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Neste Simposio,objetiva-se demonstrar as etapas metodologicas que justificaram a elabora-
<;:00do Atlas Toponimico do Brasil(Projeto ATB.Dick 1994).extensiva e compreensivamente.
Voltado 00 estudo dos nomes de lugares do pais, em sua dicotomia fisica e antropica. 0
projeto fundamentou-se nos princfpios reguladores do onomastica tradicional, mas direcio-
nando-os a uma vertente cientffica contemporanea, com mudan<;:a de foco do nucleo
basico (Dick,2003).A amplia<;:oodas areas de pesquisa toponimica, alem dos Iimitesestaduais
paulistas (Projeto ATESP,1989,ora em fase de tratamento dos dodos lexicograficos), faz parte
do dinamica do proposta 00 buscar a cartografia do nomenclatura geografica brasileira,do
ponto de vista taxion6mico (ou terminologicol e sintatico-semantico (estrutura sintagmatica
gramatical e referencializada). As cartas sistemicas a serem desenvolvidas soo resultantes
praticas de parcialidades toponimicas ja concluidas ou em fase de constru<;:oo;todas, porem,
seguem os mesmos criterios do projeto-matriz, variando, apenas, a natureza tipologica dos
conjuntos denominativos pesquisados. Neste Simposio, seroo discutidos estudos sobre os
Estadosde Soo Paulo e de Mato Grossodo SuI.

A INFLUENCIA DA LiNGUA INDiGENA NA FITOTOPONiMIA DA REGIAO SUL DE MATO

GROSSO DO SUL

Marilze Tavares (UFMS)

Para se organizar no meio em que vive, 0 homem nomeia 0 ambiente que 0 cerca, sendo essa
organizar;:ao uma condir;:ao quase obrigat6ria para a sua sobrevivencia. Nesse processo de
nomear;:ao,utiliza quase sempre palavras de base lusitana, mas a heranr;:a indigena tambem esta
significativamente impressa na toponi~ia brasileira em geral. Este trabalho centra-se na
etimologia de designativos - urn dos itens da ficha lexicografico-toponimica do Projeto ATESP
(DICK,2004) - de base indigena que nomeiam acidentes fisicos da regiao Sui de Mato Grosso do
Sui, e e parte de uma pesquisa mais ampla que investigou 920 top6nimos de 36 municipios,
alguns localizados pr6ximos a fronteira com 0 Paraguai. Os dados que integram 0 corpus foram



obtidos por meio de consulta a cartas topograficas do IBGE (1987), eo modelo te6rico-metodo-
l6gicoadotado foi0 proposto por Dick (1992). Neste recorte, analisa-se um conjunto de 164 signos
toponimicos, ciassificados como fitotopanimos - top6nimos de indole vegetal, categoria mais
produtiva do corpus analisado. Dentre esses, 53% tem etimologia indigena ou sao compostos
hibridos formados com uma base indigena. Muitos desses nomes ja integram 0 vocabulario da
lingua e estao registrados em dicionarios gerais de lingua portuguesa - lpe (c6rrego de Dourados),
Peroba (carrego de RioBrilhante) e Buriti (c6rrego de Antonio Joao) -, enquanto outros ainda nao
pertencem ao lexico comum da lingua - Caarap6 (municipio), Nhu-veni (c6rrego de Coronel
Sapucaia), Caveni (c6rrego de Sete Quedas). Essas ocorrencias podem ser atribuidas principal-
mente a grande concentra<;ao de povos indigenas na regiao pesquisada, que e situada pr6ximo
a fronteira com 0 Paraguai, que tem como uma das linguas oficiais 0 guarani. Os dados analisados
apontaram para uma especificidade da toponimia do suI do Estado que motivani cartas
toponimicas diferenciadas no produto final da pesquisa, 0 Atlas Toponimico de Mato Grosso do
Sui (ATEMS).

