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A interpretagdo de designativos de parentesco d 

luz do comportamento familiar dos grupos primiiivos, 

nem sempre sera possivel, mas poderd em muitos casos 

ser hastante aconselhdvel. Pelo menos quando escas- 

seiam os recursos linguisticos. 0 presente Boletim 

consta exaiamente de uma tentativa de interpretagdo 

de alguns designativos tupi-guaranis, apoiada em in- 

formes de fundo sociologico, elahorada pelo nosso 

Assistente extra-numerdrio, Bel. Jiirn Jacob Phi- 

lip son. 
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NOT A SOBRE A INTERPRETAQAO SOCIO- 

LOOICA DE ALGUNS DESIGNATIYOS BE 

PARENTESCO DO TtJPI-GUARANI 

Na interpretaQao socioiogica de designativos de parentesco, 

devem &er levados em conta tanto os dados da lingiiistica eomo a 

documentagao descritiva do comportamento familiar. A lingiiistica 

em primeiro lugar nos esclarece sobre a equivalencia do termo em 

nossa lingua, que pode ser mais ampla on mais restrita. 0 pri- 

meiro caso da-se, por exemplo, quando o designativo para irmao 

tambem exprime a rela^ao de primo, e o segundo, quando eerto 

termo apenas indica o irmao maior do homem, havendo outros para 

designar seu irmao menor e os respectivos irmaos da mulher. Alem 

disso ela se torna relevante pelos meios que oferece ao estudo bem 

fundado do sentido etimologico da palavra. A documentagao sobre 

o comportamento deve ser, de preferencia, do grupo cuja termino- 

logia se estuda. Se nao for possivel obte-la, a de um grupo cuja 

organiza^ao de familia, por conclusao empirica, deve ser semelhante, 

pode levar a resultados aceitaveis. Pelo maior ou menor grau de 

coincidencia entre estes fatores, e determinada a probabilidade de 

exatidao das pesquisas. Se, por exemplo, entre os Cayua (cf. 

Watson, 36, p. 44) as sobrinhas paralelas do homem sao conside- 

radas filhas, apenas havendo o termo sohririha para as filhas de 

sua irma, e se Anchieta {1, pp. 259/260) nos atesta a mesma nomen- 

clatura, afirmando que nao podem existir rela^oes sexuais entre tio 

e sobrinha paralela, podemos concluir que a terminologia esta de 

acordo com o comportamento, isto e, indica uma proibigao de incesto, 

e que, embora pela observagao pessoal da autora citada isso nao se 

verifique, em tempos mais remotos o comportamento dos Cayua. 

neste particular, muito provavelmente era identico ao dos Tupi da 

costa, do seculo XVI. 



0 fundamento lingiiistico por si so nao e suficiente, para per- 

mitir conckisoes de ordem sociologica, pois entram os fatores 

conhecidos, determinantes da ilogicidade de todas as lingnas. Se era 

holandes possuimos os terraos neef e nicht, significando sobrinho 

e sobrinha, respeetivamente, e ao mesmo tempo primo e priraa, este 

fenomeno de nenhuma forma pode indicar um comportaraento dife- 

rente para com estes parentes daquele que se encontra nos outros 

grupos etnicos da Europa, que todos fazem distingao entre primos 

e sobrinhos. Do mesmo modo, se no "Vocabulario na Lingua Bra- 

silica", que com muita razao e atribuido a Anchieta (2, p. 354), 

primos e primas de qualquer especie sao elassificados como siblings. 

isso nao indica que a proibigao de incesto, que se pode admitir para 

estes, tarabem e valida para aqueles. Veremos mais adiante que o 

proprio Anchieta indica a frequente ocorrencia de casaraentos entre 

primos cruzados. Alem disso nao devemos esquecer uma certa pos- 

sibilidade de erro durante o trabalho de carapo, originada princi- 

palmente pela fonetica extremamente variavel na maior parte das 

linguas de grupos primitivos, mas tambem pela existencia de tennos 

sinonimos, como por exemplo: chechanchevena e chechancheekuhavi 

dos Tapirape, ambos significando marido da irma do pai1. 

Por outro lado, a interpretagao sociologica pode ajudar o lin- 

guista na explicagao de tennos, cujo sentido antes Ihe era enigma- 

tico. A discussao do trabalho de Lafone Quevedo mostrara, como 

6 perigosa a negligencia dos fatores mencionados. Nas partes que 

se seguem procuraremos interpretar principalmente a terminologia 

de tios e sobrinhos e falaremos de algumas particularidades da 

nomenclatura de parentesco dos Tapirape, levantada pelo Dr. 

Herbert Baldus, a quem agradecemos a oportunidade que tao desin- 

teressadamente nos da, de comenta-la em primeira mao. 

(1) A etimologia do primeiro destes termos e clara: che+chanche 
{=jaiche) +vena(=mena) — marido de minha tia paterna. Para 
o segundo propomos: che-\-chanche-\-eku{—rek6)-\-hd.r-\-vi{—mi) 
— o possuidor (= marido) de minha tia paterna (no diminutivo, 
de acordo com outros designativos da geragao ascendente). 



BREVE CRITICA A LAFONE QUEVEDO. 

0 trabalho de Lafone Quevedo Guarani Kinship Terms as 

Index of Social Organization (22) foi escrito em atengao a um apelo 

de Lowie, langado em 1915, pedindo a preparagao de relagoes de 

termos de parentesco, nas diversas partes do mundo, para correla- 

ciona-los com a organizagao social. No que se refere aos Tupi- 

Guarani, e esta a primeira tentativa neste sentido, mas infelizmente 

foi feita sem a devida competencia. Limitar-nos-emos porem a 

discussao dos pontos essenciais. 

0 Autor, baseando-se na terminologia de parentesco, contida 

no Catecismo de Montoya (27), estabelece a seguinte divisao de 

primos : 

Primes nao casadouros: 

1) Che tuty-ray (-rajy)2 

Primo/a, filho/a do men tio materno. 

2) Che ruby-ray (-rajy) 

Primo/a, filho/a do men tio paterno. 

Primos casadouros: 

3) Che jaiche-meynhy-kuimhae (-kuhd) 

Primo/a, filho/a da minha tia paterna. 

4) Che syy-memhy-kuimhae (-kuhd) 

Primo/a, filho/a da minha tia paterna. 

