-nos, a apresen- 

tagao destas, como uma pequena trilogia do teatro anchietano. 

(1) - Vide pag. 11. 
(2) - Op. cit. 
(3) - Pags. 120 e 135. 
(4) - Vide cliche, pag. 39. 
(5) - Rev. do Institute Historico Geografico Brasileiro, t. 84, pag. 589. 
(6) - Mss. 2105, lata n.0 120 do Arquivo do Instituto Historico e Geo- 

grafico Brasileiro, pags. 13, 14 e 15. 





PRIMEIRA PARTE 

COPIA DO ORIGINAL 

P A R A T I J 

1. .— F. Xeparatij gui 

2. — aiu tupaci repiaca 

Estr. A. 3. — guinhemoyegioyegoaca 

4. — xeoribaoamari. 

5. — Cori catu xe mbija 

6. — Iporangatu rece 

Estr. B. 7. ■— goriba xe yabe 

8. — xeruba tupuna quija. 

9. — Arobicatupeca 

10. — iporang epia catuabo 

Estr. C. 11. — jago cori ymobegoabo 

12. — goriba xe yabe 

ORAQAO 

13. - Tupa cig porangete 

14. — xe anama nderaugu 

15. - togaro pai lesu 

16. - xeretama nde abe. 
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TRANSCRICAO EM ORTOGRAFIA ATUAL (1) 

PARATIY 

1. a. — F. Che Paratiy sui 

2. b. — aju Tupunsy repiaka, 

3. c. — guinemojeguajeguaka 

4. d. - che rorybaoama ri. 

5. a. — Sory katu che mbya 

6. b. — iporangatu rese. 

7. c. — soryba che iabe (2) 

8. d. - che ruba tupa (3) kya. 

9. a. — Arobykatupeka 

10. b. — iporang epiakatuabo, 

11. c. — jaso kori imombeguabo 

12. d. — guaibi moesaya mba. 

ORAQAO 

13. a. — Tupasy porangete, 

14. b. — che anama nde rausu; 

15. c. — tosaro pai lesu 

16. d. — che retama, nde abe. 

As alteragoes ortograficas vem ap-ontadas na pag. 19. 
Observe-se, neste trecho, mais o seguinte: 
coa, goa ~ kua, gua; ex.: goaibi. transc. guaibl; ha hesitagao na 
grafia deste grupo, que aparece grafado noutras poesias, ua. 

Vide Analise Gramatical, V. 7, pag. 46. 
Vide Analise Gramatical, V. 8, pag. 46. 

(1) - 

(2) - 

(3) - 
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ANALISE MfiTRICA 

"Parati" e a primeira parte da trilogia intitulada "POESIA"; com- 

poe-se de 16 versos regulamente distribuidos em quatro estrofes, a ul- 

tima das quais constitue uma "Oragao". 

Os versos sao redondilhas maiores, ex.: Che-Pa-ra-ti-y-su-i (V. 1), 

a-ju-Tu-pa-sy-re-pi-a-{ka) (V. 2), a-ro-by-ka-tu-pe-ka (V. 9), etc. 

Com excepgao dos versos 5, 8 e 11, que acentuam 2.a, 3.a e 7.a, a sa- 

ber: So-RY-ka-TU-che-mby-A {V. 5), che-RLL-ba-Tll-pa-ky-A (V. 8), 

ja-SO-ko-RI l-mo-mbe-GUA-(bo) (V. 11), todos os demais sao acen- 

tuados em 3.a, 5.a e 7.a, ex.: gtii-ne-MO-je-GUA-je-GUA-{ka) (V. 3), 

a-ro-BY-ka-Tu-pe-KA (V. 9), etc. 

A rima e consoante, ex.: repiaka — guinemojeguajeguaka (estr. A), 

epiakatuabo — imombeguabo (estr. C), etc. ou toante, ex.: sui — ri 

(estr. A), rese — iabe (estr. B) (1), porangete — abe (estr. D). 

A unica dierese a assinalar e a do verso 8: So-ry-ba-che-i-a-be (1). 

ANALISE G R A M A: T I C A L 

ESTROFE A 

Verso 1. Che Paratiy sui 

Che: eu. — Vide "Dialogo", V. 12. 

Paratiy: rio do Parati (2). Composto de Parati {— do Pa- 

rati) (3) + y (rio). Etimologicamente parece indicar para 

(1) - Vide "Analise Gramatical", V. 8, pag. 46. 
(2) - Parati, rio do Espirito Santo, no municipio de Anchieta. 
(3) - Vide Dialogo, V. 21. 
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(mar) ou para (peixe, corruptela de pira) + ti (branco). (1) 
e y<y9 (agua—>rio). 
Y e raiz de vocabulos como yb<iyba (aquilo que sobe, o alto, 

aarvore), yby (terra), ypy (origem), yma (antigamente) 

e sy (mae); em grego, uma raiz v significa agua (cf. vdwp); 

em latim encontra-se unda, no sanscrito undami (alternancia 

vocalica i/u). Finalmente, lembrando que Tales atribuia a 

agua a origem de todas as coisas, seria curioso conirontar as 

suas teorias sobre terra, produto de agua condensada, e a 

formagao tupi yby; de ar, agua rarefeita, e a forma^ao tupi 

ybytu {y, agua -j- pitub, sopro). 

Verso 2. Aju Tupasy repiaka, 

aju: venho, de u<ur (vir). 

Tupasy: Mae de Deus, Dialogo, V. 2 

repiaka: para ver. Supino de epiak, na forma de relativo re- 

piak. Os verbos terminados em gutural fazem o supino em ka. 