A QUESTAo DA ESTRUTURA MORFOLOGICA DOS TOPONIMOS: UM ESTUDO NA TOPONi-

MIA SUL-MATO-GROSSENSE

Marineide Cassuci Tavares (UFMS)

Este trabalho discute um recorte dos resultados de estudo acerca da toponimia sul-mato-gros-
sense que resultou na disserta<;ao de mestrado Estudo toponimico da regiao Centro-Norte de
Mato Grosso do Sui: 0 desvendar de uma hist6ria (2005). A pesquisa contemplou a analise de
top6nimos de acidentes fisicos e humanos de 16 municipios, das microrregi6es do AltoTaquari,
de Campo Grande e do municipio de Ribas do Rio Pardo (microrregiao de Tres Lagoas). A coleta
dos top6nimos foi efetivada, basicamente, por meio de consulta a cartas topograficas do IBGE
(1987), de escala de 1: 250.000, e a classifica<;ao seguiu, fundamentalmente, 0 modelo taxion6-

mico proposto por Dick (1992). Esta comunica<;ao centra-se na analise da estrutura morfol6gica
dos top6nimos, elemento indispensavel no tratamento lexicografico de dados toponimicos. No
corpus analisado, dos 1.146 nomes coletados, 340 saD frutos do processo de deriva<;aoe 265
sao formas compostas, perfazendo urn total de 605 top6nimos, ou seja, 52,80% do corpus. Ao
analisarmos a questao da preferencia do denominador perante a escolha dos nomes dos acidentes
fisicos e humanos, verificamos que, entre as escolhas do denominador, a preferencia recaiu no
processo de forma<;aode nomes por meio de sufixos diminutivos (57 ocorrencias) - Lobinho (C.
PG)e pelo processo de composi<;ao,prevalecendo forma<;6espor S+S (substantivo+substantivo),
com ocorrencia de 98 designativos - Querino Fran<;a (P. CA)- e por S+A (substantivo+adjetivo),
com 80 nomes - Campo Alegre (P. CO; C. COR).Os resultados relativos a estrutura morfol6gica
dos topanimos foram sintetizados por meio de urn quadro e de duas cartas toponimicas - nomes
compostos e nomes derivados. Essas cartas foram elaboradas, segundo orienta<;6es te6ricas de
Dick (1996) e integraram a proposta de cartografa<;ao apresentada na nossa disserta<;ao, que
tambem visou a contribuir com 0 projeto ATEMS(Atlas Toponimico de Mato Grosso do SuI).

ATLAS TOPONiMICO DO BRASIL (PROJETO ATB): PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS E

TRATAMENTO LEXICOGRAFICO DOS DADOS. CARTAS SISTEMICAS

Carla Regina de Souza (UFMS)

o homem, ao apossar-se de urn espa<;o fisico-geografico, precisa nomea-Io, sendo essa uma
condi<;aosine qua non para a garantia de sua pr6pria sobrevivencia e a fixa<;aoda sua identidade.
Assim, por meio da Toponimia, ramo da Onomastica que tern por objeto de estudo 0 exame da



origem e do significado dos nomes dos lugares, pode-se analisar a estreita rela~ao que ha entre
o homem e os topos que designam 0 espa~o que ele ocupa. Este trabalho, que e parte de uma
pesquisa mais ampla, discute resultados preliminares da toponimia urbana de Nioaque, cidade
sul-mato-grossense que foi"vitima"da Guerra do Paraguai (1864/1870), acontecimento historico
que resultou da invasao dos paraguaios as terras da entao Provincia do Mato Grosso -
enfrentamento belieD entre a Triplice Alian<;a (Argentina, Brasil e Uruguai) e 0 Paraguai. A
investiga<;aoacerea dos nomes dos logradouros dessa cidade centenaria objetivou a cataloga<;ao,
a classifica<;aoe a analise dos toponimos, com 0 intuito de verificar se circunstancias de natureza
historica, social, fisico-ambiental, cultural influenciaram o(s) enunciador(es) no ate do batismo
desses logradouros. Os dados foram levantados de documentos historicos do arquivo da Camara
Municipal de Nioaque e do mapa da cidade e a analise foi orientada pelos principios teorico-me-
todologicos da Toponimia e das disciplinas afins, particularmente pelo modelo taxionomico
proposto por Dick (1992). Dentre os 87 toponimos catalogados, 02 integram categorias de
natureza fisica e 85 as de natureza antropocultural. Desses ultimos, 48,2% foram classificados
como antropotoponimos e 25,2% como axiotoponimos. Aexplica~aopara a predominancia dessas
taxes nessa toponimia urbana pode ser encontrada na propria historia da localidade ja que, alem
da referencia a Guerra do Paraguai, ha uma elevada incidencia de designa<;oesque homenageiam
pessoas ilustres da localidade, 0 que denota a importancia de informa<;oesde natureza extralin-
gliistica para 0 estudo desse recorte toponimico.