Um desenho pode rapidamente demonstrar a impraticabilidade 

deste esquema: 

(2) Modificamos a ortografia de acordo com as normas adotadas pela 
Cadeira de Etnografia e Lingua Tupi-guarani da Universidade 
de Sao Paulo. 
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X' 

A 

tgo ^ ' eg0 

^4 

minha prima, filha da minha meu primo, filho do meu tio 

tia paterna (possivel esposa) materno (marido tabu) 

ou: 

O" A 6-A 

ego 6. A 
ego 

meu primo, filho da minha tia 

paterna (posslvel marido) 

minha prima, filha do meu tio 

materno (esposa tabu) 

0 autor nao percebeu que a unica possibilidade que nao apre- 

senta esta contradigao, seria o casamento entre primos, filhos de 

irmas. Mas e pouco provavel que existisse esta forma de casamento. 

A p. 424 vem citada uma passagem de Simao de Vasconcelos, na 

qual lemos que "... o parentesco nao e ohstdculo na linha femir 

nina..mas ela apenas se refere ao casamento avuncular e, como 

tal, e interpretada. Entre os Nambiquara, cujo sistema de paren- 

tesco apresenta muitas analogias com o dos Tupi antigos, Levi 

Strauss (23, pp. 398/399) observou que as tias maternas sao maes 

classificatorias e que seus filhos sao irmaos e irmas classificatorios, 

nao entrando na lista dos candidates a casamento. 0 casamento 

entre primos cruzados, no entanto, era muito comum e e atestado 

por Anchieta, Hans Staden, Gabriel Scares, Claude d'Abbeville..., 
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todos indicados por Levi Strauss {23, pp. 404/405). Nao consta 

destes textos que havia restrigoes, permitindo a um rapaz apenas o 

casamento na linha feminina ou apenas na linha masculina. Ao 

contrario, concordamos com este ultimo autor (p. 407), que o casa- 

mento muitas vezes deve ter-se efetuado pela troca de irmas, por 

dois primos cruzados. Baseando-se nestas consideraQoes, o esquema 

de Lafone Quevedo pode ser modificado do seguinte modo: 

Primos nao casadouros; 

a) Che ruhy-ray (-rajy) (2) 

b) Che syy-memby-kuimbae (-kund) (4) 

Primos casadouros: 

c) Che tuty-ray (rajy) (1) 

d) Che jaiche-memby-kuimbae (-kuftd) (3) 

Alem de contraditorios, os informes de Lafone Quevedo sao 

fundados em suposigoes linguisticas inadmisslveis. Este autor con- 

venceu-se de que termos de parentesco, se forem descritivos, devem 

se-lo em qualquer sentido (etnicamente etc., cf. p. 426) e que estes 

"se inventavam,' "para estabelecer uma especie de registro verbal, 

pelo qual um homem ou uma mulher nao podia ter duvida sobre 

quern escolher para esposa ou marido" (p. 425). Assim, os desig1- 

nativos sexuais kuimbae e kuhd, nos termos 3 e 4, teriam sentido 

de marido e esposa, e dai estes primos seriam esposos possiveis. 

Estes designativos, porem, nao passam de elementos acessorios, e 

memby.r (filho/a, no dizer das mulheres) tambem se usava sem 

eles, nao havendo nenbuma diferenca sociologica entre tal termo e 

tay.r (f. tajy.r — filho/a, no dizer dos homens). Pelo que nos 

diz Levi Strauss {23, p. 399), sem, entretanto, mencionar os res- 

pectivos termos, ha entre os Nambiquara, de fato, um sistema classi- 

ficatorio, chamando-se de marido ou esposa a todos os primos 

cruzados, independentemente de lagos matrimoniais. 0 tabu, refe- 

rente aos primos da classe tay.r/tajy.r, e condicionado, segundo 

Lafone Quevedo, pelo status de pai, que os tios, pais destes primos, 
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assumiriam, passando entao ao status de irmao. A prova lingiiis- 

tica estaria no UU paterno", que tanto aparece em (t)uha (pai) 

como em (t)uby (tio paterno) como em tuty (tio materno). A 

raiz seria u, e -ha, -by, -ty seriam sufixos, estabeleeendo a dife- 

renga de grau (cf. pp. 426/7 e 430). 0 t fixo em tuty seria um 

elemento <taruaque-caribe',, indicando a "feminilidade" do tio ma- 

terno. Ora, com poucos conhecimentos da lingua, ja se sabe que 

tuba, tub, tu sao formas diferentes da mesma palavra, nao existindo 

portanto o sufixo -ba, neste sentido. No que se refere a tuty, vol- 

taremos ao assunto; (t)uby facilmente se explica como composigao de 

tub + y r = companheiro do pai, do raesmo modo que syy deve ser 

companheira da mae e nao mae pequena, como diz o autor. Jaiche 

e explicado como composigao da raiz panamericana ja (ya), signi- 

ficando uorigem" e "grande, grandioso", mais o sufixo iche — ver- 

dadeiro. 0 significado do termo, por analogia com syy — mae 

pequena, seria entao: mae grande, grande mae. Nao queremos 

excluir completamente a hipotese da existencia de tais raizes — 

compare-se por exemplo o indice pronominal da 1." pessoa inclusiva 

ja —, mas coraparagdes so se podem fazer com um conhecimento 

profundo das linguas em questao. No caso em foco, a etimologia 

apresentada nao pode ser aceita, como se prova pela ocorrencia de 

aiche (cf. Araujo, 4, p. 268; u Vccabulario...", 2, p. 405, etc.). 0 

j deve ser pronominal, como ja observou Baptista Caetano {8, p. 

569). Em nota, porem, Lafone Quevedo langa outra hipotese, rela- 

cionando jaiche com ai, palavra-raiz para "mae" em toda a Ame- 

rica do Snl (p. 428). Substituindo-se em toda a America do Sid 

pela indicacao das linguas que teve em mente. cremos que esta e 

afinal uma hipotese do autor que devemos adotar. 