Verso 3. guihemojeguajeguaka 

guinemojeguajeguaka: tendo-me pintado todo. Composto de 

gui, indice de l.a pessoa singular no gerundio -j- nemo = ne/je 

(reflexive) + mo<mbo (fazer). Anteposto ao verbo, nemo 

torna-o reflexivo ou passive. Seu emprego' neste caso e, apa- 

rentemente, pleonastic©, pois jegua ja e reflexivo (je -f- 9ua< 

guag). E' que o verbo guag nao aparece em forma simples; 

seu emprego em compostos (cf. jeguag, jeobaguag) levou 

a perda da ideia reflexiva nele contida (cf. portugues "suicidar- 

se"). Jeguajeguaka e frequentativo e esta no gerundio (V. 2). 

Verso 4. che rorybaoama ri. 

che: eu, Dialogo, V. 12. 

(1) - Neiva (Artur) — Estudos da lingua nacional, p. 153, Sao Paulo, 
1940. 
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rorybadama: ir estar alegre. Roryb, relativo de oryb (alegrar- 

se) -j- aoama, sufixo de partidpio e infinito do futuro. 

ri: por. Posposigao causativa, forma reduzida de rese. 

ESTROFE B 

Verso 5. Sory katu che mbya 

Sory: alegra-se. Verbo on/< oryb (V. 4), em 3.a pcssoa. 

Nos verbos iniciados em vogal Anchieta emprega mdice s, 

correspondente a aspiragao, indicada ,por outros autores, h. 

katu: muito. Posposto ao substantivo, katu da idea superla- 

tiva (cf. porangatu, V. 6) e ao verbo, reforga-lhe o sentido: 

sory katu = exulta, cf. Dialog©, V. 15. 

che: meu, possessivo, Dialogo, V. 12. 

mbya: povo. Pode-se admitir a interpretagao mbya>pya 

(coragao), mas parece preferivel a primeira, visto como, entre o 

gentio, seriam mais facilmente admitidas as ideias concretas. 

Verso 6. iporangatu rese; 

iporangatu: sua beleza. Composto de pora (beleza) -}- 

ngatu>katu (V. 5), expressao que B. Caetano explica como 

"muita beleza"—>"virtude". Mais provavel que a ideia de 

virtude proceda antes das ideias de beleza e bondade (cf. katu, 

bom), unidas na de perfeigao. Nao sera de estranhar a 

profundidade deste pensamento no selvagem desde que lembre- 

mos que o tup! soube perceber como "benevolencia" e "com- 

preensao", e "saber" "abrir a natureza" ... (1). A alteragao 

k<ing verifica-se diante de nasal {pora): o f inicial e relativo 

de 3.a pessoa. 

rese: por, cf. V. 4. 

(1) - Vide "Tupinamba", V. 20, pag. 67 e "Cantiga por o sem Ven- 
tura", Rev. do Arquivo Municipal, t. 72, pag. 211, V. 29. 
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Verso 7. soryba che iabe 

soryba: alegre < sorybara, participio presente de soryb (V. 

5), com sufixo hara: aquele que esta contente. 

che: eu, Dialogo, V. 12. 

iabe: como. Composto de iab = jab (igualar) -f- be (mais), 

adverbio empregado nas comparagoes. Manteve-se, na orto- 

grafia, o i (normalmente j), por necessidade metrica de hiato. 

Verso 8. che ruba tupa kya, 

che: meu, Dialogo, V. 12. 

ruba: pai. Forma rclativa de tub, que os tupis pronunciavam 

tuba e os guaranis tu. 

tupa: estando. Gerundio de tub (estar, cf. tuba, pai). No 

manuscrito le-se, nestc lugar, tupuna, evidentemente descuido 

de copia (1), por tupana, que alias, segundo se depre- 

ende da contagem metrica, deve ser corrigido para tupa. 

Explica-se: o tupi apresenta-se numa fase de evolugao 

em que os vocabulos gozam de extrema flexibilidade e, 

sem se terem especializado em fungoes rigidas, sao suscetiveis 

de funcionar em diferentes categorias gramaticais, ex.: tub 

(pai) e tambem verbo (tub, estar) e, possivelmente, radical de 

Tupa (Deus, o pai por excelencia, literalmente "aquele que 

esta, que e, o eterno") (2). Seu uso, muito frequente nesta 

ultima acepgao, alongado em Tupana, daria motivo, na copia, 

a confusao com o gerundio tupa, de tub. 

kya: enfeitado. A observagao anterior aplica-se a este caso: 

kya significa, propriamente, contas braceletes, enfeites. Fun- 

ciona, aqui, como adjetivo. 

ESTROFE C 

Verso 9. Arobykatupeka 

arobykatupeka: quero achegar-me muito. Verbo robyk, apro- 

(1) - A letra de "P'arati" nao e de Anchieta. Vide cliche, pag. 39. 
(2) - Dialogo, Vs. 10 e 19. 
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ximar-se, com prefixo a (indice de l.a pessoa singular) + katu, 

intensivo (muito, V. 5) -f- peka, desinencia especialmente usa- 

da pelos homens (1), denotando resolu^ao de executar a agao 

indicada pelo verbo. Emprega-se, em geral, quando se segue 

gerundio-supino (V. 10: epiakatuabo). Esta desinencia apre- 

senta a variante neka, que Anchieta explica como adapta^ao 

do subjuntivo presente ao sentido do futuro (em l.a pessoa sin- 

gular du plural) (2). Ha, de fato, entre estes dois tempos, re- 

lagoes estreitas (3). Figueira adverte que "pe nao e interro- 

gagao" (4), mas nao explica o que e. Parece mais logico tra- 

tar-se mesmo de um futuro (caracteristica pe><ne) com 

acrescimo da volitiva ka (cf. ttka, mandar). 