ATLAS TOPONiMICO DO BRASIL (PROJETO ATB): PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS E

TRATAMENTO LEXICOGRAFICO DOS DADOS. CARTAS SISTEMICAS E APRESENTAC;Ao
DE RESULTADOS PARCIAIS.
Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick (USP)

o Atlas Toponimico do Brasil representa, significativamente, a sistematiza<;ao lexico-toponimica
e dialetologiea dos toponimos brasileiros, em distribui<;aocartografica areal, relativa aos Estados
e municipios do pais. 0 levantamento realizado nas cartas ao milionesimo e completado pelo
exame das cartas estaduais e municipais, em escalas especificas. 0 trabalho de campo, na
perspectiva toponimica escolhida, e utilizado como suporte complementar quando as fontes
primarias forem insuficientes, do ponto de vista explicativo, ou mesmo inexistentes; integram
uma etapa posterior de analise, uma vezque a pesquisa, em sua proposta inicial, volta-se tambem
a elabora<;aodas cartas sistemicas, a partir da complementa<;ao das fichas lexicografico-termi-
nologicas (Dick, 2004), nas tipologias "contexto" e "informa<;oes enciclopedicas". Assim, a
pesquisa, de inicio, tern urn carater teorico-documental e nao so empirico ou pratico, visando
consolidar as hipoteses arguidas. Amemoria oral, porem, sera preservada como bem cultural e
patrimonial que e. 0 entendimento correto da sintaxe do toponimo permite reconhecer a tipologia
funcional dos componentes vocabulares, principalmente nas linguas agrafas. Utilizam-se, ainda,
para 0 estudo da varia<;ao das unidades toponimicas, do ponto de vista historiografico, as
explica<;oesde Dauzat e Coseriu (1932 e 1979).

NOTicIA DO BRASIL: ASPECTOS ONOMAsTICOS DE sAo VICENTE
Ideli Raimundo di Tizio (USP)

Da obra de Gabriel Soares de Sousa, Noticia do Brasil, escolhemos a capitania de Sao Vicente
para comentar sobre os toponimos e antropotoponimos encontrados e sobre os jesuitas e os
indios que habitavam, e que ainda habitam esta regiao, conforme principios teoricos e metodo-
logicos adotados, (Dick, 1996).



Sao Vicente - rio, porto, ilha e depois regiao e povoado, vila e cidade - e nome que ja aparece nos
mapas de Canerio (1502), de Kunstmann I e II (1503), de Joao Ruysh (1506/08) incluido na
geografia de Ptolomeu em 1508, e no de Martim Waldseemuller (Hylacomylus) de 1507, incluido
em sua Cosmografia; sob varias formas: "San Vicento", "Sambicente", "San Uicentio" e "San
Vicenzo". Foi por ignorarem essa circunstancia como por desconhecerem a primitiva existencia
do porto e do povoado de Sao Vicente, que muitos historiografos confundiram toda origem de
Sao Vicente, dando-Ihe comec;:oapenas em 1532, com a criac;:aodas "semilendas de Martim
Afonso de Souza", como por exemplo: MORPION,Porto Seguro 0 primeiro autor que procurou
uma explicac;:aodo nome, opinando 0 grande historiador que a palavra pode ser considerada
somente como uma contrac;:aode Morumbinhum, isto e, "Campo dos trabalhadores ou lidadores",
o que deve ser melhor investigado, pois e palavra de origem duvidosa. Ocupou-se ainda Theodoro
Sampaio com a definic;:aodo termo em referencia, em seu valioso livro "0 TUPI na Geografia
Nacional". Jean de Lery diz que e 0 nome que os indios davam ao forte de Bertioga, e Thevet
aplica-o a terra da capitania de Sao Vicente, mas Hans Staden deu-o a ilha de Sao Vicente, com
a grafia Urbioneme, Morpion, Urbione sao, decerto, procedentes do mesmo tema - Uira-Ypau,
exprimindo a ilha dos passaros.

REFLEXOS DA mST6RIA REGIONAL NA TOPONiMIA RURAL: CATEGORIAS ANTROPOCULTURAIS

Doraci da Luz Gonsalves (UFMS)