TUTY E JAICHE 

Como acabamos de ver, Lafone Quevedo explica o termo tuty 

com o auxilio de um elemento ^aruaque-caribe", recurso pouco 

conveniente. De fato, a etimologia apresenta certas dificuldades, 

como provam os recentes trabalhos de Carlos Drumond {13, p. 53) 3 

(3) Neste lugar deve-se substituir a abreviatura D.P.B. (Diccionario 
Portuguez-Brasiliano, 3) por V.L.B. (Vocabulario na Lingua 
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e Rodolfo Garcia (17, p. 188), em que ambos transcrevem o que 

Baptista Caetano disse ha quase sete decenios: "tutir s. tio materno 

(literalmente devia ser paterno, companheiro do pai)..(8, p. 

546), sem expliear o contrasenso on dar uma melhor interpretaQao. 

Esta tradugao "literal" apenas poderia justificar-se por uma rela- 

gao e.special de amizade entre o pai e o tio materno, isso e, entre 

os cunhados, relagao esta que ainda consideraremos. Pensamos, 

todavia, que temos argumentos suficientes, para podermos abando- 

nar tal etimologia. 

A solugao lingiiistica do caso evidentemente deve ser procurada 

na forma distinta das palavras tuby (companheiro do pai, tio pa- 

terno) e taiy, tanto na primeira como na segunda parte da compo- 

sigao. Em tuby o t & movel4 como em tu.b (pai) — nada de 

extraordinario. Em tuty, porem, este mesmo t e fixo e forgosa- 

mente tern que modificar, de alguma forma, o conceito de pai, como 

acontece em (t)y — agua e ty — agua em sentido figurado, isto 

e, urina, suco, etc. Para nao sair da nossa raiz, podemos citar 

iupa com t fixo, palavra que segundo alguns autores se liga a 

(t)u.b5. Tu, com t fixo, passa pois a significar um pai, em sen- 

Brasllica, 2), pois e neste que se encontra Tio irmdo ou frimo 
da may, — Tutigra, 

No D.P.B. lemos Tio de huma, e outra parte — 
Tutygra. Este de huma, e outra parte nao se refere a linha 
paterna ou materna, o que logo se verifica pela expressao analoga 
Tia, assim de homem como de mulher — Aixe. Abrindo porem o 
"Caderno da Lingua de Frei Arronches'' (5) que o Prof. Pllnio 
Ayrosa ere ser uma copia resumida daquela obra, verificamos que 
aqui se encontram nitidamente distintos os quatro termos: Tia 
ser do pay — aixe; Tia ser da may — ciura; Tio, irmdo do pay 
  tuura; Tio, irmdo da May — Tutir a. Tratando-se nao de 

vocabulos quaisquer mas de termos cujo conhecimento pressupde 
um estudo minucioso dos graus de parentesco, e admitindo-se 
por outro lado que Fr. Arronches nao teve muita "experiencia 
de campo", devemos supor que ele teve a sua disposigao alguma 
copia que nao esta incluida nas fontes que serviram para a reedi- 
gao desta l.a parte do uBrasiliano 

(4) No tupi-guarani geralmente se modifica o t inicial em r, nas re- 
lagoes de posse da l.a e 2.a pessoa. Para as excegoes cf. Ayrosa, 
6, pp. 55/61. _ . . , 

(5) Cf. Baptista Caetano, 8, p. 544: alma do pai ou dos pais (ao la- 
do de outras etimologias). Theodoro Sampaio, 33, p. 330: o Pai 
Alto, o Altissimo (junto com outra etimologia.) Plinio Ayrosa, 6; 
pp. 60/61: ...tub, pai, gerador, tema de onde provem grande 
numero de palavras de sentido conexo ao sentido que se da a 
tupd,... 
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tido figurado. Para a explicayao da segunda parte, pensamos em 

dois sufixos. Ty, segundo Baptista Caetano {8, p. 521), pode 

exprimir constancia, firmeza, etc. Tuty pois seria o pai (em sen- 

tido figurado), firme ou de verdade, explica^ao contraditoria in 

terminis mas que com um pouco de esfor^o poderia ser ligada seman- 

ticamente k etimologia de jaiche (mae de verdade). Ty tambem 

pode indicar o costume, como mostra o exemplo de Restivo {31, p. 

324) : qulce rirutx — lo que suele ser vdina del cuchUlo. Tuty 

entao significaria: aquele que costuma ser o pai, em sentido figu- 

rado. Nenhuma destas duas possibilidades satisfaz, pela simples 

razao de que os sufixos mencionados nao fazem o seu alongamento 

em r, o qual unicamente permitiria a forma tutyra. Devemos pois ^ 

voltar a raiz y.r, que tanto aparece sem indice de determinagao S 

como com t fixo. No primeiro caso, parece-nos, ela e preferida S 

para servir de elemento determinado, na composigao genitiva m 

(tub-y.r, sy-y.r). Quando e elemento modificador, usa-se a segunda m 

forma (yhy-ty.r — terra ajuntada = serra, monte; yhd-y-ty — arco- pr 

res frutiferas juntadas = pomar). Vocabulos como tayraty, § 

memhyraty devem ser decompostos tay -f raty ou tayr -j- raty etc. 5 

e nao tayra -|- ty. Alias, estes termos de parentesco aparecem no S2 

Catecismo do Pe. Araujo lado a lado com taytaty e memhytaty. 

Tuhaty (madrasta), pengaty e outros analogos sao compostos com ^ 

aty.r — tambem com a raiz ampliada. Assim, a nossa tradu^ao de ^ 

tuty sera: upai", acompanhado por raim. Como a atividade ou pas- j 

sividade e ilusoria aqui, chamaremos este parente de pai-companheiro, ** 

subentendendo-se que nao se trata do pai biologico, do xeruba 

xemonhangdra 6 da ^InformaQao" de Anchieta {1, p. 259), mas do 

homem que esta ligado por um lago especial a todos aqueles que 

usam o termo. 