Verso 10. Iporang epiakatuabo 

Iporang: sua beleza. De i, indice de relagao de 3.a pessoa, + 

porang (beleza, V. 6). 

epiakatuabo: para admirar. Supino de epia (V- 2), numa 

forma de intensivo (epiakatu, cf. V. 5) + bo, sufixo de gerun- 

dio-supino. 

Verso 11. jaso kori imombeguabo 

jaso: vamos. l.a pessoa plural inclusiva de so (ir). Pelo sen- 

tido do texto verifica-se que se nao trata aqui do indicativo 

presente, mas do subjuntivo exortativo ou invitativo, cuja for- 

ma completa seria tiaso, mas que admite, na 1 .a pessoa do plu- 

ral inclusivo, uma forma reduzida jaso (5) (cf. Dialogo, V. 

33). 

(1) - As mulheres diriam pekt. 
(2) - Anchieta, Arte de Gramatica, pag. 23. Rio de Janeiro, 1933. 
(3) - Cf. a persistencia do subjuntivo como futuro nas 3.a e 4.a conjuga- 

goes e em certos verbos atematicos latinos. 
(4) - Figueira, Arte de Gramatica da lingua brasilica. (Ed E. Allain). 

Rio de Janeiro, 1880, p. 131. 
(5) - Anchieta, op. cit., p. 23. 
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korr. hoje. De ko (aqui) + ft, rel. de l (estar). 

imombeguabo: lovando-a. Gerundio de mombeu (proclamar 

—>louvar) (1). Alguns verbos terminados em u fazem o 

gerundio-supino em guabo (cf. V. 10). 

Verso 12. guaibi moesay a mba. 

guaibi: antigas. Talvez de ko<fik6 (estar) aibi, diminu- 

tivo de aib (mau, estragado). 

moesay a: tristezas. De mo<m6o (fazer) + esa (olhos) -f- 

y<feyy (sem) -j- a<aba, sufixo de participio, na formagao dos 

substantives. Literalmente: aquilo que faz ficar sem olhos, 

cegueira—> ignarancia. 

mba-. acabar, <,mbab, variante de pab (Dialogo, V. 6). 

ESTROFE D 

Verso 13. Tupasy porangete. 

Tupasy: mae de Deus (Dialogo, V. 2). 

porangete — muito Formosa. Superl. de porang>pora -f 

ete (muito), c£. V. 6. 

Verso 14. che anama nde rausu, 

che: meus, (Dialogo, V. 12). 

anama: parentes, >ana, ligado (cf. tupana, V. 8) . 

nde: te. Pronome 2.a pessoa singular. 

rausu: amam. Relativo de sausu<.sausub. 

Verso 15. tosaro pai lesu 

tosard: guarde. Conjuntivo (caracteristica t), 3.a pessoa 

(indice o) de saro>ar6 (guardar, cf. ro, por) Dialogo, V. 25. 

pat: o senhor, Dialogo V. 23. 

lesu: Jesus, forma latina. 

(1) - Vide "Cantiga por o sem Ventura". V. 33, op. cit. 
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Verso 16. che retama, nde abe. 

che: minha, Dialogo, V. 12. 

retama: terra>reta, cf. Vs. 8 e 14. 

nde: tu, V. 14. 

abe: tambem. Gonjun^ao >6e. 

TRADUQAO LITERAL 

RIO DO P'ARATI 

1. Eu do rio do Parati 

2. venho, para ver a mae de Deus, 

3. tendo-me pintado todo 

4. porque ia estar alegre. 

5. Exulta o meu povo 

6. pela sua virtude, 

7. alegre como eu 

8. meu pai estando enfeitado. 

9. Quero aproximar-me muito 

10. para contemplar sua beleza; 

11 . vamos todos hoje, louvando-a, 

12. acabar a antiga cegueira. 

ORAQAO 

13. Mae de Deus muito formosa 

14. meus parentes te amam; 

15. guarde o senhor Jesus 

16. minha terra, tu tambem. 
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transcricao EM ORTOGRAFIA ATUAL (1) 

RERYTY'BA 

1. a. — Rerytyba, che retama, 

2. b. — taba angaturangatu! 

3. c. —- Che anama che mbou 

4. d. — Tupasy repiakarama. 

5. a. ,— Iporang ko tupa-6ca 

6. b. — jeguakabeta rerupa. 

7. c. — Aujete ko anga andupa. 

8. d. — aseja kuese che roka 

9. e. — ko pupe missa rendupa. 

ORAgAO 

10. a.     Ejori, S. Maria, 

11. b. — che anama rausuba! 

12. c. — Jangaipa parapara 

13. d. — ojemoryryiriryia. 

14. a.     Tiaso marataoame 

15. b. — ojoupe ojobaupa? 

16. c. — Che te che anga rausup 

17. d. — abyrarj che retame. 

(1) - Vide pags. 19 e 42. 
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ANALISE METRICA 

"Reritiba" e a segunda das composigoes da "trilogia" de Anchieta: 

compoe-se de dezessete versos, em quatro estrofes distribuidas em uma 

quadra e uma quintilha, que formam o recitative, e outras duas quadras, 

que formam a "Oragao". 

Todos os versos sao redondilhas maiores ex.: Re-ry-ty-ba-che-re-ta- 

(ma) (V. 1), che-a-na-ma-che-mbo-u (V. 3), a-se-ja-kue-se-che-ro- 

[ha) (V. 8), etc.. 