AToponimia e uma ciencia que se ocupa do estudo dos signos linguisticos em func;:aotoponimica,
procurando correlacionar aspectos da realidade dos grupos sociais com os nomes atribuidos ao
espac;:ofisico em que vivem. Assim, reflexos da historia regional podem ser encontrados, mesmo
que de forma pouca significativa, num sistema toponimico. Neste trabalho, que e parte de uma
pesquisa maior acerca da toponimia de tres microrregioes administrativas localizadas no
sudoeste do Mato Grosso do SuI, discutimos possiveis relac;:oesde acontecimentos historicos
como a Guerra do Paraguai (1864-1870) na toponimia rural dos 14 municipios da area
investigada. Para a obtenc;:aodo corpus da pesquisa, foram consultadas as cartas cartograficas do
lEGE (1987) da escala de 1.250.00 e para a analise dos dados, adotamos 0 modele teorico-metodo-
logicode Dick (1992). Neste recorte dos dados enfocamos informac;:oesenciclopedicas e contextuais
que demonstram a relac;:aodo lexicoem func;:aonominativa de acidentes de geograficoscom a historia
regional. 0 corpus total da pesquisa foi constituido de 422 toponimos - 58% de natureza fisica e
42% de natureza antropocultural. Esses resultados parecemjustificar uma tendencia na toponimia
rural - manifestac;:aode uma maior influencia dos aspectos fisicos no processo de nomeac;:aode
acidentes geograficos. Selecionamos para este estudo as taxes de natureza antropocultural, haja
vista que elas podem refletir mais explicitamente influencias de fatos historicos. Aanalise dos dados
revelou que, no corpus estudado, 10,7% dos designativos de natureza antropocultural - antropo-
toponimos, sociotoponimos, historiotoponimos, axiotoponimos e dirematotoponimos - estao rela-
cionados com a historia regional, 0 que confirmou a hipotese de que os toponimos dessa categoria
nao ficam indiferentes a aspectos historicos da realidade, pois dentre os designativos analisados, a
principal fonte motivadora foi urn dos acontecimentos mais importantes da historia regional, a
Guerra do Paraguai, particularmente a Retirada da Laguna.

TOPONIMIZA<;:Ao DE ACIDENTES GEOGRAFICOS NA NOMENCLATURA BRASILEIRA, RE-

VIsAo DE CONCEITOS E ELABORA<;:Ao DE TIPOLOGIAS

Alessandra Martins Antunes (USP)

o processo de toponimizac;:aode acidentes geograficos e urn mecanisme lingl'listico de conversao
de substantivos comuns, indicativos da "entidade geografica" nomeada, em nomes proprios



referencializadores de lugar. 0 toponimo, segundo Dick (1990: 10-15), tem por estrutura basica
a jun<;ao de um acidente geografico de natureza fisica ou humana - termo generico - e um
toponimo propriamente dito - termo especifico -, objeto de estudo da Onomastica. A primeira
descri<;aodo processo de toponimiza<;aoencontra-se em Dick (1990: 61), que verificou a existencia
de toponimos cujo termo especificodenotavam 0 acidente geografico,constituindo "exemplos tipicos
do que se poderia chamar 0 nome pelo proprio nome". It a partir destas observa<;oes que
identificamos uma parcela de nomes nos quais este processo de toponimiza<;aoocorre no proprio
termo especifico. Na presente Comunica<;ao,propomo-nos, inicialmente, apresentar as diferentes
visoes sobre este processo descritas anteriormente e, pela observa<;aoda forma<;i3.ode toponimos
brasileiros, agrupar os nomes reunidos em tres categorias, segundo a rela<;aoestabelecida entre 0

novo termo generico e 0 especifico, acidente geografico convertido em nome.

TRATAMENTO DE DADOS NOS ATLAS DE TERCEIRA GERAc;:Ao; PROCEDIMENTOS

METODOLOGICOS

Nesta comunica<;ao mostraremos alguns procedimentos metodologicos de tratamento lexicogra-
fico dos dados na elabora<;ao de cartas sistemicas com auxilio de programas de Geoprocessa-
mento. Com 0 avan<;odas ciencias e com a disponibiliza<;ao de novas tecnologias, os estudos que
visam 0 levantamento de dados linguisticos e 0 registro dos falares em cartas tematicas lexicais,
nas quais registram-se esses dados nos pontos estabelecidos para a pesquisa, dentro de um
determinado territorio, ganharam novas formas de elabora<;ao.
Nosso trabalho de Doutorado intitulado "Abordagem semantico-Iexical do falar sorocabano, com
base no questionario do ALiB"insere-se na categoria dos chamados atlas de terceira gera<;ao,
pois foi elaborado com 0 suporte de um programa de Geoprocessamento que tem a base de dados
espaciais do municipio estudado inserida em seu banco de dados, 0 que nos da uma maior
precisao espacial-geografica das localidades, estabelecida pelo cruzamento de coordenadas de
latitude e longitude, alem de apresentar uma analise semantico-lexical e um banco de dados em
CD-Rom que possibilita a disponibiliza<;ao em meio multimidia dos dados da pesquisa.