A explicagao de Baptista Caetano para o termo jaiche e igual- 

mente contraditoria, pois quer ligar o vocabulo a (t)ayce — pa- 

rente varao, no dizer das mulheres. Ja indicamos o caminho que 

vamos seguir para a etimologia. Alias, na obra de Araujo. aparece 

ai, seguido imediatamonte por aixe, sugerindo assim visualmente a 

ligagao das duas palavras. Comparando aiche ou jaiche com 

(6) Literalmente: meu pai que me gerou. Uma forma analoga ocorre 
no quichua: yunacouey-yaya (cf. Cunow, 12, p. 125). 
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(t)ayce, o primeiro se distingue do segundo em tres pontos: nao 

aparece o mdice (t), nao apareee o y (Anchieta ig, Montoya i) e 

nao apareee s ou c. Em nenhum dos autores originais7, que 

pudemos consultar, encontra-se jaiche com uma ou mais destas tres 

letras. At, que tambem sempre ocorre sem mdice (t), significa mae 

ou minha mae, sem necessidade de possessivo. Para Montoya, {27, 

p. 319), hat e a mae natural mas e tambem dito as maiores. 0 

segundo elemento pode ser -iche —• certo, particula que segundo 

Baptista Caetano se liga a ete, que tambem significa bom, hon- 

rado, ilustre, grande. Assim, (j)aiche pode ser interpretado como 

"grande mae", conceito ao qual chegou Lafone Quevedo, mas por 

analise errada do primeiro elemento. Se identificarmos iche com 

ete, alias, e interessante o testemunho de Anchieta, dizendo que 

nunca se usa ete, para indicar o parente verdadeiro, isto e o lago 

biologico, mas para exprimir a ideia de "mais estimado", umais 

querido" (cf. 1, p. 259). A (j)aiche talvez se possa ligar (t)aich6 

(sogra), palavra que tambem aparece com i em todos os autores, 

menos em Baptista Caetano e nos que nele se basearam 8- 0 indice 

t/r pode perfeitamente indicar alguma ampliagao de sentido, tal 

qual o t fixo nas palavras que tern um t movel primitivo; a segunda 

parte, se corresponde a sog {8, p. 29), e elemento modificador, 

significando upartida": a mae partida (em duas partes; que e 

mae de dois) 9. 

Admitindo-se as etimologias de tuty e jaiche, podemos dizer 

desde ja, que e a seguinte a simetria que observamos: os designa- 

tivos de tio e tia cruzados sao denotativos (para este termo cf. 

Lowie, 26), contendo o conceito de pai e mae, os de tio e tia para- 

lelos (tuhy, syy)10 sao descritivos. Esta nomenclatura e inversn 

da que foi observada por Radcliffe-Brown {apud Gifford, 18, p. 

(7) Barbosa Rodrigues grafa com i e com y; sl ultima forma de certo 
por influencia de Baptista Caetano, cf. 9 p. 49: "ayche de ayce 
— a que perfilha", e 8, p. 29: "ayce... sem duvida de roay 
o que perfilha." 

(8) Houve engano na citagao de Anchieta, por Rodolfo Garcia {17, 
p. 187). Anchieta, no lugar indicado, diz taixd e nao tayxd, 

(9) Os termos tapirape cherantyuvi (sogro) e cheranchai (sogra) sao 
diminutives. 

(10) Tambem aparece sy-y-kyr (a companheira da mae — mais nova) 
e sykypyy (a irma mais nova da mae), termos que sao descriti- 
vos como syy. 
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24) em Tonga e na Africa do Sul, onde o sobrinho chama o tio 

materno com um termo, cuja tradu^ao seria "mae masculina", e 

onde a tia paterna e uma especie de pai feminino, dando-se assim 

a extensao paralela dos conceitos de pai e mae. 

Vejamos agora o fundamento sociologico destas assergoes, 

levando em conta, que, como todos os autores afirmam, os dois 

termos em foco sao usados tan to por homens como por mulheres11, 

Dizendo-se "pai-companheiro" ao tio materno, Lsso indica uma rela- 

gao avuncular, a qual, no caso de uma mo^a, facilmente se 

explica. "...mas como os irmdos tem tanto poder sobre as irmus, 

tcm para si que Ikes pertencem as sobrinhas, para as poderem ter 

por mulheres, e usar delas 'ad libitum' se quiserem. ., diz 

Anchieta (1, p. 259) 12. 0 pai-companheiro podia ser pois o com- 

panheiro sexual e o rnarido legitimo da moga. Isso nunca se deu 

em relagao ao tio paterno, o qual nao so chama as sobrinhas de 

filhas, como ja mencionaraos, mas tambem os sobrinhos de filhos. 

Se admitirmos hipoteticaraente o casamento avuncular como forma 

iinica de casamento, teriamos o seguinte esquema, no qual nenhuma 

necessidade temos do tio paterno, nera da tia materna: 

(11) Montoya, no Catecismo, diz: Jaiche, dize el varon...} mas no 
Tesoro diz claramente: dizelo varones y mugeres. {28, f. 187v.) 

(12) Em vista dos trabalhos que ja trataram do assunto e dispensa- 
vel aqui a cita^ao de mais documentos sobre esta forma de ca- 
samento (cf. Kirchhoff 19, 20; Levi Strauss 23). 



— 17 — 

Podemos observar agora que para o homem tuty e sogro sao 

identicos: A e sogro/tuty de B, e B de C. 0 homem, nesta hipo- 

tese; sempre consideraria sen tio materno de sogro (futuro on real), 

a quern deve prestar eompanhia, servigos. A relagao entre a pres- 

tagao de servigos ao sogro e aos parentes da mulher em geral e o 

casamento avuncular consta de uma passagem de Thevet: "II est 

bien way, que les vrayes & legitimes femmes des hommes de ce 

pays sont les filles de leurs soeurs qu'ils nomment Cheraindit-mebut, 

cfest a dire, la fille de ma soeur, & Cheremirekorem 13, ma femme 

future. Et sar c.e fault noter que des qu'elles sont nees, Voncle les 

leue de terre, & les retient pour femme future: & par ce moyen le 

pere de la fille est acquitte dyune partie de la seruitude, en quoy il 

estoit oblige pour sa femme, mere de Venfant, enuers les parents 

d'icelle, comme ie diray cy apres:..." (35, p. 932). Assim, segundo 

Kirchhoff {20, p. 58), "os parentes de uma midher ndo so rece- 

bem, pelo casamento dela, com seu marido um 'servo', mas tambem 

com a filha deste uma esposa, pela qual ndo e preciso servir — 

cedendo esta filha, o marido, por seu lado, torna-se Uvre de uma 

parte de suas obrigagoes restantes." 

Da mesma forma que para um homem se confundem tio ma- 

terno e sogro, para uma mulher se confundem tia paterna e sogra; 

a e tia paterna e sogra de c, b de d. Assim, de fato, a tia paterna 

se torna uma amae grande". 