A acentuagao observa-se em 3.a, 5.a e 7.a, ex.: je-gua-KA-be-TA-re- 

~Rt[-(pa) (V. 6), jan-gai-PA-pa-RA-pa-RA (V. 12), etc. Nos dois ul- 

timos versos, em 2.a, 4.a e 7.a: che-TE-che-A-nga-rau-Stl-(pa) (V. 16) 

a-BY-a-Ry-che-re-TA-(me) (V. 17). 

A rima e consoante em: retama, repiakarama (estr. A), rerupa, an- 

dupa, rendupa (estr. B), ojobaupa — rausupa (estr. D). Toante em: 

angaturangatu — mbou (estr. A) e rausuba — parapara (estr. C). Sem- 

pre interpolada (ad, be), com um cruzamento na quintilha (ad, bee). 

ANALISE GRAMATICAL 

ESTROFE A 

Verso 1. Rerytyba, che retama, 

Rerytyba: Reritiba (1). Composto de rery, forma alterada de 

(1) - Reritiba ■— antiga Iriritiba, hoje Anchieta, cidade do Espirito Santo. 
Foi fundada por Anchieta, talvez em 1567. e compreende os distri- 
tos de Anchieta, Iritiba e Jabaquara, paroquia de N.S. Assungao 
de Benevente, situada ao lado esquerdo do Rio Benevente. S. Vas- 
concelos considera mais provavel a existencia primitive de uma al- 
deia indigena que, visitada pelos padres, tivesse se desenvolvido sob 
sua diregao — Vasconcelos (Simoes), Hist, da Cia. de Jesus, 248, 
cap. IV, t. I. 
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ryry {a ostra, de ryryi, tremer, correr (1) + tyba, sufixo que 

que indica abundancia. 

che retama: minha terra (Parati, V. 16) . 

Verso 2. taba angaturangatul 

taba>tab, aldeia, cf. Parati, V. 8. 

angaturangatu: virtuosissima. Superlativo (katu, muito) de 

angatura (virtuoso), composto de ang (alma), -j- katu (boa) 

+ra, sufixo comparativo. Como verbo, ra significa imitar, 

parecer; seu emprego e paralelo a constru^ao portuguesa: 

"tao bom!", onde "tao" (comparativo) da ideia superlativa. 

fistes dois versos constituem uma invocagao. 

Verso 3. Che anama che mbott 

Che anama: meus parentes (Parati, V. 14). 

che: me (Parati, V. 1) . 

mbou: mandaram. Composto de mbo (fazer) + u (vir)- 

Verso 4. Tupasy repiakarama. 

Tupasy: N. Senhora (Dialogo, V. 2) . 

repiakarama: para ver. Veiho repiaka>repiak {ct. taba>tab) 

retama>reta: relative de epiak (ver) + rama>ra, sufixo de 

futuro, que se pospoe aos infinitos e participios. 

ESTROFE B 

Verso 5. Iporang ko tupa-6ka, 

Iporang: e bela. Prefixado ao adjetivo, o i pronominal cor- 

responde ao verbo substativo (cf. t, estar). Porang, bela. 

ko: esta. Pode funcionar como adverbio (aqui). 

tupa-oka: igreja. Literalmente, de Deus (Tupa, Parati, V. 2), 

casa (oka). 

Oka e forma tupi de oga, supino substantivado de og, cobrir. 

(1) - Dialogo, V. 5. 
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Verso 6. jeguakabeta rerupa. 

jeguakabeta: adornos coloridos. De jeguakab (enfeites) = 

jeguak (Parati V. 3) -J- ab<aba (cabelo, penas, adorno) + 

eta, sufixo de plural. 

rerupa: trazendo. Gerundio de rerub (trazer), frequentative 

de rub, (ter consigo) formado de ro (por) -{- ub (ficar) . 

Verso 7. Aujete ko anga andupa, 

aujete: em verdade. Composto de auj, variante de an = ang, 

agora, pois (cf. tauje, Dialogo, V- 35) -j- ete (real, Dialogo, 

V. 21) . Auje e particula adverbial que exige gerundio {an- 

dupa), 

ko anga: esta alma. Ko (esta) anga (alma). 

andupa : atendendo. Gerundio de andu6><endu6 (escutar). 

Andub significa, mais especialmente, ouvir, isto e, atender, sen- 

tir, O gerundio-supino dos verbos em b faz-se em pa. 

Verso 8. aseja kuese che roka 

aseja: eu deixei. A, indice de l.a pessoa singular + seja< 

<sejar (deixar), composto de se rr se (sair) -j- jar (estar 

unido ; j = i, pronome de 3.a pessoa + ar, tormar, prender). 

kuese: ontem, cf. kue<,kuer (antigo) e kuebe (ha dias). 

che: minha (Dialogo, V- 12). 

roka: casa. Relativo (indice r) de oka (casa, V. 5) . 

Verso 9. ko pupe miss a r endup a. 

ko: aqui (V. 5). 

pupe: em. Posposi?ao. 

rendupa: para ouvir. Supino de rendub, relativo (indice r) 

de endub (V. 7). 

ESTRGFE C 

Verso 10. Ejori S. Maria, 

Ejori: vem. Imperative de ur (vir), cf. Dialogo, V. 1. 
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Verso 11. che anama rausuba! 

che anama: de meus parentes (Parati, V. 14). 

rausuba: protetora. F'artidpio presente de rausub (amar), 

com sufixo ara, reduzido a a. Esta desinencia indica o agente 

que realiza uma agao por habito constante: rausubara, 

aquela que ama constantemente —> protetora. A posposi^ao 

do substantivo implica um genitivo anterior (che anama). 