Ao casamento avuncular liga-se o casamento da moga com o 

primo cruzado, na linha materna, isso e com o filho do pai-compa- 

nheiro ao qual cabem os mesmos direitos (ou deveres). Kirch- 

hoff (20) refere-se longamente a esta relagao entre as duas formas 

de casamento e, sem citar documentagao para a segunda no caso 

dos Tupi, conclui, ao nosso ver convincentemente, que esta e o 

costume mais recente, nascido da primeira, pelo menos no que se 

refere a America do Sul. Admitindo isso, vemos que tambem para 

o homem a tia paterna se torna sogra, parecendo assim provavel a 

ligagao dos termos (j)aiche e (t)aicJi6. 0 aparecimento do casa- 

mento da moga com o primo cruzado, na linha paterna, e explicado 

por Kirchhoff pela tendencia natural de fortificar as relagbes uma 

(13) Estes termos, na ortografia unificada, correspondem a che rein- 
dymemby e che remirekord. 
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vez come^adas entre dois grupos, pelo ^casamento por troca 

(Tauschheirat). Pensamos porem que tambem esta forma pode 

derivar do casamcnto avuncular. Pois, olhando o csqucma, vg-sc 

que Be e Cd, alem de tio e sobrinha tambem sao primos cruzados, 

deste tipo, no qual sempre, no nosso caso, o horaem tem um iuty/ 

sogro e a mulher uma jaichc/sogrsi. Pm vista destas possibilidades 

concluimos que os dois termos podem ser considerados como indl- 

cios de dois tipos preferenciais de casamento: o casamento avuncular 

e o casamento entre primos cruzados, nos dois sentidos, de acordo 

com a retificagao do esquema de Lafone Quevedo. 

Esta tentativa de explicagao lingiiistica e sociologica de iuty e 

jcLiche nao e invalidada pela extensao destes designativos aos primos 

da mae e as primas do pai respectivamente, isto e, a pessoas da 

mesma geragao. Segundo Montoya, tuty tambem pode ser aplicado 

a gera^ao de ego, aos primos, filhos do tio materuo. Este fato se 

explica pela extensao dos direitos e deveres do tio materno aos 

sens filhos, da qual falamos e que se confirma pela nao-extensao do 

termo jaiche aos primos, filhos da tia paterna A ocorrencia de 

tuty.r em alguns vocabularios, com tradugao "tio , sem especifi- 

cacao, muitas vezes sera devida a ignorancia do anotador ou ^ 

deficiencia do vocabulario em geral, talvez significativo que 

Ehrenreich, {15, p. 65) anotou entre os Guajajara ioixra {—tuty) 

tanto para o tio materno como para o paterno, ao passo que Froes 

Abreu {16, p. 163) encontrou na mesma tribu tuilre (— tuhy) — 

tio. 0 aparecimento de tuty, especifieado como tio paterno apenas, 

entre os Manaje e os Tembe sera discutido junto com a nomen- 

clatura tapirape. 

TfiRMOS COMPLEMENTARES DE TUTY E JAICHti 

Os complementos naturais de tuty e jaiche sao os designativos 

dos sobrinhos correspondentes. Entre estes nao nos interessam 

(14) Parece-nos que houve engano na citagao de Montoya por Carlos 
Drumond {13, p. 27) e que se deve substituir no Catecismo (27, 
p. 319) a virgnla — prima, (nova linha) hermana — por um 
trago: prima-(nova linha) hermana. 
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teindy-memby e Jcund-memby15, que sao descritivas. Mais fre« 

quentemente encontramos riyr ou termo semelhante, para indicar 

o sobrinho do tio materno, e jetipe como forma feminina, sobrinha. 

Nao resta duvida de que a raiz do primeiro e y.r — companheiro. 

No Catecismo de Araujo (4, p. 274), oeorre yra e che riyra; ri e 

explicado por Baptista Caetano (8, p. 592) como posposigao dos 

pronomes. Cheyyra do tapirape e a mesma palavra sem o indice 

r (c/. id. ib.) e corresponde a iyra (yira) de Montoya. Alem de 

ter este significado primario de sobrinho, iyra tambem e aplicado 

a outros parentes, mais ou menos distantes, parecendo-nos que nao 

ha uma regra fixa para sen emprego, a nao ser que o parentesco 

deva ser colateral ou por afinidade. Assim, o Pe. Araujo (I.e.) 

nos diz: "He tambem o primo filho da tia, ou do tio irmdo da 

pay do varao: juntamente o tio filho da avo do vardo. Tam- 

bem se toma pelo enteado do varao..." Entre os Tapirape cheiyra 

significa esposa do irmao do pai e cheiyravena ou cheiyraekuhavi, 

marido da irma da mae, embora utia materna" seja termo diferente, 

Jetipe ou jetipera, no tupi da costa, e termo que, pelo que 

sabemos, nao foi analisado ate agora. Embora seja dificil uma 

decomposigao exata da palavra, parece provavel que se tenha for- 

mada ou com ty (acompanhado, aeompanhar) ou com a posposicao 

ndibe (junto com, juntamente, em companhia de), palavra que 

talvez nao seja tao desligada da primeira como pensa Baptista 

Caetano: "Si nao fosse o i, que difere essencialmente de i (— y), 

podia-se reportar esta posp. a tir (= tyr) v. do qival provem tiru 

— aeompanhar, fazendo ti-be — tl-pe — em aeompanhar; ..." Je 

6 particula de reflexividade ou de passividade, pe tambem pode 

provir de = mais, constante; o ra atono da forma tupi pode ser 

abreviagao da posposicao ramo, que serve para a formagao do ge- 

rundio. Com estes elementos seria possivel traduzir che jetipe (ra) 

por: aeompanhando-se de mim const ant emente ou expressao seme- 

lhante. 

(15) O primeiro significa: filho de minha irma mais velha (diz o ho- 
mem); o segundo oeorre no tapirape, onde tern a forma cheku- 
chdmemyra. Kucha (kuhd) aqui significa irma, cf. Montoya (27, 

p. 318): cund, hembra, y muger verdadera, hermana, y parien- 
ta, dize el varon, e Coudreau (11, p. 81): soeur: cougnan. 
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0 termo usado pela tia paterna (jaiche) para designar os 

sobrinhos, indiferentemente do sexo, e pen(ga) — quebrado; che 

peng — "quebrado de mim" ou, como desejanamos dizer, meu 

quase-filho. A esta palavra deve ligar-se peii — genro (no dizer 

da sogra),,"de certo nome muito contrato", segnndo Baptista 

Caetano (p. 372). Admitindo isso, o segundo elemento pode cor- 

responder a cho {— so ou ho) de taicho, hipotese corroborada 

pelo tapirape, onde o tormo aparece sob a forma chepehomi 

{che pe ho mi — diminutivo). A tradugao entao poderia 

ser; meu quase-filho partido. 

Se estas etimologias forem certas, os designativos dos sobrinhos 

cruzados verdadeiramente completariam as interpretagdes propostas 

para tyty e jaichey e a de pexly ligando-se a peng como taicho a 

jaiche, tambem seria um elo nesta cadeia. 

Alem destes termos ocorre no dialeto dos Tapirape um ontro, 

complementar de tuiy: clierainayra — ou, na forma absoluta: 

tainayra, significando "irmao da esposa" ou "marido da irma" 

(diz o homem). Literalmente traduzimos o vocabulo por "corapa- 

nheiro de minha crianga": yra — companheiro; (t)aina — crianga. 

(Tjaiua nao e usado pelos autores "classicos,, do tupi^guarani 

mas e palavra comum no nheengatu. No vocabulario de Stradelli 

{Si, p. 656) lemos: "Taina — Crianqa. Nome que serve para os 

dois sexos durante os primeiros anos de vida, ate que comecem 

a andar e a falar, quando jd tenham recehido um nome, e jd come- 

cem a especializar-se nos respectivos servigos, porque entdo passa o 

menino a ser curumi e a menina cunhatai" Etimologicamente 

(t)aina corresponde a tax — tenrozinho, adolescente, cuja primeira 

parte entra como segunda na composigao de mitd, vocabulo mais 

conhecido para crianga. Entre os dialetos tupl-guarani, apenas no 

oiampi encontramos teimo que se pode coraparar com tainayra; 

trata-se de tdirohire {11, p. 81), aparecendo ao lado de tairo e indi- 

cando o irmao da esposa. A tradugao da forma completa deve ser 

companheiro do filho (cf. e-ra'ire — meu filho). 

Che rainayra (companheiro de minha crianga), como designa- 

tivo do irmao da esposa, corresponde perfeitamente a tuty (pai- 
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companheiro), pois ambos os termos referem-se a mesma pessoa, 

um dito pelo pai de uma crianga, isto e, filho de um ou outro sexo, 

de acordo com a passagem de Stradelli, e o outro dito por esta 

crianga, que, tambem independentemente do sen sexo, diz che tuty 

ao tio materno. 0 fato de que o homem tambem designa o marido 

da irma pelo mesmo termo che rainayra, poderia ser explicado pela 

frequencia do "casamento por troca", no qual o marido da irma 

sempre se torna tio materno das futuras criangas, como mostra este 

quadro: 

Ja vimos varios termos de parentesco que sao particulares ao 

tapirape. Entre estes, tainayra merece uma consideragao mais deta- 

Ihada. Sendo empregado, como observamos, para indicar o irmao 

da esposa, e por este, para indicar, reciprocamente, o marido da 

irma, e designativo que sugere a existencia de uma relagao especial 

entre os dois cunhados, pois encontramo-nos numa sociedade, em 

que mesmo dois irmaos nao se chamam em termos de igualdade, mas 

tern que dizer "meu irmao mais yelho" e ameu irmao mais mogo" 

respectivamente. Tal relagao de "familiaridade privilegiada,', de 

fato foi observada por Claude Levi Strauss (23) entre os Nambi- 

(X e tainayra 

de Y e tuty das 

criangas) 

cnangas 

ALGUMAS PARTICULARIDADES 

DA NOMENCLATURA TAPIRAPE 
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quara e, segundo este autor, tambem parece ter existido entre os 

Tupi da eosta. Ela nao se limita porem, como se poderia inferir 

do trabaiho citado, a America do Sul. Entre os Cheyenne e Ara- 

paho dois cunhados formam uma unidade de trabaiho e devem 

ajudar-se reciprocamente (Cf. Eggan in 14, p. 56). Dos Kiowa- 

Apache diz McAllister: "A relagdo mais importante entre paren- 

tes por casamento na mesma geragdo existe entre dni* cunhados" 

{ih., pp. 133/134), e apoia esta afirma^ao pela citayao de infor- 

mantes indios. Entre os Hidatsa de North Dakota, a amizade 

caracteristica dos dois cunhados provem da equivalencia do irmao 

da esposa com sua irma, isto e, com a espasa. (Cf. Lowie, 24, 

pp. 48/49). 

Esta mesma equivalencia pode ser o motivo dos Nambiquara, 

onde o termo para cunhado e estendido aos primos cruzados (mas« 

culinos apenas), rela^ao esta que sempre indica uma possivel rela- 

§ao de cunhados, pois aquela se transforma automaticamente nesta, 

pelo casamento da irma de um dos primos com o outro. Alem 

disso, o respectivo termo pode ser aplicado a individuos de um outro 

grupo, os quais, senao sendo cunhados primitivos, por este sistema 

se tornam parentes, classificados no mesmo grau. Estes novos 

"cunhados^ sempre sao possiveis e provaveis cunhados verdadeiros, 

pois a finalidade da instituigao e o aumento das possibilidades de 

casamento. Assim se explica que uma tribu dos Nambiquara, en- 

contrada por Roquette Pinto, se charaa Tarute, e outra, nao achada 

mas indicada a este autor, — Taiopa (cf. 32, p. 214), nomes que 

correspondem a dois dos tres designativos de cunhado, mencionados 

por Levi Strauss; asukosu (dialeto oriental), tarute (dialeto cen- 

tral e ocidental) e iopa (dialeto setentrional). Entre os Nambi- 

quara apenas os homens tern cunhados, e vice-versa, apenas as 

mulheres tern cunhadas, isso 6, nao existem, segundo o autor, termos 

para o irmao do marido nem para o marido da irma (diz a mulher) 

e nem para a esposa do irmao (diz o homem). 0 mesmo se veri- 

fiea entre os Tapirape, com a restriQao de que os termos "faltantes" 

sao substituidos por termos descritivos "primaries" (esposa de meu 

irmao mais velho, irma mais velha da minha esposa, etc.), possibi- 

Jidade esta, que, contudo tambem pressumimos para o nambiquara. 