Verso 12. jangaipa parapara 

jangaipa: de seus pecados. ]=i, indice de relagao de 3.a pessoa, 

angaipa<angaipaba (pecados). fiste substantivo e derivado de 

ang (alma) + (ma) 4~ a<aba, sufixo nominal, com dissi- 

milaqao p—>b. Para o genitivo cf. V. 11. 

parapara: inumeros. Composto de para<parab (vario), for- 

mado de pa (todo, Dialogo, V. 6) -|- rab (desatar cf. Dialogo, 

V. 21). Formagao de tipo frequentativo (cf. portugues "corre- 

corre") com significagao superlativa: variadisimos, inumeros. 

Verso 13. ojemoryryi ryryia. 

ojemoryryi: eles tremem. O. indice de 3.a pessoa + je, refle- 

xivo + mo<.mbo (fazer) -j- ryryi (tremer, V. 1) . 

riryia: tremulos. O mesmo verbo (ryryi) empregado como ad- 

jetivo por meio do sufixo nominal a (cf. se, safr<sema, saida). 

A expressao ojemoryryi ryryia, e de carater frequentativo; eles 

se apavoram. 

ESTROFE D 

Verso 14. Tiaso marat&oame 

Tiaso: continuaremos. T prefixo de conjuntivo -j- ia = ja, 

pronome de l.a pessoa plural inclusiva + so (ir), funcionando 

como futuro do indicativo (1); 

(1) - Anchieta, op. cit., pag. 22. Cf. Dialogo, V. 33. 
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marataoame: dcsordenados. De marab (cf. rab, soltar), des- 

unidos, desabridos t eufonico -j- aoame/aoama, sufixo de fu- 

turo. Os nomes podem, em tupi, receber desinencias tempo- 

rals. 

Verso 15. ojoupe ojobaupa. 

ojoupe: uns aos outros. Composto de o/d, -pronome reci- 

proco, -(- upe, posposigao (a, para). 

ojobaupa: prejudicando. Gerundio de baub, contragao de mbo 

(fazer) -j- aub (mal). Esta em 3.a pessoa reciproca; ojo = o 

(indice de 3.a pessoa) + j0 / je' particula reciproca. 

Verso 16. Che te, che anga rausupa, 

Che: eu (Dialogo, V. 12). 

te: eis que. Particula adverbial, exige gerundio {rausupa). 

che: minha (Dialogo, V. 12). 

anga: alma, V. 7. 

rausupa: por amar. Gerundio, exigido por te, de rausub, rel. 

de ausub (amar). 

Verso 17. abyary che retime. 

abyraryi veaho, de abyar, composto de aby (diverso) + 

sufixo de participio. O y final e a forma reduzida da nega- 

tiva eJJj donde: nao errar, isto e, ir ou vir direito a. Sem indice 

pessoal por ter sujeito claro (V. 16). 

che: minha (Dialogo, V. 12). 

retime: a terra. Composto de reta, relativo de eta (o pais, 

a patria) + meXpe, locativo. 

traducao LITERAL 

RERITIBA 

1. £> Reritiba, minha terra, 

2. aldeia virtuosissima! 
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3. Mandaram-me os mcus parentes 

4. para ver a mae de Deus. 

5. Esta igreja e bonita 

6. trazendo miutos adornos coloridos. 

7. Na verdade, atendendo esta alma, 

8. deixei ontem minha casa 

9. para ouvir a missa aquL 

ORAQAO 

10. Vem, 6 Santa Maria, 

11. protetora de meus parentes! 

12. De sens inumeros pccados 

13. eles se apavoram. 

14. Continuaremos maus, 

15. prejudicando-nos uns aos outros? 

16. Eis que eu, por amar a minha alma 

17. venho a minha terra. 



TERCEIRA PARTE 

C6PIA DO ORIGINAL 

TUBINABA 

1. — F. Xetupinabagoagu 

2. — paigoagu yrudiba 

Estr. A. 3. — opacatu caraiba 

4. xemobaete catu. 

5. — Xeanama erimbae 

6. '— teco ipiramo cecou 

Estr. B. 7. ■— yxupe ranhe Abate 

8. — tupa mobegoabo ixou. 

9. — Ore tupa ogueta 

10. — ipupe oronheboebo 

Estr. C. 11. — tupa recobiaretebo 

12. — tecopoera mobopa. 

13. — Aiuri guiyerurebo 

14. — S. Maria gupe 

Estr. D. 15. — omebi porangete 

16. — tomoyerecoab orebo. 

ORAgAO 

17. — Paranagoagu ragapa 

18. — aju derepiapota 

Estr. E. 19. — ejori orerauguba 

20. •—■ Tejcatu de cuapa 

21. — Xeruba Tupinaba. 
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TRANSCRICAO EM ORTOGRAFIA ATUAL (1) 

TUPINAMBA 

1. a. — 

2. b. — 

3. c. ■—■ 
4. d. - 

Che Tupinamba guasu, 

F'ai guasu irundyba, 

opakatu karaiba 

che mombaete katu. 

5. a. — 

6. b. — 

7. c. ■— 

8. d. ^ 

Che anama erimbae 

teko ypyramo sekou; 

ichupe rahe Abare 

Tupa mombeguabo ichou. 

9. a. — 

10. b. — 

11. c. — 

12. d. ^ 

Ore tupa ogeta 

ipupe oronemboebo, 

Tupa rekobyaretebo, 

teko poera mombopa. 

13. a. — 

14. b. — 

15. c. ^ 

16. d. ^ 

Ajuri guijererurebo 

S. Maria supe, 

omemby porangete 

tomojerekuab orebo. 