O que nos leva a chamar a atengao ao termo tcdnayra nao sao 
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somente estas compara^oes, que tambem com o termo tupi-guarani 

mais comum tobajdra se poderiam fazer, mas e o fato de aqui a 

relagao entre os cunhados se estabelecer pelas criangas, ligado ao 

nome que Levi Strauss propos para a institui^ao: "sistema de 

compadres,^ 

"Compadres" entre nos, na acepgao primitiva da palavra, sao 

pessoas ligadas entre si, atraves de um la^o especial com uma 

crian^a, seja ela afilhada dos dois on apenas de um, e filho ou 

filha verdadeira do outro. Em certas sociedades europeias diz-se 

compadre a um estranho que deseja integrar-se nelas. Mais tarde, 

pelo casamento deste indivlduo na sua nova sociedade, os termos 

compadre e cunbado tornam-se sinonimos. Se pois Levi Strauss 

caracteriza a instituigao nambiquara e a que acredita ter existido 

entre os Tupi da costa e outras tribos sulamericanas, por este termo, 

no sen significado ja estendido, com muito mais razao o aplica- 

riamos aos Tapirape, onde a rela^ao entre os cunhados de fato 

parece ser uma ligagao atraves das criangas. 

Complementar a tainayra, neste sentido, e o termo ckeukeyi 

do tapirape, significando uirma do marido', e "esposa do irmao" (diz 

a mulher). Tirando o che pronominal e o i do diminutivo, temos 

ukey que corresponde a ukei em outros vocabularios. Propomos 

como tradugao umae do meu lado", havendo assim tambem uma 

relagao atraves das criangas. A primeira parte corresponderia a 

yke (lado), palavra que, como aquelas, se usa sem indice de deter- 

minagao. A segunda corresponderia a hy (mae), no tapirape, e ai 

em outros dialetos. A perda da aspiragao de hy ocorre em outros 

termos. Assim, a mulher diz chemeny — mae do meu marido, 

sogra. 

Os designativos dos tios cruzados, em tapirape, correspondem 

aos dos outros dialetos: chetutyra (tuty) e chechanche, chechanchye 

(jaiche) mas os de tio e tia paralelos sao bem diferentes: chero- 

vuyrangi e cheyrangi. 0 segundo, acreditamos, que seja: che + 

hy + rd + Acabamos de ver que a aspiragao se pode perder, pos- 

sibilidade aqui acentuada pela dissimilagao, em relagao ao r. Ed 

e partlcula que indica semelhanga. Poderiamos assim traduzir o 

termo livremente por minha quase-mae. Contra esta etimologia 

poder-se-ia citar o termo cheiyravena (marido da irma da mae), 
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mas ja dissemos que iyra aqui e um termo geral de parentesco. 

Gherovuyrangi pode-se reportar a cherupy = pai, no vocativo. 0 

termo nao daria sentido, se cherovuy- correspondesse a che ruby 

— eouipanheiro do men pai. 

(T)upy, ao nosso ver7 corresponde a tuhy.b = chefe dos pais. 

Neste caso, py seria uma especie de sufixo reverencial, tal qual 

foi encontrado por von den Steinen entre os Bakairi e por Koch- 

Griinberg entre os Taulipang (cf. 21, p. 126). As formas diver- 

gentes py/vuy seriam um argumento contra a etimologia proposta. 

A forma normal seria -vuy; cf. chekyvuyra, cherivuyra etc. Mas 

ha outras divergencias dificilmente explicaveis, em tapirape; encon- 

tramos por exemplo chemeny com m, ao lado de cheiyravena com v. 

Alem disso podemos levar em conta a seguinte explicagao de Bap- 

tists Caetano, nas notas ao Principio e Origem dos Indios do Brasil: 

"Aos nomes de tribus tendo por tema a dicgdo tupi veremos qus 

ndo deixa de proceder a explicagao de tub-yb chefe dos pais, ou 

tomando-se yb como adjetivo (os pais principais)," (Cf, Cardim, 

10, p. 271). Assim a nossa tradugao de cherovuyrangi, analoga- 

mente a cheyrangi, seria Umeu quase-pai", subentendendo-se que a 

ele se deve o mesmo respeito que ao pai verdadeiro. Os quatro 

designativos de tio, no tapirape. contrariamente a nomenclatura de 

Montoya, seriam pois todos termos denotativos, contendo o conceito 

de pai e mae. A cherovuyrangi podemos ligar che rub a, usado no 

Tupi da costa para designar o tio paterno. Entre os Manaje e 

Tembe, Nimuendaju {28, p. 616) anotou tuty para tio paterno, 

dando outro termo para tio materno 16. Mesmo aqui parece-nos 

melhor, nao traduzir este vocabulo por "companheiro do pai", mas 

relaciona-lo a cherovoyrangi, com a diferenga de que o tio paterno 

agora nao e um "quase-pai", a quern se deve respeito. mas um, a 

quern se acompanha. 

Naturalmente nao passam de hipoteses estas etimologias, mas 

sao elas as mais provaveis, que se nos apresentam no momento. 

# # # 

(16) Manaje: heyamo — parente de minha mae. Tembe: hey, prova- 
velmente = men companheiro, correspondente a tuty — "pai-com- 
panheiro 
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Resumindo as nossas observa<joes, parece-nos, que podemos veri- 

fiear nos diversos dialetos tupi-guaram meneionados, uma certa 

tendencia de limitar o numero de termos classificatorios de paren- 

tesco, no sentido restrito da palavra, e de substitm-los por termos 

de sentido afim on pelos proprios termos classificatorios, modifi- 

eados por recursos lingiiisticos apropriados. Supomos que ha uma 

unidade fundamental entre o sistema classifieatorio comum e este, 

que acabamos de encontrar e que pode ser considerado o reflexo 

de atitudes que em qualquer sistema classifieatorio persistem: ati- 

tudes diferentes para com os membros da familia pequena ou ele- 

mentar das com os parentes para os quais se usa o mesmo termo. A 

esta diferenga de atitudes ja ha muitos anos se chamou a atengao 

(cf. Lowie. 25. p. 148), e ainda recentemente Radcliffe-Brown (30, 

p. 8) chegou a afirmar que apenas numa sociedade que se baseia 

em lagos sociais fortes entre os membros da familia elementar, um 

sistema classifieatorio pode nascer. A nomenclatura tupi-guarani 

pode ser considerada o complemento lingiiistico deste ponto de 

vista, e se for certo isso, propomos usar termos da lingiiistica para 

a diferenciagao das duas formas: desejariamos chamar a modali- 

dade comum de sistema classifieatorio homonimo e a outra de sis- 

tema classifieatorio supletivo 17. 