ORAgAO 

17. a. ^ 

18. b. ^ 

19. c. ^ 

20. d. - 

21. e. '- 

Parana guasii rasapa 

ajii; de repiapota. 

Ejori (2) ore rausuba! 

Teikatu de kuaapa (3) 

che niba Tupinamba! 

(1) - Vide Dialogo, pag. 19 e Parati, pag. 42. 

(2) - Vide "Analise Metrica", pag. 61. 

(3) - Vide pag. 67, V. 20. 
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ANALISE MfiTRICA 

"Tupinamba" e a terceira e ultima parte do con junto intitulado 

"POESIA". Constitue-se de 21 versos, distribuidos em quatro quadras 

e uma quintilha (a "Oragao"). Todos os versos sao redondilhas maio- 

res: Che-Tu-pi-na-mba-gua-su (V. 1), Pa-i-guasu-i-ru-ndy-{ba) (V. 

2), etc. No V. 19 (E-jo-rt-o-re-rau-su-ba) uma sinerese (e-jo-Rl 

O-re-rau-su-ba) indispensavel desloca a acentuagao, conforme passaremos 

a ver. 

ACENTUAQAO: Acentuam-se 3.a, 5.a e 7.a silabas; Che-Tu-PI- 

na-MBA-gua-SU (V. 1), che-mo-MBA-e-TB-ka-Tu (V. 4), etc.. Nos 

versos 2 e 3 (estr. A) e 20 e 21 (Oragao), acentuam-se 2.a, 4.a e 7.a: 

Pa-I-gua-SlJ-i-ru-NDY-{ba) {W. 2), o-PA-ka-Tu-ka~ra-l-{ba) (V. 3), 

Te-f-ka-TU-de-kua-A-(pa) (V. 20), che-RU-ba-TU-pi-na-MBA (V. 

21). Ora, o verso 19 ou marca 3.a, 5.a e 8.a (E-jo-Rf-o-RB-rau-su-BA) 

ou, com sinerese, 3.a, 4.a e 7.a (E-jo-Rt O-RB-rausu-BA); em ambos os 

casos esta, evidentemente, defeituoso. A deslocagao da tonica evita o 

erro e ajusta o verso ao 2.° tipo (2.a, 4.a e 7.a tonicas): E-JO-ri o-RB- 

rau-su-BA (1). 

RIM A: A rima e ora consoante (oronemboebo — rekobyaretebo, 

estr. C; rasapa — kuaapa, estr. D), ora toante (guasu — estr. A: 

o^efa — motnbopa, estr. C), mas sempre interpolada (ad, be), com um 

cruzamento na quintilha (ad, bee). Apenas a estr. B apresenta rima 

cruzada (ac, bd). 

(1) - Vide "Analise Gramatical*', V- 19, pag. 66. 
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ANALISE GRAMATICAL 

ESTROFE A 

Verso 1. Che Tupinamba guasu. 

Che: eu, Dialogo, V. 12. 

Tupinamba: Tupinamba. Composto de Tupina (forte, valen- 

te) -f" mba<.mbya (povo). O primeiro element© e um deri- 

vado de ypy (principio, Parati, V. 1), e serviu de tema a va- 

rias outras denominagoes (Tupinaes, Tupinakts, etc.) (1). 

guasu: grande. Usa-se com substantives oxitonos; com os 

paroxitonos, nas formas reduzidas asu, usu, su. Subentenda- 

se o verbo substantivo (Farati, V. 1) . 

Verso 2. Pai guasu irundyba, 

Pai guasu: do bispo (Dialogo, V. 23) . A anteposigao do 

substantivo implica genitivo. 

irundyba: companheiros. Derivado de iru (acompanhar) -|- 

dyba, abrandamento de tyba, sufixo que indica abundancia 

e funciona aqui como particula de plural. O abrandamento 

t—>d e lei de fonetica geral; neste caso, a fortiori, pois re- 

pugnam a indole da lingua certos grupos consonantais (Dia- 

logo, V. 2) . 

Verso 3. opakatu karaiba 

opakatu: todos. Composto de opa (tudo, de pa<pab, findar, 

Dialogo, V- 6) + (muito). 

karaiba: cristaos. Ainda hoje, no Amazonas, chamam aos cu- 

(1) - For "Tupinambas" designaram-se varias tribus de diferentes pon- 
tos do literal do Brasil. Sobre a etimologia do termo, ver Bertoni, 
Anales Cientificos del Paraguai, n.0 1, Serie II, 1916, Novembro, 
pag. 7. 
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ropeus "caraibas". Sobre a etimologia do termo tem sido 

apresentadas varias hipoteses (1). 

Verso 4. che mombaete kattt. 

che: me, Parati, V. 1. 

mombaete'. apreciam. fiste vocabulo foi traduzido anterior- 

mente como "temem" (2) e explicado como um composto de 

mo<mbo (fazer) mbat>bat (metatese de atb, mau) -j- ete 

(verdadeiramente). Mais provavel a contragao de mombae 

(apreciar) -J- ete, sentido que se ajusta, alias, melhor, aos 

versos seguintes. 

ESTROFE B 

Verso 5. Che anama erimbae 

Che anama: meus parentes, Parati, V. 14. 

erimbae: antigamente. Composto de en (= ad, sobre) -\- 

mbae (cousa). 

Verso 6. teko ypy ramo sekou; 

teko: usos. Absoluto de eko (viver), cf. Dialogo, V. 19. 

ypy: primitivos. Composto de y<yb (crescer) Py (pe, 

fundamento) cf. Parati, V. 1. 

ramo: conforme. Particula pospositiva, atona. Fungao adver- 

bial. 

sekou: viviam. De eko, cf. teko. P'recedido de adverbio, o 

verbo iniciado em vogal sofre alteragoes: 1.°) recebe s em lu- 

gar do indice pessoal (i); 2.°) acrescenta u no final (3). 

Verso 7. ichupe rahe Abare 

(1) - Vide B. Caetano, notas, in Cardim, op. cit., pag. 234. 
(2) - Rev. do Institute Historico e Geografico Brasileiro, t. 84, pag. 579. 
(3) - Anchieta, op. cit., pag. 39. 
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ichupe: a eles. I pronome de 3.a pessoa chupe, forma eufo- 

nica de upe, posposigao (a, para). 

rane: antes que. Relativo de ang (agora). 

Abate: os padres. Expressao de tratamento para sacerdotes; 

composta de aha (homem) + re (diferente), porque, diz 

R. de Montoya (1), o mdio acha esquisito que vivam em ce- 

libate. 

Verso 8. Tupa mombeguabo ichott. 

Tupa: Deus, Dialogo, V. 10. 

mombeguabo: anunciando, Gerundio de mombeu + guabo> 

>abo. 

ichou: fossem. Verbo so (ir), que precedido de i (indice pes- 

soal), transforma o s inicial em ch (eufonia), cf. ichut (Dia- 

logo, V. 26) . O u final explica-se pela anteposigao de rane 

(V. 6). 

ESTROFE C 

Verso 9. Ore Tupa ogeta 

Ore: nosso. Pronome e adjetivo possessivo de l.a pessoa plu- 

ral exclusiva (2). 

Tupa ogeta: igrejas. Literalmente, casas (d^a eta adverbio 

de quantidade, funcionando como particula de plural, cf. tyba, 

V. 2) de Deus ( Tupa, Reritiba, V. 5). 

Verso 10. ipupe oronemboebo, 

ipupe: dentro de. A posposi^ao pupe tern sentido instrumental, 

(1) - Montoya (A. Ruiz de) — Conquista Espiritual, cap. XIV. 
(2) - Vide B. Caetano, in Rev. do Institute Historico e Geografico Bra- 

sileiro, t. 84, pag. 582. 
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c significa "por meio de"; precedida, porem, do relativo i pas- 

sa a significagao especial (1). 

oronemboebo: nos instruindo. l.a pessoa plural exclusiva (c£. 

V. 9) de mboebo (ensinando), ger. de mboe (ensinar) , 

Verso 11. Ttxpa rekobyaretebo 

Tupa: Tupa, Dialogo, V- 10. Os jesuitas conservaram, tanto 

quanto possivel, os habitos e denominaQoes nativas, limitando- 

se a provocar um reajustamento de concepgoes. Dai o mesmo 

termo "Tupa" servir para designar Deus, cristao ou pagao. 

rekobyaretebo-. substituindo. De rekobya (substituir) -}- ete 

(verdadeiramente) -j- bo, sufixo de geriindio. 

Verso 12. teko poera mombopa. 

teko: habitos, V. 6. 

poera: antigos. O mesmo que kuera, kuer, kue (Reritiba, 

V, 8). 

mombopa: destruiram. Verbo mombopa, de mo<m6o (fazer) 

+ mbo>po (saltar) -j- pa<pab (completamente). 

ESTROFE D 

Verso 13. Ajuri guijerurebo 

Ajurt: eu venho. l.a pessoa singular de ur (vir) -j- L comple- 

mento terminativo de que o tupi usa para indicar, nos verbos, 

perseveranga na agao (cf. V. 18, 19 — Dialogo, V. 1) . 

guijerurebo: suplicar. Gui, indice de l.a pessoa em gerundio 

ou supino jerure (suplicar), + bo, sufixo de ger. - supino. 

Verso 14. 5. Maria supe 

supe: a, posposigao, cf. upe, V. 7. 

(1) - Anchieta, op. cit„ pag. 40. 



66 TEATRO TUP! DE ANCHIETA 

Verso 15. omemby porangete 

omemby: seu filho. Memby (filho). precedido de o, indice 

de relagao reciproco. 

porangete: formosissimo, Parati V. 3. 

Verso 16. tomojerekuab orebo. 

tomojerekuab orebo: tome benigno para nos. T prefixo de 

optativo, -j- o, indice de 3.a pessoa + mojerekuab, composto de 

mbo (fazer) + jerekuab (benigno). 

ESTROFE E 

Verso 17. Parana guasu rasapa 

Parana: rio. Para (mar) -j- ra (semelhante) (Reritiba, V. 2). 

guasu: grande, V. 1. 

rasapa: atravessando. Gerundio de rasab. 

Verso 18. aju: de repiapota. 

aju: eu venho, V. 13. 

de: te, >nde, 2.a pessoa singular do pronome e adjetivo pos- 

sessivo. 

repiapota: ver eu quero. Composto de repia (ver), pota (eu 

quero), por sua vez composto de po (mao) ou mbo>po (fa- 

zer) -f ta<tar, (colher) . 

Verso 19. Ejori, ore rausuba! 

Ejort: vem. Imperative de ur. Deslocagao de acento tonico 

(1) (cf. Dialogo, V. 1) . 

ore: nossa, V. 9. 

rausuba: protetora. Esta por rausubara, de rausub (amar) + 

ara, sufixo de participio. 

(1) - Vide "Analise Metrica", pag. 61. 
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Verso 20. Teikatu de kuaapa 

Teikatu: oxala possa. Tet prefixo de optativo + ikatu (poder, 

Dialogo, V. 4). Ikatu exige complemento no gerundio 

(kuaapa). 

de: te, V. 18. 

kuaapa: conhecer, literalmente. conhecendo. Gerundio de 

kua, expressiva formagao tupi; ko (o ser. a vida) + ab (abrir), 

isto e, indagar da natureza intima das cousas —> saber. 