Admitindo esta teoria, encontramos dois tipos extremes de 

nomenclatura da primeira geragao ascendente, no tupi-guarani: a 

dos Tapirape e a de Montoya. Para a primeira o esquema seria o 

seguinte: 

6 

ms 

A A — 6 

Ps p m 

p = i*u 
/ v m = mae 

Dn s = (supletivo) 
ms? Ps 

ego 

(17) 0 A. pretende, etn outro trabalho, falar dos conceitos de suple- 
tivismo e homonimia e de sua aplicagao ao tupi-guarani. 
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Temos pois claramente uma "terminologpa de gera^ao'' (gene- 

ration terminology) 18 a qual ainda se aeentua pela uterminologia 

de geragao" na geragao de "ego", pois primes e primas sao class*- 

ficados como irmaos e irmas. Para a terminologia de Montoya 

teriaraos o esquema seguinte: 

£ A A 

ms CP P 

= 6 

^ a C = companheiro 
V-/ c = companheira 

m cm Ps 

ego 

Este sistema, no qual o tio materno se classifica com o pai e 

a tia paterna com a mae, nao esta incluido nas "possibilidades 

logicas", citadas por Lowie. Mas ele existe, ao menos teoricamente. 

e chama-lo-emos de Cross Merging. Neste caso e acentuado pelo 

reaparecimento dos termos para tio e tia na terminologia dos primos. 

Os Cayua (cf. Watson, 36) pertencem ao mesmo tipo, mas num 

grau menos puro, porque a geragao de "ego" tern uma "termino- 

logia de geragao". 

Nos Tupi da costa teriamos um grau interraediario entre os 

dois extremes, caracterizado pela classificagao do tio materno como 

pai. Outros tipos intermediarios podem-se entrever na terminologia 

de outros grupos tupi. Parece haver uma liga^ao entre a pureza 

do tipo e a pureza da lingua. A nossa hipotese e de um interesse 

(18) Para o melhor entendimento dos termos aqui usados, daremos em 
seguida, de acordo com Lowie (24) as possibilidades logicas de 
classifica^ao da primeira geragao ascendente: 

1) Tios e tias sao tratados de pais. (Generation terminology). 

2) 0 tio paterno e classificado com o pai, e o tio materno e de- 
signado por um termo especial; e correspondentemente a tia 
materna pode ser classificada com a mae, e a tia paterna 
tern uma designa^ao especial. (Bifurcate Merging), 

3) Tios (ou tias) distinguem-se tanto dos pais como entre si. 
(Bifurcate Collateral). 

4) Tios (ou tias) paternos e maternos distinguem-se todos dos 
pais, mas levam uma designagao comum de tio (ou tia) 
(Lineal). 
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especial pela sua aplicagao aos Tapirape, tribo completamente 

isolada, que tambem se distingue por outras peculiaridades da sua 

organizagao social, entre as quais os "grupos de eoIner,, (cf. Baldus, 

7) sao bem significativos. 

Sabemos que o presente trabalbo e deficiente e discutivel em 

muitas das suas conclusoes, mas fazemos nossas as seguintes pala- 

vras de Baptista Caetano, que apesar de tudo e o nosso grande 

mestre: ^ de necessidade errar arriscando hipoteses, mas errar com 

a esperanga de achar a solugao, e com a convicgcio de que, si tiver 

errado, outro vird, que acertard" {8, p. 601). 
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SUMMARY 

In this paper, the author tries to correlate some tupi-guarani 

kinship terms with the social organization of the tribes belonging 

to this linguistic stock, as known to us by several documents, among 

which the Informagao dos Casamentos dos Indies do Brasil by 

Anchieta is of outstanding importance. The first effort in this 

sense was made by Lafone Quevedo, who based himself on 

Montoya's data. His observations, however, are subject to severe 

critics. By attacking the hitherto unchallenged linguistic au- 

thority of Baptista Caetano, with regard to the etymology of the 

term tuty — maternal uncle, the author proposes to translate same 

by father-companion. The term jaiche, which likewise has been 

explained contradictorily by Baptista Caetano, may be interpreted 

as great mother or similarly. These etymologies seem to be in 

accordance with the practice of avuncular and cross cousin mar- 

riage. The terms, designating the respective cross nephews and 

nieces, coincide with this interpretation, expressing the idea of 

"companion", if said by the maternal uncle, and that of "child", if 

said by the paternal aunt. The kinship terminology of the Tapi- 

rape collected by Dr. Herbert Baldus and still unpublished, shows 

several peculiarities, e.g. tainayra — brother-in-law, with the 

etymological signification of "companion of my child". Thus, 

this term is complementary to tuty, when indicating "brother of 

my wife". In the sense of "my sister's husband" (male speaking), 

it may be an evidence for the frequent occurrence of marriage by 

exchange of sisters between cross cousins. Besides it may indicate 

a compadre relationship, as suggested by Claude Levi Strauss for 

the Nambiquara and the ancient tupi tribes, but in a more litteral 

sense of the word, as tainayra really establishes a kinship tie 

through the children. The designations for parallel uncle and aunt 
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also differ from those in other tribes and may be interpreted 

as quasi-father and quasi-mother, respectively. Summarizing his 

observations, Mr. Philipson arrives at the conclusion, that there is 

a strong tendency in tupi-guarani, for using semantically related 

instead of classificatory terms. By approaching this system to the 

common classificatory system, two extreme types of terminology, 

with regard to the first ascending generation, show up. among the 

Tupi-Guarcmi: a clear generation terminology among ine Tapirape 

and a type, which may be called Cross Merging, arnong the Guarani, 

whose language was studied by Montoya. Intermediate types 

appear in other dialects, and it is to be supposed, that there 

exists a relation with the purity of the linguistic type. This may 

be of special importance for the Tapirape, who are linguistically 

isolated and present other interesting features of social organization. 
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