Verso 21. che ruba Tupinamba! 

che: meu, Dialogo. V- 12. 

ruba: pai, Parati, V. 8. 

Tupinamba: Tupinamba, V. 1. 

TRADUCAO LITERAL 

TUPINAMBA 

1. Eu (sou) o grande Tupinamba. 

2. Os companheiros do bispo, 

3. todos os cristaos, 

4. me apreciam muito. 

5. Antigamente meus parentes 

6. viviam segundo usos primitives, 

7. antes que os padres a eles 

8. fossem, anunciando Deus. 

9. Dentro de nossas igrejas 

10. nos instruindo, 

11. substituindo Tupa, 

12. destruiram os antigos habitos. 
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13. Eu venho suplicar 

14. a Santa Maria, 

15. torne benigno para nos 

16. seu formosissimo filho. 

ORAgAO 

17. Atravessando o grande rio 

18. venho: quero ver-te. 

19. Vem, nossa protetora! 

20. Oxala possa conheccr-te 

21. o meu pai Tupinamba! 



NOTA FINAL 

A "Trilogia" aprescnta, um notavel progresso, relativamente ao 

"Dialogo". 

O cenario e ainda, com certeza, uma clareira de mata, onde se cons- 

tituira uma taba e construiu-se, depois, uma cidade (1), mas os per- 

sonagens ja nao sao entes sobrenaturais, anjos ou demonios, a cujo po- 

der se subordine a tranquilidade da tribu: sao os proprios indios, vin- 

dos de longe pela salva^ao de sua alma. A festa e de homenagem a 

Nossa Senhora, cuja imagem foi para all transportada e vai receber a 

consagra^ao de um bispo em visita a aldeia (2) . 

Tres mdios falam (3) como representantes de tres tribus, nem to- 

das, ainda, completamente catequizadas (4). Suas palavras nao tern 

ornatos, como as ideas nao tern abstragoes nem complexidadcs — o indio 

nao alcangara ainda as subtilezas da civilizagao. Usa, porisso, de ex- 

pressoes que refletem uma sensibilidade essencialmente material: desco- 

nhecendo, por exemplo, os sentidos de "virtude" e "venera^ao", eiogia 

a "beleza" (poranga), a "muita beleza" (porangete) da Virgem, que 

veio "contemplar" (epiakatu), Mas ja sabe rezar, e sua peroragao e uma 

pequena prece em que protesta lealdade e implora a protegao do ceu 

para seu povo. 

(1) - Reritiba, hoje cidade de Anchieta, no Espirito Santo (Vide "Reri- 

tiba", V. 1). 

(2) - "Tupinamba", V. 2. 

(3) - Vide pag. 21, nota 1. 
(4) - "Rcjitiba", Vs. 12 a 15. 
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Fala, em primeiro lugar, o cnviado do 

RIO DO PARAT! 

"Venho do Rio do Parati para ver a mae de Deus. Pintei-me, em 

sinal de alegria; meu pai, alegre tambem, enfeitou-se' todo. Minha tribu 

exulta com a beleza da Virgem. Aproximo-me para contempla-la. . . 

Louvando-a, renunciemos ^oje, a cegueira antiga!" 

E reza: "Mae de Deus muito formosa, minha gente te ama; guar- 

da, com Nosso Senhor, a minha terra natal!" 

Segue-se o de 

RERITIBA 

"Reritiba, minha terra, aldeia santa! A minha gente mandou-me 

contemplar Nossa Senhora. Que linda esta capelinha adornada de pin- 

turas! Sai de casa on tern para ouvir missa aqui!" 

Reza: "Santa Maria, nossa protetora! minha tribu tern pecados e 

muito se arreceia deles. Continuaremos tao maus, prejudicando-nos mu- 

tuamente? Eis-me aqui, em minha terra, a zelar pela minha alma.. ." 

Finalmente, fala o orgulhoso 

TUPINAMBA 

"Sou o grande Tupinamba. Os companheiros do bispo — todos 

os cristaos — apreciam-me. Mas antes da vinda dos padres ■—■ antes 

de nos construirem capelas e nos ensinarem nelas;. antes de substituirem 

Tupa pelo verdadeiro Deus, reformando velhos habitos — tinhamos 

costumes primitivos. . . Venho suplicar a Santa Maria que obtenha 
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para nos o favor de seu filho". 

E reza: "Para ver-te, atravessei o grande rio. Vem a ads, 6 pro- 

tetora! Oxala te conhega tambem, meu pai, o Tupinamba!" 

Cena simples, como se ve, mas sincera; pobre, mas habil. 

Antecipando a escola nova em pleno dominio da escolastica, perce- 

bendo, desde muito cedo, que a alegria e centro de interesse no aprendi- 

zado, Anchieta fez do teatro uma escola amavel. Pois, continuando, com 

festas religiosas, as tradigoes nativas, e apresentando quadros convenien- 

temente adaptados as contingencias locals, era apreciado e sugestivo; e, 

com representagoes em lingua geral, captava a confianga do gentio, o 

que era indispensavel ao exito da catequese. 

Dentro de pouco tempo, em contacto, mais estreito com os coloniza- 

dores, os indios assistiriam a espetaculos em portugues. Anchieta, po- 

rem, teria o cuidado de introduzir-lhes expressoes nativas, cuja impor- 

tancia politica foi consideravel e que, literariamente, deram a sua obra um 

cunho pitoresco muito original. 
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